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IBAR Filho de Davi, nascido em Jerusalm,de uma mulher no
mencionada pelo nomee, portanto, desconhecida (2 Sm 5.15; 1 Cr3.6;
14.5).

BEX ou CABRA SELVAGEM Veja Ani-mais II.7.

BIS Veja Animais IIL37.IBLEAO Uma cidade cananita ao norte
deManasses cujo territrio estendia-se atIssacar (Js 17,11), sendo
chamada de Bileo(ou Bile; q.v.) em 1 Crnicas 6.70. No en-tanto, os
habitantes nativos nunca foramexpulsos e continuaram a viver ao
lado dosisraelitas (Jz 1.27). O rei Acazias de Judfoi morto pelos
homens de Je perto dali (2Rs 9.27). De acordo com 2 Reis 15.10 na
LXX,o rei Zacarias de Israel tambm foi mortoali. Esta cidade fica
peTto da moderna Jenin,

na estrada de Jezreel para Dot, agora cha-mada de Tel Belameh.
Seu nome ocorrecomo ybrm na lista das cidades conquista-das por
Tutmsis III, por volta de 1470 a.C.

IBNIAS Filho de Jeroo e chefe da tribode Benjamim no primeiro
estabelecimentoem Jerusalm (1 Cr 9.8).

IBNIJAS Um membro da tribo de Benjamime pai de Reuel (1 Cr
9.8).

IBRI Um levita merarita e filho de Jaazias,

nos dias de Davi (1 Cr 24.27).IBSA Um juiz de Israel por sete
anos, apsa morte de Jeft. Era nativo de Belm, po-rm no se sabe se
era de Jud ou deZebulom. Teve 30 filhos e 30 filhas, e todosse
casaram com cnjuges que no pertenciamao seu cl (Jz 12.8-10).

IBSO Filho de Tola e neto de Issacar (1Cr 7.2),

ICAB (Sem glria"). Filho de Finias e netode Eli (1 Sm 4.21). A
chocante notcia da der-rota de Israel pelos filisteus (1 Sm
4.19-22),com a conseqente morte de Finias, a toma-da da arca, e a
morte de Eli, provocou o partoda mulher de Finias, que estava
grvida, eela deu luz a um filho. Como a morte apo-derou-se dela
nessa experincia, ela chamou

o menino de Icab, parcialmente por conta desua prpria tragdia
pessoal, mas principal-mente pela catstrofe nacional e pela perdada
arca, aue era a representao visvel dapresena ae Deus (1 Sm 4.22).
Suas palavrasde explicao para o nome foram: "Foi-se aglria de
Israel (v.21).

ICNIO Uma antiga cidade da sia Me-nor, agora chamada Konya, que
foi visita-da vrias vezes por Paulo em suas viagensmissionrias. A
cidade principal da Licaniano perodo helnico, Icnio estava
localiza-da na fronteira dos distritos da Frigia e daLicania. Ela
foi incorporada provncia ro-mana da Galcia em 25 a.C. Situava-se
emum planalto, cerca de 1.100 metros acimado nvel do mar, com
montanhas de 1.600 a2.000 metros de altitude, alguns quilme-tros a
oeste.

Paulo divulgou o evangelho ali durante suaprimeira viagem
missionria (At 13.51; 14.1-6,21) e voltou a esta cidade em sua
segunda

viagem (At 16.2), e provavelmente em suaterceira viagem tambm
(At 18.23). Foi pos-sivelmente para Icnio, bem como para ou-tras
cidades daquela regio, que Paulo es-creveu sua Epstola aos Glatas,
com o obje-tivo de combater o avano dos judaizantes.

IDADE VejaEternidade; Tempo.IDALA Uma cidade fronteiria de
Zebulom

(Js 19.15). O Talmude de Jerusalm(Megillah 1,1) a chama de Irala
e a identifi-ca com Heireiah. Ela pode ser representadapela moderna
Khirbet el-Huwrah, um pou-co mais de 800 metros ao sul de Beit
Lahm,a Belm na Galilia.

IDBAS Um homem de Jud que pertenciaao pai de Et (1 Cr 4.3). O
termo pai aouiprovavelmente significa fundador* da ciaa-de de Et,
localizada trs quilmetros a su-deste de Belm; Idbas foi
provavelmente umde seus filhos.

IDIOMA GREGO O grego um idiomaindo-europeu provavelmente
originado dodialeto snscrito, que mostra uma estreitarelao com o
grego clssico.O perodo literrio comeou com Homero(aprox. 850 a.C.),
que introduziu o perodoclssico at Alexandre o Grande (330
a.C.).
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lDtOMA GREGO IDIOMAS

Este perodo tinha muitos dialetos para asmuitas tribos na Grcia,
mas trs famliasprincipais - o drico, o elico e o jnico -emergiram.O
Tamo tico do jnico tornou-se dominantepor meio do poder poltico de
Atenas no s-

culo VI a.C.; das guerras contra os persas,com vitrias em
Maratona, Salamina e Ter-mpilas, que impediram a Grcia e a Europade
se tornarem orientais; e dos gigantes lite-rrios do sculo V a.C.,
Sfocles, Eurpides esquilo. Mesmo depois do declnio de Ate-nas, o
dialeto tico continuou atravs dos es-critos de Plato, Aristteles,
Xenofonte eTucdides. O pupilo de Aristteles, Alexan-dre o Grande,
expandiu o imprio e introdu-ziu um programa de helenizao, fazendo
dogrego tico um idioma universal at mesmo

na Palestina, de forma que ele ainda existiaali na poca de
Cristo, embora modificadopara a forma helenizada desde 300
a.C.Embora o grego helnico tenha sido seguidopelo bizantino
(550-1453 d.C.) e o moderno(desde 1453 d.CJ, os jornais da Atenas
dehoje no poderam, sem dvida alguma, serlidos por Plato.O grego
helnico consistia de uma forma lite-rria e outra comum. Os
escritores literrios,tais como Josefo, Filo e Strabo, imitaram
otico, enquanto que o grego no literrio, oucoin, era o idioma do
dia-a-dia das massas.O literrio foi encontrado em inscries depedra
e literaturas extrabblicas, e apareceem Lucas no NT. O coin foi
encontrado emrestos de cartas, testamentos e contratos empapiros,
bem como em stracos (fragmentosde cermica), sendo usado pela LXX e
pelosescritores do NT,O coin destacava a clareza e a nfase usan-do
o tempo verbal presente histrico, acu-mulando preposies e advrbios
antes edepois dos verbos, usando verbos compostosao invs de
simples, e usando preposies

para casos simples e abandonando as formasduais e optativas. Por
algum tempo, muitosestudiosos do NT pensavam que as diferen-as de
vocabulrio e estilo entre as formas

bblica e clssica eram causadas por uma lin-guagem do Esprito
Santo" para transmitiruma verdade divina, mas a descoberta
dospapiros e stracos no Egito na dcada de 1890mostrou ser esse o
grego vivo cotidiano dopovo, embora algumas palavras comuns te-nham
assumido novos significados ou usosno contexto religioso do AT e do
NT.

E. B.R.

IDIOMAS Os trs idiomas da Bblia so ohebraico, o aramaico e o
grego iq.v.). Almdisso, vrios outros idiomas so importan-tes nos
estudos bblicos. Um deles o acdio,um idioma semita falado pelos
antigos po-

vos da Mesopotmia. Seus dois dialetosprincipais so o babilnio e
o assrio. Uma

vez que tanto os babilnios como os assrios

Esteia de caJcno do rei Ahmose I, de aprox, 1600

a.C,, mostrando a escrita hieroglfica egpcia, LL

desempenham papis importantes na his-tria registrada na Bblia,
os textos cunei-formes que foram encontrados nos dialetosacdos
derramaram abundncia de luz tan-to no passado histrico como no
contextocultural da Bblia Sagrada. Na Turquia, noEgito (em Amama),
na Sria (em Mari), ena Assria (em Nnive etc.) foram feitas
ex-traordinrias descobertas de tbuas de bar-ro escritas em acdio. O
conhecimento deacdio uma condio

sine qua non para

um estudioso srio ao AT.Um outro idioma de particular
importnciapara os estudos do AT o ugartioo, um dialetosemita da
regio noroeste. Este idiomacananeu, como o acdio, usa o mtodo
cunei-forme para inscrever em tbuas, mas, dife-rentemente do
hebraico, escrito da esquerdapara a direita. diferente do acdio com
seussinais silbicos, pois o ugartioo era escrito oomum alfabeto de
30 caracteres. As tbuas deRas Shamra (descobertas desde 1929
emUgarite, na costa sria), inscritas em ugartico,

tiveram uma tremenda influncia nos estudosdo AT. O estudo do
ugartico trouxe muita luzsobre a natureza da poesia heb., sobre a
reli-gio dos cananeus, um sistema ritual similarao dos hebreus, e
sobre vrias palavras e fra-ses hebraicas. Na verdade, poucos
aspectos doestudo do AT no foram afetados pelas desco-

bertas em Ugarite. VejaRas Shamra.O Egito tambm desempenhou um
papel im-portante na histria do AT. Seu idioma (egp-cio antigo) de
origem mista. Ele basicamen-te hamtieo (ou camita; isto .
relacionado com

os idiomas da costa norte da frica), mas antesdo incio da
histria ele se misturou totalmen-te com um idioma semita. Cinco
etapas distin-tas (com alguma sobreposio) so evidentesem sua
histria: (1) Egpcio antigo (terceiromilnio a.C.); (2) Egpcio mdio
(2200-1300a.C., o idioma da maior parte da literatura cls-sica
egpcia); (3) Egpcio avanado (sculos XVIa VIII a.C.); (4) Demtico
(sculo VIII a.C. atos tempos romanos); (5) Cptico (poca roma-
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no-bizantina). Existem paralelos literrios pr-ximos e
interessantes entre certos salmoshebreus e hinos egpcios (por
exemplo, Hinopara Atena de Akhenaton e o Salmo 104), eentre os
provrbios heb. (Pv 22.17-24.22) e aspalavras de sabedoria egpcias
(Instrues de

Amenemope). Os provrbios egpcios deAmenemope parecem ter sido
traduzidos apartir da fonte hebraica original (veja Provr-

bios, Livro de).Alm dos idiomas bblicos, o siraco e o la-tim so
importantes no estudo do NT. Osiraco um dialeto do aramaico
especifica-mente da regido nordeste (o dialeto palesti-no), que
comeou a ser falado por volta doincio do sculo II em dessa. Este se
tornouem seguida o idioma literrio dos escritorescristos no norte
da Sria e no oeste da

Mesopotmia, e foi mencionado como o ara-maico cristo'. As verses
antigas do NT fo-ram redigidas em siraco (o Diatessaron deTaciano e
as verses siracas antigas).Embora o latim no fosse falado na
metadeoriental do Imprio Romano, um nmeroconsidervel de termos em
latim passou afazer parte do NT (transliterados para o gre-go).
Alguns desses so denarius (do gr.denarion, denrio, Mt 18.28 etc.);
centurio(do gr. kentyrion, centurio, Mc 15.39,44,45); legio (do gr.
legion, legio, Mt 26.53etc.); libertinas (do gr. libertinos,
liberto,

At 6.9); speeulator (do gr. spekoulator, exe-cutor, Mc 6.27).
Algumas das verses maisantigas do NT foram tradues para o
latim.VejaAlfabeto; Escrita.

W. W. W.

IDOIDOIDOIDO1. Um levita gersonita a quem Davi consti-tuiu sobre
o ofcio do canto (1 Cr 6.21}.2. Filho de Zacarias e governante de
metadeda tribo de Manasss em Gileade, a leste doordo (1 Cr
27.21).

3. Pai de Ainadabe, um dos 12 oficiais deSalomo (1 Rs 4.14).4.
Um vidente (2 Cr 9.29; 12.15) e profeta (2Cr 13.22) que viveu nos
dias de Salomo,eroboo e Roboo, e registrou algumas de

suas atividades. Seus registros a respeito deSalomo (2 Cr 9.29),
Roboo (2 Cr 12.15) e

Abias (2 Cr 13.22) so desconhecidos parans, mas podem formar a
base de parte doslivros de Crnicas.5.0 chefe dos judeus no
cativeiro em Casifia(Ed 8.17). Esdras enviou a ele a requisiopara
buscar dos levitas e netineus um con-

tingente para juntar-se sua expedio aerusalm.6. Av do profeta
Zacarias (Zc 1.1,7), que foicontemporneo de Ageu (Ed 6,14) e autor
dolivro do AT que leva seu nome. Ido foi umdaqueles que retomaram
do exlio com Zo-robabel, e est listado entre os chefes
dossacerdotes e chefes das famlias (Ne 12.4,16).

J. K. M.

Uma antiga inscrio hitita de Carquemis,Sria. Museu Heteu,
Ancara

IDOLATRIAIDOLATRIAIDOLATRIAIDOLATRIA

DefinioDefinioDefinioDefinioEsta uma transliterao da palavra
gr.eidololatria, cujo significado entendemos sera adorao a dolos; a
adorao a imagenscomo divinas e sagradas. Veja Imagens deEscultura.
Esse vocbulo gr. uma compo-sio de dois termos: O primeiro eido (cf.
olatim video), significando ver e saber;assim ele traz em si o
conceito bsico de sa-

ber por ver. Com base nesse termo foi for-mada a palavra
eidolon, imagem, que veio

a significar especificamente uma imagem deum deus como um objeto
de adorao, ou umsmbolo material do sobrenatural como talobjeto. O
segundo termo latreia, significan-do culto ou, mais
especificamente, cultoou adorao aos deuses.Idolatria, ento, prestar
honras divinas aqualquer produto de fabricao humana, ouatribuir
poderes divinos a operaes pura-mente naturais.
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IDOLATRIA IDOLATRIA

DescrioDescrioDescrioDescrioComo uma criatura ligada ao tempo e
aoespao, o homem tem estado espeeialmenteinclinado a prestar adorao
a algum tipode smbolo visvel de divindade. Ele pareceanelar por
manifestaes tangveis da pre-sena divina. Durante a histria
humana,esta atitude tomou vrias formas e mani-festaes. Mesmo que o
homem tenha aban-donado a adorao ao verdadeiro Deus, eleno
renunciou religio, mas procurousubstituir o verdadeiro Deus por um
deusfalso que estivesse de acordo com seu pr-

prio gosto.O ammismo era a adorao ou a revernciaaos objetos
inanimados, tais como pedras,rvores, rios, fontes e outros objetos
natu-rais. Tambm havia a adorao a coisas ani-madas, tais como aos
animais: touros ou be-zerros sagrados, smbolos do princpio
dareproduo e procriao; a serpente, comosmbolo de renovao anual, uma
vez queela troca sua pele velha por uma nova; epssaros, tais como o
gavio, a guia e oFalco, como smbolos de sabedoria e conhe-

cimento interior. Estas formas animaiseram s vezes combinadas
com formas hu-manas como objetos de adorao - oteriomorfismo. Havia
divindades astrais,tais como o sol, a lua e as estrelas. Os
ele-mentos e as foras da natureza tambmeram reverenciados e
adorados: tempesta-des, ar, fogo, gua e terra. Conseqentemen-te, os
deuses aa vegetao e o genii loci re-cebiam uma posio
importante.

O princpio da fertilidade era freqentemen-te divinizado como uma
deusa-me (vejaDiana), como as imagens de Efeso indicam.Isso
envolvia a adorao ao sexo e a glorifi-cao da prostituio.Havia a
tendncia comum da adorao aos

heris, que tambm inclua os ancestraismortos da tribo ou do cl.O
totemismo representava no apenas aatividade em artes e ofcios, mas
a adoraoao deus ou deusa que eram patronos docl, qualquer que fosse
a imagem sob a quala divindade tivesse sido concebida. Geral-mente
este era um animal selvagem ou umpssaro, ou ainda a combinao de uma
dasformas animais com a humana.O idealismo envolvia a adorao a
conceitosabstratos tais como a sabedoria e a justia.

A adorao ao imperador deve ser includa.Os reis, por terem o
poder da vida e da mor-te sobre seus sditos, passaram a
serdivinizados. Ave Csar significava mais queum desejo de vida
longa ao rei, assim comoHei! Hitler (Salve Hitler); estes eram,
na

verdade, atos de adorao.Somente o homem possui o dom de
fazerimagens. Assim fazendo, ele busca a repro-duo de impresses
oculares que desapa-recem, ou objetos sagrados imaginados. As-sim a
idolatria fica estreitamente relacio-nada ao avano do homem em
artes e ofci-os, Sua histria est repleta de tentativasde dar formas
materiais a ideais e idiasreligiosas. Uma vez que estes se
tornassemobjetos concretos, ento a reverncia e aadorao poderam ser
expressas em favordeles atravs da queima de incenso, curvan-do-se
os joelhos, beijando-se a imagem,recobrindo-a com prata e ouro,
adornando-a com jias e pedras preciosas, ou vestindo-a com trajes
suntuosos. Tudo isto consistiaapenas em um outro passo para
consult-la como um orculo de sabedoria divina e

Altar DO templo de Vespasiano (Pompia) consagradoao culto
imperial. Ele retrata um sacerdote queprepara os sacrifcios, um
tocador de flauta e a

administrao dos votos sagrados. HFV
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Assurbanipal, rei da Assria (aprox, 650 a,C,)>iniciando
cerimonialmente a obra dereconstruo do templo de um deus

um meio de predizer o futuro de uma pes-soa, ou o resultado de
algum projeto militarou poltico. Uma esttua de culto era,
por-tanto, um objeto de adorao e deleite por-que a imagem visvel
dava evidncia da pre-sena da divindade. Ela era
regularmenteguardada em algum santurio, e um com-

pleto culto para sua adorao era desenvol-vido. Veja Imagens de
Escultura; Imagens.Em um sentido mais amplo, a idolatria emformas
tericas pode incluir as vs filosofiasdos homens, pois ela tira
parte da glria deDeus (Rm 1.23) e confere honras divinas aoutrem.
Assim, o naturalismo, o humanismo,e o racionalismo so tipos de
idolatria. Damesma forma, ligar-se a horscopos e qual-quer prtica
oculta de feitiaria e espintua-lismo deve ser condenado como
idolatria.VejaMagia; Feitiaria.

A Idolatria dos Vi vA Idolatria dos Vi vA Idolatria dos Vi vA
Idolatria dos Vi vinhinhinhinhos de Israelos de Israelos de
Israelos de IsraelPrticas pags entraram em Israel princi-palmente
por intermdio dos egpcios, doscananeus e das naes
assrio-babilnicas.

A antiga arte e escrita egpcia deixaram evi-dncias de milhares
de divindades. Os pr-prios faras eram considerados encarnaesde
alguma divindade. Alm dos seres huma-nos, pensava-se que um touro,
um crocodilo,

um peixe, uma rvore, um gavio etc. tam-bm poderiam ser habitados
por um espritoe, portanto, divinizados. Havia muitas divin-dades
com cabea de animal ou pssaro, po-rm com corpos de seres
humanos.Entre os cananeus, os muitos baalins comseus respectivos
cultos de fertilidade eramos promotores de adoraes orgisticas
danatureza e do princpio da produtividade.

A principal entre as divindades dos babil-nios e assrios era a
deusa imoral da luxriae da procriao, a mesopotmia Ishtar. Os

babilnios pareciam estar dispostos a impor-tar deuses de muitos
vizinhos, ou de naesque eles haviam conquistado e sujeitado
aopagamento de tributos. Sendo assim, elestinham um deus para quase
tudo: aprendi-zado, guerra, fogo, maternidade, virgindade,

fertilidade, cu, vento, gua, terra, e o mun-do dos mortos,
juntamente com o habitualsol, lua e estrelas. O povo assrio era to
id-latra quanto o babilnio e, alm disso, ga-nhou a reputao nada
invejvel de ser amais cruel e mais sdica de todas as naesantigas do
Oriente Prximo.

A Histria da IdolatriaA Histria da IdolatriaA Histria da
IdolatriaA Histria da IdolatriaEntre os IsraelitasEntre os
IsraelitasEntre os IsraelitasEntre os Israelitas

Abrao viveu em um mundo de idolatria. Suaviagem para oeste tinha
a finalidade de aban-donar a idlatra Ur dos caldeus e procurar

um novo lar no qu,al podera adorar ao nicoDens verdadeiro. E
significativo notar que deseus descendentes tenham surgido as
trs

randes religies monotestas do mundo: oudasmo, o Cristianismo e o
Islamismo.

A proibio da idolatria um dos poucos con-ceitos absolutos e
imutveis no sistema ju-daico de tica (juntamente com o incesto e
oassassinato). A adorao sem a imagem deeov anunciava no meramente
que Ele era

maior do que a natureza, mas que tambm

no era limitado por ela. No AT, h muitostermos heb. usados como
escrnio idola-tria, indicando sua infmia e obscenidade,

bem eomo seu absoluto vazio.Todas as camadas da lei judaica do
teste-munho da oposio a se fazer um retrato deDeus. Os dois
primeiros mandamentos pro-

bem a adorao de imagens, bem eomo a ado-rao a qualquer outro
deus (cf. Ex 20,lss.;Dt 5.7,8; Lv 19.4). A idolatria era
classifica-da como uma ofensa de estado e eheirava atraio, devendo
ser punida com a morte (Dt17.2-7).

A profecia heb. mostra, da mesma forma,uma hostilidade
intransigente idolatria.Qualquer imagem uma mera obra das mosdo
homem (Am 5.26; Os 13.2; Is 2.8), umaimitao das criaturas (Dt
4,16ss.) formadaa partir de matria sem vida (Os 4.12; Is44.9,10; SI
115). Portanto, sua adorao absolutamente nma loucura. S Dens
deveser adorado, visto que somente Ele o Cria-dor vivo de todas as
coisas, e um Esprito
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que no pode ser retratado de nenhuma for-ma. Contudo, mesmo
entre os israelitas podeser notada a adorao a Jeov sob a formade
alguma imagem ou smbolo; muitos delesse comportavam como se a
adorao aos deu-ses das naes vizinhas sob qualquer smbo-

lo fosse apropriada; e, alm disso, adoravamas prprias imagens e
smbolos (por exem-plo, a serpente de bronze, 2 Rs 18.4).

A histria da idolatria entre os hebreus co-mea com o relato do
roubo - por parte deRaquel - dos dolos do lar que pertenciam aLabo
(Gn 31.19), que eram provavelmenteestatuetas de deuses da famlia.
Estes natu-ralmente no eram considerados como oDeus de Abrao e Naor
(Gn 31.53). No en-tanto, Raquel pode no ter tido interessepelos
dolos do lar por motivos de adorao,

porque descobertas em Nuzu indicam quecom a posse de um dolo do
lar vinha a che-fia da famlia. Ela pode ter tentado transfe-rir a
chefia patriarcal da famlia de seu paipara seu marido.Os anos no
Egito resultaram na fascinaode Israel pelos dolos egpcios (cf. Js
24,14;Ez 20.7,8), e assim Moiss considerou impe-rativo desafiar os
deuses do Egito (Nm 33.4).Durante a ausncia de Moiss do
acampa-mento ao p do monte Sinai, os israelitasclamaram por alguma
representao visvelde Jeov (x 32.1). Somente uma mente com-

pletamente acostumada ao profundo respei-to prestado aos touros
sagrados do Egito po-dera inventar uma representao to estra-nha de
Jeov (x 32.4; veja JerusB). As pes-soas que no estivessem
familiarizadas comessa prtica egpcia no poderam ter res-pondido to
prontamente como fizeram es-ses israelitas. A festa que Aro
proclamoupara Jeov (x 32.5), que resultou no povocantando e danando
nu diante jio dolo(32.6,18,19,25), era como a festa de Apis;
istolevou o povo indecncia de uma forma

pblica ou privada (a palavra divertir-seou folgar, saheq, em
32.6 implica em ges-tos ou atos sexuais; cf. acariciava,
Gnesis26,8). Portanto, a grande ira do Senhor e deMoiss
compreensvel (32.4,8). Aro cha-mou ao bezerro de Senhor (32.5), mas
re-present-lo desse modo era idolatria (SI106.19,20).Houve uma
apostasia temporria em Sitimquando os homens de Israel, cedendo
aosencantos das filhas de Moabe, deram lugarao baalismo (Nm
25).

Ao entrar na Palestina, Israel teve contatocom vrias formas de
idolatria. E emborativessem recebido ordens expressas paradestruir
todos os dolos (Dt 12.2,3), a ordemno foi obedecida integralmente
em todos oscasos (Jz 2.12,14).O pai de Gideo havia levantado ou
tomadoposse de um altar a Eaal, o qual Gideo foiobrigado a destruir
(Jz 6.25-32). O fode deGideo pode ter sido uma oferta de voto a

eov, mas ele tornou-se um lao para todoo Israel, bem como para
toda a sua casa (Jz8.27). Assim que Gideo morreu, Israelretomou sua
adorao idlatra a Baal-Eerite (Jz 8.33; 9.4).O episdio de Mica em
Juizes 17 e 18 revela

evidncias de uma idolatria secreta por par-te de muitas pessoas
(Jz 17.1-6). Neste caso,um levita de todo o povo torna-se um
sacer-dote de imagens (cf Dt 27.15). Samuel, aoassumir o ofcio de
juiz de Israel, considerounecessrio repreender o povo pela posse
dedeuses estrangeiros (1 Sm 7.3,4).Salomo j havia estabelecido o
cenrio parauma grande apostasia e idolatria por suaimportao de
tantas esposas estrangeiras,e com elas as suas respectivas formas
deadorao paga, cada uma com seu falso deus.

Havia Astarote dos sidnios, Quem os dosmoabitas, Milcom dos
amonitas, s para ci-tar alguns. Trs dos cumes do monte dasOliveiras
foram coroados com postes-fdolospara essas divindades,
respectivamente, e oquarto ficou conhecido como o monte dacorrupo
(1 Rs 11.5-8; 2 Rs 23.13,14).O filho de Salomo, Roboo, tinha uma
meamonita, cuja religio introduziu algumasdas piores caractersticas
de idolatria licen-ciosa (1 Rs 14.21-24). Jeroboo, recm-safdode seu
exlio no Egito, erigiu touros sagra-dos em homenagem a Jeov em D e
Eetel

(1 Rs 12.26-33). Na prtica, porm, a adora-o parece ter sido
dirigida aos animais deouro ao invs de ser oferecida ao prprio
Se-nhor (cf. Am 4.4,5). Esta adorao aos be-zerros tratada por Osias
como o pecadode Israel (Os 10.5-8).Um dos maiores promotores da
idolatria nahistria hebraica foi o rei Acabe, influencia-da por sua
esposa, a princesa sidnia Jezabel(1 Rs 21.25,26). Ele no s
construiu um tem-plo e um altar para o Baal dos sidnios -Melcarte,
como se envolveu na perseguio

ativa aos profetas de Jeov (1 Rs 16.31-33).Diante dos profetas
de Baal e Asera, Eliasproclamou seu famoso discurso em defesa
doDeus verdadeiro (1 Rs 18).

A histria do Reino do Norte ento se toma,sueessi va mente, com
cada um de seus reis,um restabelecimento do pecado de Jeroboo.Isto
veio a ser conhecido como o caminho dosreis de Israel (2 Rs 16.3;
cf 17.7-18). Assimhouve uma longa linhagem de apstatas reaisna nao
de Israel, o que no cessou at aconquista daquele reino pelos
assrios.Um propagador da idolatria no Reino do Sulfoi o rei Acaz.
Ele construiu nm altar de acor-do com o modelo que havia visto em
Damas-co, bem no local do altar de bronze do Temploudeu (2 Rs
16.10-15). Tambm fez seu filhopassar pelo fogo (2 Rs 16.3) e
ofereceu sacrif-cios aos deuses de Damasco (2 Cr 28,23).Um dos
remados mais longos e mais idlatrasem Jud foi o do mpio Manasses,
que, embo-ra tenha se voltado para o Senhor pouco antes
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de sua morte (2 Cr 33,10-17), no pde desfa-zer os resultados de
uma vida de apoio a en-cantamentos, adivinhaes, feitiaria,
profa-nao dos ptios do Templo com altares s di-

vindades astrais e uma imagem de Asera noLugar Santo (2 Rs
21.1-9; Jr 32.34). Conse-quentemente, pouco antes de seu
arrependi-mento e morte, seu prprio filho restaurou osaltares de
Baal e as imagens de Asera.Contudo, como nos dias de Elias no Reino
doNorte (1 Rs 19.18), tambm durante os rei-nados dos reis mpios de
Jud Deus pareceter conservado um remanescente justo quese recusou a
dobrar os joelhos diante de Baal.O tipo de idolatria mais deplorvel
era aque-le dirigido pelos falsos profetas, que comolderes da
apostasia juntaram-se a sacerdo-tes corruptos (2 Rs 23.5) e
profetizavam por

Baal e seguiam coisas de nenhum provei-to, isto , dolos
desprovidos de qualquerpoder (Jr 2.8, cf. 2 Cr 15.3),Parece ter
havido algumas tentativas deadorar ao Deus verdadeiro sob imagens
id-latras e uma contaminao da verdadeiraadorao com rituais idlatras
(2 Rs 17.32;18.22; Jr 41.5). Naturalmente, o casamentocom pessoas
oriundas de naes idlatras eraquase sempre o primeiro passo em direo
idolatria (x 34.14-16; Dt 7.3,4; Ed 9.2;10.18; Ne
13.23-27).Ezequiel descreve um recinto de imagens emerusalm (Ez
8.7-12) que era sem dvida

alguma proveniente do Egito. A serpente debronze parece ter se
tomado um dolo, e o povolhe oferecia incenso (2 Rs 18.4). At mesmo
aadorao a Moloque foi algumas vezes res-taurada (2 Rs 17.17),
embora a prtica de lan-ar seus filhos ao fogo fosse basicamente
re-

voltante para a mente do povo hebreu,O exlio babilnico veio como
uma repreen-so direta idolatria do povo hebreu (Jr 29.8-10), como
Deus havia prevenido nos dias deEzequias (Is 39.6),

Nos tempos ps-exlicos, especialmente sobo governo de Alexandre e
seus sucessores, osudeus mais uma vez depararam com a ques-to da
idolatria (1 Mac 1.41-50,54-64). bomlembrar, para crdito deles, que
muitos ju-deus desse tempo escolheram a morte ao in-

vs da idolatria (1 Mac 2.23-26,45-48).Mais tarde, a guia de ouro
de Herodes, co-locada acima de uma das portas do santu-rio,
provocou uma tempestade de protestos(Josefo,Ant,xvii.6.3).

A Avaliao do Novo TestamentoA Avaliao do Novo TestamentoA
Avaliao do Novo TestamentoA Avaliao do Novo Testamento

Os primeiros cristos inevitavelmente entra-ram em contato com a
idolatria gentliea (At17.16). Assim, eles freqentemente tinhamque
encarar questes relacionadas aos ali-mentos e carne oferecida aos
dolos duran-te as festividades (At 15.20; 1 Pe 4.3; Ap2.14,20),
especialmente em Corintod Co 8; 10).Idlatra o nome dado quele que
adoradeuses pagos e dolos pessoais no NT (1

Co 5.10,11; 6.9; 10.7; Ap 21.8; 22.15). A ido-latria
especificamente equiparada cobi-a, que faz do dinheiro um deus, e
torna ohomem infiel em sua mordomia (Mt 6.24;Lc 16.13; Cl 3.5; Ef
5.5). As advertnciascontra a concupiscncia maligna certamen-te no
se referem apenas idolatria noambiente dos primeiros cristos, mas
tam-

bm nossa era, que obcecada por sexo(G1 5.19,20; Fp 3.19; cf. Rm
16.18). A fonteda idolatria basieamente um corao im-puro e uma
vontade impura (Rm 1.21). Pauloconcorda com Is a as quando diz que
o ho-mem degenerou-se no paganismo ao invsde se desenvolver e
abandon-lo (cf. Rm 1;Is 44). Portanto, ele ordena que os
cristosfujam da idolatria (1 Co 10.14). Joo faz amesma advertncia
(1 Jo 5.21).

Bibliografia. Joo Calvino, Institut.es of theChristiun,
eligion,Grand Rapids: Eerdmans,I, Cap. XI, reimpresso de 1957. E.
La B.Cherbomuer, Idolatry, Handbook of Christi-an Theoloey, M.
Halverson, ed., Nova York:Meridian Books, 1958, pp. 176-183.
ComPBE,Idol Worship in Israel, pp. 398-401. JohnGray, Idolatry,
IDB, II, 675-678. GerhardKittel, Ekori, TDNT, II, 381-397.
AdolpheLods, Images and Idols (Hebrew andCanaanite), Hastings
Encyclopedia oReligion and Ethws,VII, 138-142, McClintock

e Strong, Idolatry, Cyclopedia of Biblical,Theological and
Ecclesastieal Literature,IV,471-486. H. M. Schulweis, Jewish
Ethics,Encyclopedia of Morais, V, Fertn, ed., Nova

York: Phiosoptical Library, 1956, pp. 253-265.R. E. Pr.

IDOLO Veja Falsos deuses; Idolatria; Ima-gens.

DOLOS, COISAS OFERECIDAS AOS Aidia de carne que foi oferecida
aos dolos expressa por uma nica palavra gr. eidolo-

tfiyton, A palavra usada dez vezes uo NT. traduzida uma vez como
coisas sacrifica-das aos dolos (At 15.29), e sacrifcios daidolatria
(Ap 2.14,20; cf. 1 Co 10.19,28). Estaexpresso refere-se carne de um
animalque foi morto em sacrifcio ao dolo. Apenascertas partes da
carcaa eram usadas na ceri-mnia sacrificial; o restante era vendido
comocomida nos mercados. A lei judaica proibiacomer esta carne. O
Concilio de Jerusalm(At 15.29) acreditava que os crentes
gentiosdeveram abster-se de carnes oferecidas aos

dolos em deferncia a seus irmos judeus.Paulo exortou (1 Co 8; Rm
14) os cristos aconsiderarem seus irmos mais fracos e abs-terem-se
de comer esta carne. Veja Conveni-ncia; Irmo Mais Fraco.

EDUMEIA Este termo era usado por gregose romanos (com escritas
ligeiramente diferen-tes) ao se referirem regio habitada pelos
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descendentes de Esa - os edomitas do AT.Veja Esa. A palavra
aparece tima vez na B-

blia, em Marcos 3.8 (a verso KJV em ingls autiliza em Is 34.5,6;
Ez 35.15; 36.5, mas emoutras tradues aparece como Edom).Os edomitas
estavam intimamente associa-

dos aos israelitas em sua origem, cultura eidioma. Sua
importncia primria no NT que o pai de Herodes o Grande
(Antipater)era idumeu. Sua me era nabatia. Osnabateus formavam um
grupo rabe que vi-

via ao sul dos idumeus (Josefo, Ant, xiv.1.3;7.3). Os edomitas
(q.v.) so freqentementemencionados no AT. Veja tambmEdom; Seir.

A regio mais rica da terra de Edom ficavado lado oriental de
Arab (a continuao dafenda do Jordo-mar Morto), mas os naba-teus
tinham enviado os edomitas para o oes-

te no sculo IV a.C. Parece ter havido umamigrao anterior para o
oeste, pois atHebrom era provavelmente uma cidadeedomita na poca de
Esdras e Neemias. Vis-to que Hebrom, famosa pelo local de
sepul-tamento dos patriarcas e certa vez a capitalde Davi, no foi
mencionada como uma dascidades de Jud reocupada depois do
exlio,pode-se presumir que ela tenha sido ocupa-da pelos edomitas.O
perodo idumeu foi o ltimo momento degrandeza na histria dos
edomitas, de aprox.100 a.C. a 70 d.C. Judas Macabeu havia der-

rotado os idumeus e recapturado Hebrom em164 a.C. (1 Mac
5.1-5,65), e Joo Hircanoguerreou contra eles com xito, os
sujeitou,e os forou a adotar o judasmo e a seremcircuncidados em
aprox. 120 a.C. Contudo,foi a ascenso da dinastia herodiana que
deualguma proeminncia aos idumeus, que deoutra forma jamais teriam
alcanado. Em66-70 d.C., eles fanaticamente ajudaram adefender
Jerusalm, de cuia queda seus an-cestrais haviam se vangloriado 600
anosantes. Os ltimos idumeus foram mortos por

Tito em 72 d.C.D. R. S.

1FD IAS Um descendente de Benjamim,filho de Sasaque (1 Cr
8.25).

IFT Cidade de Jud na regio da Sefel,no mesmo distrito de Libna
(Js 15.43).

IFTA-EL Vale na linha fronteiria entreZebulom e Aser (Js
19.14,27). Esse nometalvez seja encontrado em Jotopata, a mo-

derna Tell Jefat, cerca de 15 quilmetros anoroeste de Nazar.

IFTAEL VejaIfta-El.IGAL ou J1GEALIGAL ou J1GEALIGAL ou
J1GEALIGAL ou J1GEAL1. O filho de Jos da tribo de Issacar e umdos
12 homens enviados por Moiss paraespiar a terra de Cana (Nm
13.7,17).2. Um dos valentes guerreiros de Davi, filho

de Nat (2 Sm 23.36), mencionado em 1 Cr-nicas 11.38 como Joel,
irmo de Nat.3. Um dos filhos de Semaas, da casa real deDavi (1 Cr
3,22).

IGNORNCIA No AT, Deus fez proviso

para o pecado cometido por ignorncia(heb. sifgaga, erro, vagando
perdido oudesviado), como visto em Levitico 4.5; Nm15.22-29, em
distino dos pecados causa-dos por presuno. Tais pecados
produziamculpa. Eles no eram necessariamente pra-ticados de forma
inconsciente, mas no eramintencionais. Eram cometidos devido a
fra-

uezas on falhas, e tinham que ser expia-os. Esses pecadores no
tinham a intenode se rebelar contra o governo de Deus; masaqueles
que desprezavam sua Palavra deve-ram ser cortados sem nenhuma
hesitao(Nm 15.30,31).

A palavra gr. agnoia significa uma falta deconhecimento por no
estar informado. Paulofreqentemente escreven que ele no dese-ava
que os primeiros cristos fossem igno-rantes nesse sentido (Rm 1.13;
11.25; 1 Co10.1; 12.1 etc.). O apstolo declarou que re-cebeu
misericrdia porque agiu na ignorn-cia, na incredulidade, ao
perseguir os cris-tos (1 Tm 1.13). Em Atenas ele pregou queDeus no
considera o tempo da ignorncia dos

gentios (At 17.30; cf. 3.17). Assim, vemos queexiste uma
tolerncia especial tanto para ospecados cometidos pelo crente por
ignorn-cia como para a ignorncia dos gentios.Por outro lado, a
ignorncia dos inconversosest ligada cegueira de corao (Ef 4.18) e
luxria (1 Pe 1.14). Os gentios no tm des-culpa para no adorarem ao
nico Deus ver-dadeiro, pois o que pode ser conhecido a res-peito de
Deus revela-se algo evidente a eles.Portanto, a rejeio que
demonstram em re-lao a Deus na verdade voluntria e deli-

berada (Rm 1,18-32; 2 Pe 3.5; cf. Rm 10.3).A palavra idiotes,
significando uma pessoade pouca cultura no gr. comum, usada uma

vez em Atos 4.13 pelo Sindrio em relaoaos discpulos, no sentido
de um leigo noinstrudo: Eram homens sem letras eindoutos [homens
comuns sem instruorabnica]-

Bibliografia.Bibliografia.Bibliografia.Bibliografia. Rudolf
Bultmann, Agnoeoetc., TDNT, I, 115-121.

R. A. K.

IGREJAIGREJAIGREJAIGREJAOrigem da PalavraOrigem da PalavraOrigem
da PalavraOrigem da Palavra

No Novo Testamento, a palavra igreja umatraduo da palavra grega
ekklesa, que nun-ca se refere a um lugar de adorao, mas temem vista
uma reunio de pessoas. Na maio-ria esmagadora dos casos, ekklesia
indica umaassociao local de crentes.

No se tem certeza das circunstncias sob as
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Igreja de So Pedro em Antioquia da Sria. Um

revestimento dos cruzados serve como fachada deuma caverna que,
segundo a tradio, foi usada peloscristos para fins de culto nos
primeiros dias da Igreja

quais ekklesia tomou-se a palavra aceita paraas congregaes
crists. A palavra apareceno Novo Testamento na declarao de
Jesusregistrada em Mateus 16.18 e 18.17. No en-tanto, a menos que
Jesus tenha falado gregonessas duas ocasies (uma possibilidade
mui-to remota), mais provvel que ekklesia, nes-se texto, reflita a
terminologia de Mateus e da

igreja primitiva, Alm disso, no h comodeterminar quais palavras
hebraicas ouaramaicas Jesus poderia ter usado, poisekklesia poderia
ser usada para traduzir pelomenos trs palavras semitas
diferentes.Tampouco provvel que ekklesia deva suaorigem aos
primeiros fiis de Jerusalm. Em

Atos, existe uma variedade do que parecemser autodenominaes dos
membros dessacomunidade, tais como os irmos, os dis-cpulos,
seguidores do caminho, ou ossantos; mas no existe evidncia de que
elesse chamassem de a igreja.

E mais que provvel que tenha sido entre oscristos judeus que
falavam grego e os seuspartidrios gentios que a palavra tenha
apa-recido pela primeira vez, e no contexto dasua prpria tradio
cultural. No mundo gre-go, a palavra ekklesia normalmente se
refe-re a uma reunio. Tambm era usada tecni-camente para referir-se
s assemblias re-gularmente agendadas dos cidados de umacidade
grega. Em Atos 19.39, fornecido umexemplo desse uso, quando o
escrivo da ci-dade de Efeso disse ao povo que eles deve-

ram encaminhar qualquer ao contra oscompanheiros de Paulo em um
legtimo ajun-tamento, ou ekklesia.Tambm possvel que os cristos
judeusno mundo helnico tenham introduzido apalavra ekklesia, porque
essa era uma dasduas expresses bsicas usadas na Septua-ginta (LXX)
para designar o povo de Deus.

A palavra ekklesia traduz quase 100 vezesa palavra hebraica
qahal,que significa as-

semblia. A outra palavra usada para tra-duzir qahal era
synagoge, mas esse termo havia sido incorporado pela comunidadeudia
que falava grego para designar os seuslugares de reunio. Veja
Assemblia.Qualquer que tenha sido a maneira como

ekklesia veio a chamar a ateno dos cris-tos, seu rpido
progresso, passando a terum uso geral, e sua predominncia
sobreoutros termos concorrentes no podem ser

vistos como acidentais. Dois fatores parecemser responsveis por
isso. O primeiro emimportncia a conscincia, por parte doscristos,
do desenvolvimento paralelo queeles mantinham com o povo de Deus do
An-tigo Testamento. A assemblia do AntigoTestamento foi
estabelecida quando Deusconvocou Israel no monte Sinai (Dt
5.22;

9.10; 10.4; 18.16) e pela sua prpria Palavrae por seus atos foi
criada a comunidade daaliana. Daquela poca em diante, os
israe-litas toma ram-se a qahal (ekklesia) de Deus,ativamente
engajada nos pronsitos da re-

velao e da salvao concedidas por Deus,expressas pelos poderosos
acontecimentosatravs dos quais Deus intervm na hist-ria de uma
forma redentora, e impulsiona aaliana em direo ao seu cumprimento
fi-nal e universal (T. F. Torrance, The Israelof God,
nterpretation,X, 306),Da mesma maneira, a qahal ou ekklesia doNovo
Testamento foi convocada por Deusela Palavra divina, o Eterno
Logos. Ela tam-m foi criada como uma comunidade de ali-ana, e tendo
recebido uma nova aliana pormeio do sangue de Jesus, foi alcanada
pelogrande programa redentor de Deus. Assim,os cristos, pelo uso do
nome de Jesus, dotestemunho de que so os sucessores diretosde
Israel como herdeiros da esperana deIsrael. O uso que os cristos
faziam de ou-tras expresses que tradicionalmente se re-feriam a
Israel confirma essa argumentao.

Os primeiros cristos so chamados, no NovoTestamento, de os
eleitos, a semente deAbrao, as doze tribos, estrangeiros
dadisperso, e Israel de Deus.O nascimento da Igreja foi reconhecido
pe-los cristos como um cumprimento de par-te da aliana feita com
Abrao e Moiss.Deus tinha feito um pacto com os israelitaspelo qual
Ele iria estabelecer um povo queseria seu, e que iria receber as
suas pro-messas. Esse povo seria sua propriedadepeculiar, um reino
de sacerdotes, umanao santa, aquele que levaria sua luz

qs naes (x 19.5,6).E exatamente nesses termos que Pedro
diri-ge-se comunidade do Novo Testamento emsua primeira carta. Eles
so eleitos segun-do a prescincia de Deus Pai, em santificaodo
Esprito, para a obedincia e asperso dosangue de Jesus Cristo...
que... nos gerou denovo para uma viva esperana, pela ressur-reio de
Jesus Cristo dentre os mortos, para
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uma herana incorruptvel, incontaminvele que se no pode murchar
(1.2-4). Eles sopreciosos "... como pedras que vivem...edificados
casa espiritual para serem sa-cerdcio santo, a fim de oferecerem
sacri-fcios espirituais (2.4,5). Eles tornaram-se

a gerao eleita, o sacerdcio real, a naosanta, o povo adquirido,
para anunciaremas virtudes daquele que os chamou dastrevas para a
sua maravilhosa luz (2.9).O segundo fator para a escolha final do
ter-mo ekklesia pela comunidade crist est re-lacionado com a rejeio
do Messias pelosudeus. Um novo povo de Deus havia sidoestabelecido.
Para esse povo era adequada aescolha de uma palavra da verso LXX
quehistoricamente se referisse ao povo de Deus,um nome familiar
pelo seu uso e pelas suas

associaes, sagrado por fazer parte do Li-vro Divino, do qual a
oposio judaica aindano tivesse se apropriado.

G.

W. Ba,

O que seria mais natural do que a escolhada palavra ekklesia,
uma palavra suficien-temente neutra para ser adaptada s mui-tas e
novas compreenses que pertencem nova esperana?

A Origem da IgrejaA Origem da IgrejaA Origem da IgrejaA Origem
da IgrejaExiste muita diferena de opinio a respeitoda data de
origem da Igreja. Ela teve inciono Pentecostes, ou naquela poca foi
mera-mente constituda sob a forma que teria noNovo Testamento?

Aqueles que acreditam que a Igreja teve in-cio no Pentecostes
ressaltam que a afirma-o de Cristo em Mateus 16.18, edifcarei
aminha Igreja", apresenta o verbo no futuro efaz aluso a uma poca
pelo menos subse-qente a essa afirmao. Adicionalmente,eles
argumentam que algum se torna ummembro da Igreja por meio do
batismo noEsprito Santo, que assim o une ou o identi-

fica com o corpo mstico de Cristo (1 Co12.13ss.). O batismo no
Esprito Santo eraum evento futuro nos Evangelhos (Mt 3.11;Mc 1.8;
Lc 3.16; Jo 1.33) e em Atos 1.5. Po-rm, em Atos 11,15,16 ele j
havia sido con-cedido pela primeira vez. Onde mais algumpodera
logicamente comear o batismo, ano ser no Pentecostes? Se o comeo do
ba-tismo no Esprito Santo, por meio do qualalgum se torna membro da
Igreja, ocorreno Pentecostes, ento a Igreja deve ter co-meado
ali.

Alm disso, o apstolo Paulo refere-se ao Es-prito Santo em Efsios
3.2-11, e ressaltaque ele fala do mistrio... o qual, noutrossculos,
no foi manifestado aos filhos doshomens, como, agora, tem sido
revelado petoEsprito aos seus santos apstolos e profe-tas' ivv.
3-5).Outros respondem que essa passagem nonega claramente a
existncia anterior da

Igreja, mas apenas afirma que sua exten-so no tinha sido dada a
conhecer a eles,como tinha sido aos apstolos. Em outraspalavras,
embora o Antigo Testamentocertamente tivesse dado indicaes de queos
gentios iriam receber o evangelho quan-

do o Messias viesse (Is 9.2; 11.10; 42.6;49.6; 60.3; 66.12; Am
9.12), ele no deixa-va clara a eliminao da diviso, ou daparede de
separao entre os judeus e osgentios (Ef 2.14; 3.9).

A isto, eles acrescentam que a unidade daaliana da graa de que a
salvao, em to-dos os tempos e com todas as revelaes, foioferecida
sobre a base da graa de Deus epor meio da f e o ensino de Romanos 4
arespeito da justificao pela f, anterior leino caso de Abrao, sob a
lei no caso de Davi,

e na poca do Novo Testamento, mostram aexistncia da Igreja no
Antigo Testamento esua continuidade no Novo Tstamento.

R. A. K.

A Natureza da IgrejaNatureza da IgrejaNatureza da IgrejaNatureza
da IgrejaA verdadeira Igreja nica, como est in-dicado pelo uso
singular da palavra emEfsios e em vrias outras passagens, quan-do
se faz referncia a toaos os fiis (1 Co15.9; G1 1.13; Cl 1.18,24; 1
Tm 3.15). Ape-sar disso, havia muitos grupos locais conhe-cidos
como a igreja naquele lugar. W. C.

Robinson explica o paradoxo: Onde querque a igreja se rena, ela
existe como umtodo, ela a igreja naquele lugar. A congre-gao em
particular representa a igrejauniversal, e por meio da participao
naredeno de Cristo, abrange misticamenteo todo, do qual faz parte a
manifestao lo-cal (BDT, p. 124).

A caracterstica significativa de cada igre-a local e da igreja
universal o seu rela-cionamento com Deus e com Jesus Cristo:igrejas
de Deus... em Cristo Jesus (1 Ts2.14) . A Igreja de Deus porque Ele
a es-tabeleceu pelos atos sobrenaturais de vir terra na Pessoa de
seu Filho por meiodo nascimento virginal, comprou um povopor meio
do sacrifcio substitutivo do seuFilho, ressuscitou o Filho dos
mortos parapromover a vida eterna, e enviou o Esp-rito Santo para
abastecer e equipar osseus santos.H pelo menos oito imagens no Novo
Testa-mento que representam a relao de Cristocom sua Igreja: (l)o
Pastor e as ovelhas (Jo10.1-30; At 20.28; Hb 13.20); (2) a Videira
e

os ramos (Jo 15.1-17); (3) a Pedra Angularou a fundao e as
pedras de um templo sa-grado (Ef 2.20-22; 1 Co 3.9-17; 1 Pe
2.4-8);(4)

o Sumo Sacerdote e o reino de sacerdo-tes (Hb 5.1-10; 6.13-8.6;
1 Pe 2.5,9; Ap 1.6);(5) a Cabea e o corpo que tem muitos mem-

bros (Ef 1.22,23; 4.4,12,15; 5.23,30; 1 Co12.12-27; Cl 1.18;
2.19); (6) o Noivo e a noi-

va (Jo 3.29; 2 Co 11.2; Ef 5.25-33; Ap 19,7,8);
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(7) 0 Primognito entre muitos irmos, ouas primcias (Rm 8.29; 1
Co 15.20,23; Ap 1.5);(8) O Senhor e os servos (Ef 6.5-9; Cl
3.22-4.1; 1 Co 7.22-23; Rm 6.18,22; Fp 1.1). Estase outras descries
revelam que a vida daIgreja, sua santidade e sua unidade esto

em Cristo (Cl 3.3,4; 1 Co 1.30; G1 3.28; Jo17.21-23).

Ministrio e Misso da IgrejaMinistrio e Misso da IgrejaMinistrio
e Misso da IgrejaMinistrio e Misso da IgrejaComo um corpo, um
organismo vivo, a Igre-a deveria crescer para a maturidade, me-dida
da estatura completa de Cristo (Ef4.13; cf, vv. 14-16). Como ajuda
para esse de-senvolvimento, Cristo deu alguns dons suaIgreja, sob a
forma de homens que realiza-riam vrias tarefas. Alguns eram
apstolos,e outros eram profetas, evangelistas e pas-tores-doutores,
para equipar os santos paraa obra do ministrio (Ef 4.11,12). Como
osmembros da Igreja eram batizados no Esp-rito Santo, cada um tinha
um dom espiritu-al, ou mais, para edificar os outros na comu-nidade
de crentes (1 Co 12.4-13; Rm 12.3-8;Veja Dons Espirituais). Cada um
deveriaservir de acordo com sua chamada e com suahabilidade (1 Pe
4.10,11).

A Igreja tambm deveria crescer no sentidode expanso. Cada crente
deveria ser umatestemunha de Cristo por meio do poder doEsprito
Santo (At 1.8), levando o evangelho

a todas as criaturas, e fazendo discpulos emtodas as naes (Mc
16.15; Mt 28.19; vejaComisso, A Grande).Embora todos os crentes
tivessem uma posi-o igual perante Cristo, o Cabea, a
Igrejaorganizou-se com a finalidade de assegurarseu funcionamento
prtico e ordenado aquina terra. De certo modo, os apstolos e
osprofetas eram sua fundao (Ef 2.20), os re-presentantes
autorizados por Jesus Cristopara completar a revelao de sua
Palavrapara seu povo. Nesse sentido bsico doapostolado, no poderia
haver sucesso dosapstolos depois daqueles que haviam teste-munhado
o ministrio e a ressurreio doSenhor Jesus (At 1.21,22; veja
Apstolo). Osapstolos instituram os diconos (At 6.1-6) eos ancios
(ou presbteros; At 14.23; 20.17-38; Fp 1.1; 1 Tm 3.1-7; Tt 1.5-9; 1
Pe 5.1-4; Tg5.14)

para presidir as igrejas locais e dar- iesa orientao
necessria.Qualquer que fosse a funo na qual cadacrente servisse,
importante observar queele era escolhido e ento guiado e
capacitadopelo Esprito. De uma forma no especifica-

da, o Esprito Santo revelou que Bamab ePaulo deveram ser
enviados como mission-rios, (At 13.1-3). Da mesma forma, os
anciosde Eso foram estabelecidos como lderes dacomunidade pelo
Esprito (At 20.28). Uma de-clarao proftica acompanhou os dons
espi-rituais conferidos a Timteo em sua consa-grao (1 Tm 4.14).
Paulo e Silas foram con-duzidos a Trade pelo Esprito (At
16.6-8).

Dessa forma, o principal ministrio da Igrejaconsistia em servir
ao seu Senhor (At 13.2o),ador-lo como sacerdotes por meio do
Espritoque habita dentro de cada um (Fp 3.3) e fazersua vontade na
terra, realizando sua obra pormeio do poder do seu Esprito (Jo
14.12,16,17).

A presena do sobrenatural tem caracterizadoa Igreja em todos os
momentos,J. R.

Bibliografia, James Barr, The SemanticsofBiblical Lunguage,
Londres; Oxford Univ.Press, 1961, p. 119. J. Oliver Buswell,
Jr.,Systematic Tkeology, Grand Rapids:Zondervan, 1963,1, 418-429;
II, 216-280. J.

Y. Campbell, The rigin and Meaning of theChristian Use of the
Word Ecclesia, JTS,

XLIX (1948), 130. Edmund P. Clowney,Toward a Biblical Doctrine
of the Church,

WTJ, XXXI (Nov., 1968), 22-81. CharlesHodge, Systematic
Tkeology, Grand Rapids:Eerdmans, 1952, III, 546ss. P. H,
Menoud,Church, Life and Organization of, IDB, I,617-626. Paul S.
Minear, Church, Idea of,IDB, I, 607-617. Leon Morris,
ChurchGovernment", BDT, pp. 126ss. WilliamChilds Robinson, Church,
BDT, pp. 123-126; The Nature of the Church, ChristianFaitk and
Modern Theology,ed. por Carl F.H. Henry, Nova York: Channel Press,
1964,pp, 389-399. K. L. Schmidt, Ekklesia",TDNT,

III, 501-536. T, F. Torranee, The Israel ofGod,
Interpretation,X., (1956), 305.

IIMIIMIIMIIMI. A forma contrada de Ij-Abarim, um dosacampamentos
dos israelitas durante seuxodo do Egito (Nm 33.44,45).2. Uma cidade
no territrio de Jud e pertode Edom, cuja exata localizao incerta(Js
15.29),

IJIJIJIJ----ABAKIMABAKIMABAKIMABAKIM Um acampamento dos
israe-litas, perto de Moabe, durante sua viagem

do Egito para a terra prometida (Nm 33,44).UOMUOMUOMUOM Uma
cidade de Israel no territrio deNaftali que foi capturada por
Ben-Hadade,rei da Sria, por sugesto de Asa, rei de Jud(1 Rs 15.20;
2 Cr 16.4). Mais tarde, duranteo reinado de Peca, seus habitantes
foram le-

vados cativos para a Assria por Tiglate-Pileser. A cidade est
situada cerca de 13 qui-lmetros a noroeste da moderna cidade
deBanias.

ILAI UmILAI UmILAI UmILAI Um aota, um dos valentes
guerreiros

de Davi (1 Cr 11.29), tambm chamado deZalmom (2 Sm 23.28).

ILEGALIDADEILEGALIDADEILEGALIDADEILEGALIDADE
VejaIniqidade.Iniqidade.Iniqidade.Iniqidade.ILHAILHAILHAILHA A
palavra hebraica usada em umsentido muito mais amplo do que no
nossoidioma, uma vez que ela baseada na idia
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de um marinheiro que v do mar qualquerterra seca como um lugar
de paz e descanso,seja simplesmente a costa litornea ou umailha
propriamente dita. Portanto, a palavradeve ser entendida no
contexto em que elaencontra-se, para que o leitor possa decidir

se deve ser traduzida como ilha ou simples-mente como costa. H
passagens onde o sig-nificado claramente o de uma ilha (Is40.15), e
outras onde simplesmente a ter-ra na costa ou na praia (Is 20.6). A
palavratambm pode ser usada como uma refern-cia a lugares distantes
da terra, por exem-plo, a costa estrangeira (Is 41.5; 66.19).No NT,
as ilhas especficas so designadaspelo termo nesos, e tais ilhas so
menciona-das como Quios, Creta, Chipre, Malta, Ro-des e Samos. Joo
foi exilado na ilha de

Patmos, onde recebeu a Revelao de JesusCristo* (Ap 1.1,9).R. A.
K.

ILHARGAILHARGAILHARGAILHARGA Esta palavra usada apenas noplural,
como em J 15.27. Ela refere-se parte da carcaa do animal perto dos
rins,chamada de lombos. Ela usada cinco vezesem Levtico e traduzida
como lombos emalgumas verses (Lv 3.4,10,15; 4.9; 7.4).

ILIRICO ou LLIRIAILIRICO ou LLIRIAILIRICO ou LLIRIAILIRICO ou
LLIRIA Uma provncia romana(tambm chamada Dalmcia) localizada ao

norte da Macednia, a oeste de Mosia, ao sulde Pannia, e a leste
da costa do mar Adritico.Possua um territrio aproximadamente
equi-

valente ao da moderna ex-Iugoslvia. E men-cionada apenas no NT
como o limite ocidentaldas viagens de Paulo no final de sua
terceira

viagem missionria (Rm 15.19).O gegrafo Estrabo {Geography
VII.317)descreveu os habitantes do Ilrico como sel-

vagens e dados pirataria, e a terra comoquente em sua costa,
porm fria em seu in-terior montanhoso. Tanto os gregos como os

romanos fizeram campanhas militares con-tra eles, frequentemente
sem muito suces-so. A terra foi finalmente incorporada comouma
provncia do Imprio Romano na pri-meira dcada do sculo I d.C.

ILUMINAOILUMINAOILUMINAOILUMINAO Um termo teolgico usadopara
expressar a maneira pela qual o Esp-rito Santo deixa claro para o
homem a Pala-

vra de Deus, seja pregada ou na forma escri-ta. Sem uma iluminao
das Sagradas Es-crituras, nenhum homem pode entender arevelao
divina e infalvel de Deus, porque

as coisas espirituais so entendidas ediscernidas apenas
espiritualmente, isto ,pela ajuda do Esprito Santo (1 Co 2.11-14;o
16.13). Portanto, Paulo orou para que ti-

vssemos os olhos de nosso entendimentoiluminados (Ef 1.18). A
Bblia, em seu textooriginal, a Palavra de Deus inspirada einfalvel.
A inspirao, portanto, descreve aobra do Esprito nos autores das
Escrituras e

nas prprias Escrituras; a iluminao o meiopelo qual as Escrituras
tomam-se claras parao leitor.

A iluminao da mente obscurecida, seja deum judeu (Hb 6.4; 10.32)
ou de um gentio (2Co 4.4-6), um aspecto necessrio da expe-

rincia da salvao. Davi reconheceu que oSenhor iluminou as suas
trevas (SI 18.28).Ligando este conceito ao termo mandamen-to , ele
sugeriu que somente quando a Pala-

vra de Deus obedecida, que vem uma ilu-minao posterior (SI
19.8).Karl Barth e os telogos neo-ortodoxos ten-tam remover a
inspirao dos escritores dasEscrituras e das prprias Escrituras, e
pen-sam que ela deve estar no ouvinte ou no lei-tor. Barth fala de
homens sendo inspirados

verbal mente e quer dizer com isso que a B-

blia falvel e contraditria torna-se a Pala-vra de Deus quando o
homem desfruta umaexperincia subjetiva de revelao. Esta opi-nio
nega tanto o ensino de Cristo a respeitoda Bblia, como a verdade
que a Bblia apre-senta sobre si mesma. Veja Inspirao;
Neo-ortodoxia.

R, A. K.

IMACULADO ou INCONTAMINADOIMACULADO ou INCONTAMINADOIMACULADO ou
INCONTAMINADOIMACULADO ou INCONTAMINADO NoAT, a palavra hebraica
tam, ou tamim, ge-ralmente significa perfeito e foi traduzidaem
algumas verses como imaculado no

Salmo 119.1, mas como inocente em outras.Cantares 5.2 e 6.9
foram traduzidos comoperfeito ou imaculado. No NT, a palavragrega
hamiantos designa o Cristo imaculadoou irrepreensvel em Hebreus
7,26; o ato docasamento como sem mcula em Hebreus13.4; a perfeita
religio em Tiago 1.27; e aherana celestial em 1 Pedro 1.4.

IMAGEMIMAGEMIMAGEMIMAGEM VejaIdolatria; Imagens.IMAGEM DE
DEUSIMAGEM DE DEUSIMAGEM DE DEUSIMAGEM DE DEUS O homem, criado
imagem de Deus, distinto de todas as ou-

tras criaturas. Eie nico por ter sido feitopara viver em comunho
com seu Criador, eser responsvel diante dele. Deus fez o ho-mem com
algumas caractersticas que Elemesmo possui, como um ser pessoal, e
parasi mesmo, em um relacionamento Eu-voc(Gn 1.26,27; 5.1,2; 9.6; 1
Co 11.7; Ef 4.24; Cl3.10; Tg 3.9). Somente atravs de uma res-posta
obediente a Deus, que o homem pode

verdadeiramente;cumprir o propsito parao qual foi criado. E
somente em Jesus Cristoque a imagem de Deus pode ser vista
perfei-tamente; ele o homem verdadeiro e perfei-

to (Cl 1.15; 2 Co 4.4).Trs aspectos dessa doutrina podem ser
dis-tinguidos:1, A imagem como foi criada por Deus.Aima-gem de Deus
tem uma semelhana naturalou formal com Deus, que consiste em
perso-nalidade, pois isto essencialmente o queDeus , um Esprito
pessoal. Ela tambm tem
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uma semelhana moral ou relacionai, queconsistia originalmente em
santidade positi-

va e justia original. O homem no foi criadomeramente em um
estado de inocncia ouneutralidade moral; mas sua mente, afeies,e
vontades eram positivamente direcionadas

a Deus e ao seu propsito supremo. Comotal, a primeira natureza
moral do homemera um reflexo finito da natureza moral deDeus. No
entanto, o homem era capaz deenfrentar testes e provaes, e de ter
seudesenvolvimento e progresso atravs do exer-ccio do livre-arbtrio
diante da tentao. Ohomem seria responsvel pela sua prprialiberdade.
Era possvel para Ado escolher o

bem ou o mal; sua condio moral no eraimutvel ou infalvel.Como um
dom de Deus ao homem, criado

imagem de Deus, foi outorgada a imortalida-de (isto no significa
mera e naturalmentepossuir uma existncia infinita, em virtudeda
simplicidade de sua alma). Ele no estavasujeito lei da morte, visto
que no haviaprincpio de morte ou de pecado em ao emsen estado
original de bondade criada.Embora Deus seja Esprito, h nm
sentidosob o qual o corpo do nomem est includona imagem de Deus,
pois o homem um serunitrio composto tanto de corpo como dealma e
esprito. Seu corpo um instrumentoadequado da auto-expresso de uma
almafeita para a comunho com o Criador e estescatologicamente
pronto para se tomar nmcorpo espiritual (1 Co 15.44). No
havianenhum antagonismo ou contrariedade en-tre a alma e o corpo no
estado original (odualismo est excludo). O corpo no era algoa ser
desprezado como inferior alma oucomo um obstculo vida mais elevada
dohomem. No era algo fora do ego real de

Ado, mas era essencialmente um com ele.Como tal, havia uma
sujeio dos impulsossexuais, que estavam sob o controle do esp-

rito humano.Includo na criao de Ado imagem deDeus, estava seu
domnio sobre a criao mais

baixa, os animais e o mundo da natureza. Istoindica a glria e a
honra com as quais o ho-mem foi coroado como o cabea e o pice
detoda a criao. Os arredores do jardim doden eram adequados para
trazer felicidadee favorecer o desenvolvimento da totalidadeda
natureza. Veja Antropologia; sobre Cristocomo a imagem de Deus (2
Co 4.4; Fp 2,6; Cl1.15)

,vejaCristo, Humilhao de; Kenosis.2, A imagem depois da queda.
Adesobedin-cia trouxe conseqncias desastrosas para aimagem original
de Deus no primeiro ho-mem. O pecado deteriorou toda a semelhan-a
natural (personalidade), de forma que amente, as emoes e vontades
do homem tor-naram-se corruptas (depravao total). Con-tudo, o homem
no perdeu esta semelhananatural, embora ela tenha se tornado
man-chada por causa do pecado, pois isto que o

constitui como homem e o distingue de ou-tras criaturas. Isto
intrnseco naturezahumana e constitui sua receptividade para
aredeno. Mesmo os no regenerados retma imagem natural de Deus,
pois, de outraforma, deixariam de ser homens (seres raci-

onais e morais).Embora a semelhana natural ainda estejaretida
depois da queda, a imagem moral estinteiramente perdida. Agora o
homem estdestitudo da justia original; ele est mortoem seus delitos
e pecados. Os seus sentimen-tos e vontade no esto inclinados na
dire-o de Deus e da santidade, mas na direocarnal. Ele perdeu a
comunho com Deus etomou-se um estrangeiro e inimigo atravsda
separao produzida pela desobedincia(Gn 3.8-10; Rm 5.10n; Cl 1.21a).
Cortado da

Fonte da vida, ele tornou-se uma criaturaque est morrendo (Gn
2.17; Km 6.23a).O corpo no mais nm instrumento ajusta-do da alma;
ele freqentemente um obst-culo para a vida mais elevada do
homemporque facilmente entra em aliana com seussentimentos
depravados e com sua vontadepervertida. A sujeio original do
sensual aoespiritual inverten-se devjdo queda. Adofoi expulso do
jardim do den, e o domniosobre a natureza tornou-se difcil e
trabalho-so. VejaQueda do Homem.3. A imagem restaurada por
Cristo.Por meioda redeno que est em Cristo, o crente regenerado.
Ele renovado em conhecimen-to, seus sentimentos so reorentados,
sua

vontade transformada, seu corpo torna-seo templo do Esprito
Santo. A imagem deDeus recriada em justia e verdadeira san-tidade e
so restaurados a comunho e o fa-

vor com Deus; pela f o homem herda a vidaeterna, Na verdade, por
meio da obrasalvadora do Senhor, o crente ganhou de

volta muito mais do que foi perdido com opecado de Ado (1 Co
15.44-49). O cristo

deve ser gradualmente transformado na pr-pria imagem do Filho de
Deus, que no finaienvolver no s a perfeita semelhana mo-ral e
espiritual com Cristo, mas tambm umcorpo glorificado como o do
ltimo Adoressurrecto (Rm 8.29; 2 Co 3.18; 1 Co 15.42ss.}. VejaNova
Criatura.Opinies divergentes com relao imagemde Deus. Na teologia
catlico-vomana, umadistino injustificada feita entre os ter-mos
sinnimos imagem e semelhana.Eles afirmam que o primeiro designa a
ima-gem natural, e pertence prpria naturezado homem como homem,
incluindo aespiritualidade, a liberdade e a imortalida-de. O
segundo designa a imagem moral, austia e a santidade, e um dom
adiciona-do, sobrenatural, concedido para tomar aobedincia mais
fcil em vista da concupis-cncia, que uma tendncia natural dos
ape-tites mais baixos (mas no pecaminosos emsi, de acordo com a
teologia catlica). s ve-
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zes, a semelhana descrita como um pro-duto merecido da
obedincia, uma recom-pensa para o uso prprio da natureza, paraque
por ela o homem seja capacitado a mere-cer a vida eterna. Na queda,
Ado perdeuapenas a semelhana; a imagem natural per-

maneceu inalterada. Assim, o homem natu-ral est agora em uma
condio moral seme-lhante do Ado no-cado, mas antes deser dotado com
a justia original. Os catli-cos pensam que esta j ustia original
pode sernovamente conseguida atravs dos sacra-mentos da Igreja
Catlica.Entre outras opinies modernas, encontra-se a doutrina muito
influente de que a ima-gem de Deus no de forma alguma subs-tancial
- como a personalidade - mas sim-plesmente relacionai. Esta a
opinio de

Sren Kierkegaard, Karl Barth e ae muitostelogos contemporneos.
Eles ensinam queo homem permanece na imagem de Deussomente quando
est espelhando a nature-za espiritual de Deus em sua prpria
vida.Isto ocorre quando o homem, de modo obedi-ente, responde
positivamente confrontaode Deus no ponto de contato entre Deus e
ohomem, o que experimentado em um atode verdadeira adorao. Em tal
experincia,o homem, s vezes, lembra Deus e, assim (eento),
permanece na imagem divina.Uma opinio evolucionista faz a
distino

entre a imagem que o homem originalmente

iossua e que ele perdeu devido queda (fe-icidade e obedincia
responsiva), e a ima-gem adquirida devido queda (poderes ra-cionais
e responsabilidade moral). Aquelesque aceitam esse raciocnio pensam
que issoaconteceu quando o Homo, ou o homem, tor-nou-se Homo
sapiens, ou o homem racional,por meio do primeiro ato que envolveu
a res-ponsabilidade moral. Nesse ato, o homemteria perdido sua
inocncia e felicidade queeram semelhantes s dos animais, e
alcan-ado uma natureza racional e moral.

Bibliografia, J. Behm, Morpke etc"., TDNT,IV, 742-759. G. C.
Berkouwer, Man - TheImage ofGod,Grand Rapids: Eerdmans, 1962.David
S. Cairns, The Image of God in Man,Nova York; Philosophical
Library, 1953.Gordon H. Clark, The Image of God in Man,ETS, XII
(1969), 215-222. Carl F. H. Hemy,

Man, BDT, pp. 338-342. James GreshamMachen, The Christian View
of Man, Nova

York: Macmillan, 1937, James Orr, GocTs

Image in Man, Grand Rapids: Eerdmans,1948. J. Schneider, Homoios
etc"., TDNT, V,186-199. A. H. Strong, Systematic Theology,11a ed. ,
Filadlfia: Judson Press, 1947, pp,514-532, Charles L. Feinberg, The
Image oGod, BS, CXXIX (1972), 235-246.

R. E. Po.

IMAGEM DE NABUCODONOSOR O ni-co registro da imagem de ouro que
Nabuco-

donosor mandou erigir encontra-se em Daniel3. Imagens de deuses
e dos prprios reis eramcomuns na Babilnia, e encaixam-se com
oconhecimento que temos das condies reli-giosas sob o governo de
Nabucodonosor. Essaimagem na plancie de Dura pode ter tido a

forma de um obelisco, com uma base de trsmetros e altura de 30
metros, banhada emouro brilhante. A recusa dos trs amigos deDaniel
de cumprir a ordem do rei e adoraressa imagem foi prontamente
identificada. Omtodo de castigar pelo fogo aqueles que nose
inclinassem parece ter sido comum naque-le perodo (cf. Jr 29.22).
Embora Daniel noseja mencionado, irracional inferir - levan-do-se
em considerao o carter de Danielretratado no livro que leva seu
nome -, queele tenha adorado essa imagem.

E possvel que a grande imagem que o rei viuem seu sonho, e que
Daniel descreveu (Dn2.31-35) e interpretou para ele, tenha sido
ainspirao para o monumento de ouro queNabucodonosor criou (3.1).
Agindo dessemodo, possvel que ele estivesse desafiandoa declarao
expressa de Deus de que seu rei-no cairia e seria sucedido por
outros reinos(2.38-45), ou que estivesse erigindo um lti-mo
monumento.

S. J. S.

IMAGEM FUNDIDA Veja Bezerro de Ouro;

Imagens.IMAGENS Muito cedo na histria humana,passaram a ser
empregadas vrias represen-taes artificiais de objetos, animais,
pesso-as ou deuses designados para serem usadasem adorao. Algumas
eram smiles daquiloque realmente existe, outras eram represen-taes
pictricas da imaginao, e ainda ou-tras assumiam formas simblicas.
Elas eramfrequentes e simplesmente empregadas parapropsitos
ornamentais, como no Tabemeu-lo e no Templo, mas passaram a ser
usadas

comumente para prticas idlatras.Os egpcios usavam imagens em
cerimniasde sepultamento que eram distintas dos seusdolos usados na
adorao pag, tais comominiaturas de servos, animais, alimentos,

veculos etc. Atravs de frmulas mgicaspintadas no interior do
caixo ou escritas emum rolo de papiro enterrado com o
morto,esperavam que o falecido trouxesse vidaessas imagens com o
intuito de servi-lo nomundo em que vivera a seguir.Repetidas e
constantes denncias e proibi-

es expressas no AT contra imagens e se-melhanas de coisas
criadas mostram quopersistente era a tendncia idolatria entreos
hebreus (por exemplo, Dt 5.8; 7.5; 16.22;SI 97.7; Is 42.17; 44.9;
Jr 10.14; Ez 7.20; Os10.2; Mq 1.7; Hc 2.18), O uso de dolos e
ima-gens de escultura e de fundio era proibidopara os israelitas
pelo segundo mandamento(x 20.4,5), porque o dolo tomava-se
inevi-
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A pedreira Sevene em Assu fornecia grandeparte do melhor granito
para as construes

egpcias, Um grande obelisco rachado foi deixadona pedreira
milhares de anos atrs, HFV

tavelmente um rival e substituto de Deus (eno meramente um
smbolo). A idolatria nos representa mal a natureza espiritual
de

Deus (toda representao corprea uma mrepresentao), mas tambm
divide ou trans-fere a devoo, colocando um objeto entre (eadiante
de) Deus e o adorador. Ela uma raizdo mal; a idolatria conduz a
todo tipo decorrupo religiosa e moral. VejaIdolatria.

R. E, Po.

IMAGENS DE ESCULTURA Uma ima-gem (heb, pesei) entalhada ou
esculpida empedra, madeira ou metal, mencionada no ATuntamente com
a imagem de fundio (por

exemplo, Dt 27,15; Jz 17.3,4; 2 Cr 34.3). Vis-

to que os cananeus usavam essas imagenscomo dolos - como
constataram as desco-bertas arqueolgicas na Palestina e na Sriaelas
eram proibidas aos israelitas (x 20.4;Lv 26.1 etc.). Vejadolo.

IMAGENS DE ESCULTURA As imagensde escultura so mencionadas em
Juizes3.19,26. Visto que o termo heb. happ'silun,a traduo pedras
esculpidas bastanteexata. Em outras passagens, h verses quetraduzem
o termo como esttua ou imagemde escultura (Dt 7.5,25; 12.3; Jz
17.3;

18.14,30; 2 Cr 33.22; 34.3 etc.). A refernciapode ser a um
crculo pr-israelita de dolosde pedra entalhados (na LXX e na
Vulgatal-se dolos) em Gilgai, de onde o local origi-nalmente
derivou seu nome, pois no estdeclarado que Josu e seus homens
entalha-ram as pedras que transportaram para Gilgaido leito do rio
Jordo (Js 4.8,20), Veja Gilgai.Em 1 Reis 6,7, foi dito em algumas
verses

que o Templo foi construdo com pedras pre-paradas na pedreira
(heb. massa j,um subs-tantivo baseado na raiz verbal nasa\
extra-ir, remover. Uma forma deste verbo signi-fica lavrar, como em
1 Reis 5.17 e Eclesias-tes 10.9. Outras verses trazem a
expresso

pedra lavrada (mahseb) referindo-se pe-dra de cantaria em 2 Reis
12.12; 22.6 etc.Esta ltima raiz da palavra aparece na ex-resso
hoseb bah.ar (2 Cr 2.2,18), e enten-ida em algumas verses como
significandopara talharem pedras nas montanhas. Epossvel, porm, que
a referncia seja a le-nhadores. H verses que traduzem caver-na do
poo como pedreira em Isaas 51.1. Aimensa caverna sob o atual muro
norte daantiga Jerusalm popularmente chamadade Esculturas de Peara
de Salomo. Seu

tamanho aproximado de 100 por 200 metrossugere que os blocos de
calcrio cortados aquieram para um projeto de estado, embora
pro-

vavelmente no to antigos como para o Tem-plo de Salomo. No
antigo Oriente Prximo,as pedras eram lavradas cortando sulcos
pro-fundos com picaretas de ferro nos quatro la-dos, arrancando,
encravando ou rachando aspedras soltas com golpes fortes.

Alguns estudiosos tm considerado o nomeSebarim (Js 7.5) como
significando pedrei-ras, mas a palavra tambm pode significarlugares
acidentados ou desfiladeiros, nos pe-

nhascos que tm vista para o vaie do Jordo,J. R.

IMAGINAO a formao de imagensmentais por uma sntese de elementos
expe-rimentados separadamente. Ela apresentanovas perspectivas e
aplicaes de idias,eventos e verdades j experimentadas. O

verbo imaginar na verso KJV em inglstem o significado de
propsito, esquema,plano. H verses que o traduzem comopensar,
meditar, divisar.

A palavra heb. shrirut(Dt 29.19; Jr 3.17 etc,),lit., firmeza,
geralmente usada no mausentido de teimosia. O termo heb, yeser
(Gn6.5; 1 Cr 28.9; 29.18 etc.) significa forma,conceito, aquilo que
estruturado na men-te. As palavras gr. so dialogismos, pensa-mento,
opinio, raciocnio, criao (Rm1.21); dianoia, entendimento,
inteligncia,mente, propsito, plano (Lc 1.51); elogismos, clculo,
raciocnio, reflexo, poderde raciocnio (2 Co 10.5).

IMATERIALIDADE Imaterialidade otermo negativo para o qual a
espiritualidade sua expresso positiva. Denota as quali-dades da
simplicidade (no divisvel), notendo partes (no composta), da
indestruti-

bilidade (no pode ser dissolvida) e daincorporalidade (sem a
natureza da mat-ria). Bblia descreve Deus e a alma huma-na em
termos que indicam que ambos soi materiais.
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Deus puramente esprito (Jo 4.24); Ele co-loca-se em contraste
absoluto matria. Deusno pode ser separado em partes; Ele estlivre
das limitaes de tempo e espao. Ele eterno, imortal, invisvel (1 Tm
1.17; cf.6.16) . A imaterialidade divina , s vezes,

descrita como a base dos atributos de eter-nidade, onipresena e
imutabilidade deDeus. O fato da imaterialidade da alma hu-mana
geralmente usado como um dos ar-gumentos para a imortalidade.

A imaterialidade, quando usada em lingua-gem bblica e teolgica,
no deve ser enten-dida da mesma maneira como freqente-mente usada
na linguagem comum, como acaracterstica de ser dispensvel,
inconsis-tente ou no importante,

R. E. Po.

IMER1. Um sacerdote, chefe do dcimo sexto tur-no de sacerdotes
designados por Davi (1 Cr24.14), o pai de Mesilemite (1 Cr 9.12) e
fun-dador de uma famlia que foi muito ativaaps o retorno do exlio.
Um total de 1.052de seus descendentes retornaram (1 Cr 9.12;Ed
2.37; 10.20; Ne 7.40; 11.13).2.

Entre aqueles que retomaram a Jerusa-lm com Zorobabel estavam
alguns que nopuderam provar sua descendncia israelita.O registro no
deixa claro se Imer o nome

de um de seus ancestrais (veja 1 acima) ou aaldeia na Babilnia
da qual alguns deles ti-nham vindo (Ed 2.59; Ne 7.61).3. Pai de
Zadoque, o sacerdote que trabalhouno muro de Jerusalm (Ne 3.29). Se
paisignifica ancestral, ele pode ser a mesmapessoa mencionada no
item 1 acima.4. Pai de Pasur, o sacerdote que mandousurrar Jeremias
e prend-lo no tronco porcausa de suas terrveis advertncias
(Jr20,1). Se aqui o significado for ancestral,ele pode ser a mesma
pessoa mencionada noitem 1 acima.

P. C. J.

IMINAITAS Nome usado apenas em Nme-ros 26.44. Descendentes de
Imna (q.v.), umfilho de Aser.

IMITAR VejaExemplo.IMNA1.

Filho de Helm, da tribo de Aser (1 Cr7.35).2. Filho mais velho
de Aser (1 Cr 7.30; Gn46.17; Nm 26.44).

3.

Um levita, o pai de Cor nos dias de Eze-quias (2 Cr 31.14).

IMORTALIDADE Athanasia (imortalida-de) e apktkarsia
(incorruptibilidade) soduas palavras gregas que designam
imorta-lidade. Athanasia encontrada em 1 Corn-tios 15.53ss.; 1
Timteo 6.16; aphtharsia

O deus egpcio Oaris fundido em bronze, LM

encontrada em Romanos 2.7; 1 Corntios15.42,50,53ss.; Efsios 6.24
(traduzido comosinceridade); 2 Timteo 1.10; e o adjetivoaphthartos
(incorruptvel) encontrado emRomanos 1,23; 1 Corntios 9.25; 15.52; 1
Ti-

mteo 1,17; 1 Pedro 1.4,23; 3.4.A imortalidade pode ser definida
pelo estadode ausncia definitiva de morte e de
absolutaincorruptibilidade que reside completa e eter-nameute em
Deus, e de forma relativa e deri-

vada no homem. Este artigo limitado aosvrios aspectos da
imortalidade do homemconforme revelado nas Escrituras.O plano
eterno de. Deus, O plano de Deusenvolvia no apenas a criao do
homem, mastambm a redeno de parte da posteridadedo homem cado, pela
graa de Deus ofereci-

da aos homens pecadores, atravs da morteexpiatria de Jesus
Cristo (Gn 1.26-28; 3.15;Is 53.1-12; Jo 3.14-16; Rm 3.21-30; Ef
2.1-10).Este plano considerava o homem como umser criado cuja vida
iria continuar para sem-pre. Aqueles que fazem parte da
posteridadedo homem pecador, que de forma salvadoraentram no reino
da graa de Deus, tornam-seherdeiros da vida eterna em Cristo Jesus
(Jo17.2,3; At 13.48; Rm 8.28-30; Ap 13.8); mas
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aqueles que fazem parte da posteridade dohomem pecador, que
rejeitam a oferta de sal-

vao em Cristo, tomam-se objeto da ira eter-na de Deus (Mt
25.41,46; Rm 2.5-9; 9.22; 2Ts1.8,9; 2 Pe 2.9; 3.7; Ap 14.9-11).
Fica evidente,portanto, que os decretos de Deus desde a

eternidade tinham em vista uma criatura cha-mada homem, cujo
destino, quer no cu ouno inferno, seria etemo. Assim, a
imortalida-de do homem parte integral do plano etemode Deus.

criao do homem.A imortalidade da natu-reza do homem est implcita
na criao dohomem imagem de Deus (Gn 1.26,27).Embora este termo
nunca seja definido des-sa maneira, fica bastante evidente que
aimagem descreve uma semelhana comDeus (ef. 2 Pe 1.4} que coloca o
homem, e

apenas o homem, em uma categoria singu-lar entre as criaturas de
Deus. Nem mesmoa morte pode destruir a alma do homem (Mt10.28; Hb
12.23; Ap 6.9-11; 20.4). A inter-pretao de Paulo de Gnesis 2.7 em
1Corntios 15,45-48 de forma alguma invali-da a doutrina da
imortalidade original e ina-ta do homem, pois Paulo est
contrastandoa imagem do terreno, que agora possumoscomo resultado
do pecado no den, com aimagem do celestial, que os redimidos
pos-suiro como resultado da ressurreio deseus corpos na segunda
vinda de Cristo. Des-

sa forma, fica bastante evidente que a ima-em divina
estabelecida na natureza doornem na criao inclua, como uma
parteintegral, a imortalidade do homem.

apostasia do homem. A questo que sjirgeneste ponto se o pecado
de Ado no den(Gn 3.1-21; Rm 5.12-14) despiu o homem desua
imortalidade essencial. Alguns crem queo homem tenha perdido sua
imortalidade noden, Esta opinio encontra um apoio apa-rente no fato
de que a imagem divina rece-

beu alguns danos srios como resultado do

pecado de Ado. Fica evidente que a nature-za moral do homem (Rm
1.18-32; 3,9-20; Ef2.1- 3,12; 4.18), e os seus poderes
volitivos(Mt12.34; Jo 3.19; 8.43,44; 2 Pe 2.14), foram
ra-dicalmente afetados pela apostasia do homemde um estado de
integridade original.No pode ser deduzido, porm, a partir des-sas
devastaes sobre a natureza original dohomem, que ele tenha
igualmente perdidosua imortalidade. Tal concluso opor-se-ia atrs
fatos importantes; (l)a imagem de Deus,ainda residente muito tempo
depois da que-

da no den (Gn 9.6), assim justificando o ri-goroso castigo sobre
o assassino voluntrioe obstinado (Nm 35.33); (2) o ensino mais
doque e muito mais de nosso Senhor a res-peito do valor intrnseco
do homem diantede Deus (Mt 6.25,26); (3) a proviso feita porDeus no
evangelho para a salvao da hu-manidade perdida (Lc 19.10; Jo
3.14-16; 1Tm 1.12-16).

Alm disso, a morte ligada desobedincia

de Ado (Gn 2.17) afetou primeiramente anatureza de sua existncia
ao invs do fatoda sua existncia. Este fato confirmado peloque a
Bblia descreve como o estado da mor-te espiritual resultante da
Queda (Ef 2.1,5;Cl 2.13). Na verdade, Ado no morreu fisi-

camente no dia da sua desobedincia; assima morte ameaada e
realizada deve ter tidoo significado ae morte espiritual com
suaconseqncia final na morte fsica (Rm 5,12-14). Mas nenhuma delas
envolve a no exis-tncia da alma. O homem no perdeu suaimortalidade
ao tomar-se um pecador no jar-dim do den.

redeno do homem. As promessas que ti-nham o objetivo de efetuar
a recuperao erestaurao do homem comearam a fluir docorao de Deus
assim que o nomem pecou no

den (Gn 3.15). Mas ligada a essas promessasest a advertncia de
que aquele que no crerno Filho de Deus perecer (Jo 3.16,36).

Assim, a questo da imortalidade manifes-ta-se novamente, pois
alguns insistem emque somente aqueles que de forma salvadoracrem em
Jesus Cristo recebem a vida imor-tal ou eterna (isto , a restaurao
da imor-talidade considerada perdida no den), en-quanto que todos
os outros perecem (isto ,tomam-se fmicamente inexistentes por
meioda morte). perfeitamente verdadeiro quea Bblia aplica termos
como perecer" (Lc

13.3,5; Jo 3.15,16; 2 Ts 2.10), destruir (Mt10.28; 1 Co 3.17; Jd
5; Ap 11.18), perdio(Mt 7.13; Rm 9.22; Fp 1.28; 3.19; 2 Ts 1,9; 1Tm
6.9; 2 Pe 3.7) perder (Lc 9.24,25; 17.33)e perdido (Lc 19.10; Jo
17.12; 2 Co 4.3) que-les que rejeitam a Jesus Cristo como seu
Se-nhor e Salvador, Contudo, em nenhum lu-gar nessas passagens
ensinada ou sugeridaa teoria da aniquilao do descrente.
Estadoutrina no est sequer implcita em algumdesses versculos.

A vida eterna a contrapartida do peca-

do eterno (Mc 3,29), do 'Tormento eterno"(Mt 25.46), e da eterna
perdio (2 Ts 1.9).No entanto, a palavra eterno, nestas des-cries,
designa no apenas a durao daexistncia, mas tambm o tipo ou a
naturezada existncia. Por exemplo, a vida eternaintroduz o crente
em um novo tipo de vida -uma vida que recebe sua energia e motiva-o
da unio com o Senhor que est vivo (Jo10.10; 17,23; G1 2.20; Cl
1.27; 1 Jo 5.11,12).Esta vida contnua para sempre (Mt 25.34;o
6.37-51). Em contrapartida, a destruio

eterna representa um tipo de vida j inicia-da no mundo atual (Jo
3.36), que resulta naeterna separao do Deus vivo (Lc 16.23,26;Ef
4.18,19; 2 Ts 1.9).Portanto, a oferta de misericrdia do evan-gelho
em Cristo no restaura ao pecador ar-rependido uma imorfalidade que
ele supos-tamente perdeu no den; nem essa oferta,uando rejeitada,
confirma a no imortali-ade supostamente trazida sobre o homem
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pela sua transgresso no den. Em outraspalavras, a imortalidade
do homem como talno afetada pela aceitao ou rejeio daoferta de
misericrdia do evangelho; mas otipo de imortalidade que o homem
experi-mentar tremendamente afetada por sua

atitude em relao a Cristo na vida atual (cf.Mt 26.24).O estado
intermedirio.Tanto os justos comoos mpios morrem fisicamente como
resul-tado da transgresso de Ado no den (Gn3.17-19; 5.1-31; Em
5.12-14). Mas a Bbliaensina que a alma sobrevive separaoentre a
alma e o corpo (que dissolvido) namorte fsica. Os antigos
patriarcas criam nacontinuidade da alma aps a morte (Gn25.8,17;
35.29; 49.29,33). Esses homens es-peraram uma Cidade de Deus alm da
vidaatual (Hb 11.10,13-16). A expresso eu seide J (19.25-27)
reverberada pelo eu sei(ou sabemos que) de Paulo (2 Co 5.1-10; 2Tm
1.12; 4.18) sculos mais tarde. Davi acre-ditava que seu filho (2 Sm
12.23) entrara emum estado de bno comparvel quele es-tado prometido
ao criminoso arrependido nacruz (Lc 23.43), Verdadeiramente, o
corpomorre e volta para o p (Gn 3.19); mas a almado justo retoma
para Deus (Ec 12.7; At 7.59).H passagens na revelao do AT onde o
es-tado ineorpreo ou intermedirio da alma descrito de modo um tanto
depreciativo (SI

6.5; 30.9; 88.10-12; 115.17; Ec9.10; Is 38.18).Por outro lado, h
outras passagens (J19.25-27; SI 16.8-11) onde a e em uma vidaalm da
atual apresentada em termos pro-fticos sob a plena luz da revelao
do NT (2Co 5.1-10; Fp 1.21-23; 2 Tm 4.8,18; Ap 6.9-11). Esta f na
imortalidade da alma aps amorte vivida e dramaticamente confirma-da
pelo aparecimento de Moiss e Elias comCristo no monte da
Transfigurao (Mt 17.1-8). Se uma confirmao adicional foi
neces-sria, Paulo certamente a recebeu quandofoi transportado deste
mundo para o cen-rio celestial, para uma viso do mundo eter-no (2
Co 12,1-7). E ainda uma confirmaoadicional pode ser encontrada no
fato deLzaro (Jo 11.1-44) e outros (Mt 9.18-25; Lc7.11-17; At
9.36-43) terem sido restaurados vida atual depois de suas almas
terem dei-

xado seus corpos na morte. A prpria res-surreio de nosso Senhor
d, naturalmen-te, a maior confirmao da continuidade daalma alm da
vida atual (1 Co 15.1-23).O fato de o estado do crente aps a morte
sers vezes chamado de sono" (Dn 12,2; Mt

27.52; Jo 11.11; At 13.36; 1 Co 15.6,18,20; 1Ts 4.13-18) no
apoia de forma nenhuma aidia de que a alma entra em um estado
deinconscincia aps a morte; na verdade, estemesmo estado ineorpreo
descrito comomuito melhor (Fp 1.23) do que a vida atu-al, H poucas
informaes na Bblia Sagra-da sobre a alma do descrente aps a
morte,mas h o suficiente para garantir a firme

concluso de que ele est em um estado deagonia implacvel,
incessante e impiedoso (Lc16.22-31).

ressurreio dos justos. O estado interme-dirio da alma ser
completado e consuma-do na ressurreio do corpo do redimido por

ocasio da volta de Cristo em glria (1 Ts4.13-18; 1 Jo 3.1-3). A
beleza e a grandezadesta ressurreio so majestosamente des-critas
nas Escrituras (J 19.25-27; Is 25.6-8;26.19; Mt 22.30; 1 Co
15.35-49; Fp 3.20,21).Haver, naturalmente, uma gerao de cren-tes
que sero conduzidos imeaiatamentepara a prxima vida sem
experimentar amorte (1 Co 15.51-53; 1 Ts 4.15,17; 5.10).Existe uma
admirvel similaridade entre aimortalidade do corpo ressurrecto e
glorifi-cado de nosso Senhor e a imortalidade do

corpo ressurrecto e glorificado do crente (Rm8.29; 1 Co
15.43,49; Fp 3.21; Cl 3,4; 1 Jo 3.2).Tambm existe uma admirvel
diferena nofato de que, embora o corpo de Cristo notenha passado
pela corrupo (SI 16.10; At2.27; 13.35), o corpo do crente deve
voltar aop a menos que ele esteja naquela ltimagerao sobre a terra,
na poca da segunda

vinda de Cristo (Gn 3.19; SI 90.3; Hb9.27,28). A redeno do corpo
a ltimaetapa na restaurao total da personalida-de do crente
dilacerada pelo pecado (Rm8.18-25). Esta imortalidade abenoada
do

redimido nunca ter fim (Ap 22,1-5). Este o grande e glorioso
clmax do plano eternode Deus para a salvao de alguns da
poste-ridade cada de Ado (Mt 25.34; Rm 9.23,24;Hb 12.22,24; Ap
7,9,10).

ressurreio dos mpios. A Bblia positiva-mente afirma que haver
uma ressurreiodos mpios (Dn 12.2; Jo 5.28,29; At 24.15;

Ap 20.11-15). A ressurreio deles resultarno que chamado de
segunda morte (Ap20.6,14; cf. 2.11; 21.8), de cujo estado no ha
menor esperana de alvio, livramento ou

restaurao (Mt 10.15; 11.22-24; 25.41; 2 Ts1.8,9; 2 Pe 2.9; 3.7;
Ap 14.10ss.; 20.14; 21.8).Termos como perecer (Rm 2.12; 2 Ts
2.10),destruir (1 Co 3.17; Ap 11.18), e semelhan-tes iveja o tpico
A Redeno do Homem,acima) no do nenhum apoio teoria doaniquilamento;
nem passagens bblicas como

Atos 3.21; 1 Corntios 15.22; Efsios 1.10;Colossenses 1.20; 1
Pedro 3.18-20 do a me-nor esperana, quando interpretadas
corre-tamente, a qualquer teoria de restaurao.Concluses. As
concluses que se seguem arespeito da imortalidade do homem so
jus-

tificveis luz da abordagem ilustrada aci-ma: (1) Somente na
Bblia encontramos evi-dncias suficientes para apoiar a doutrinada
imortalidade do homem; todas as outrasfontes de ajuda sobre este
assunto so vs einteis. (2) A evidncia bblica para a imor-talidade
da alma permeia as Escrituras des-de o incio dos tempos (J
19.23-27) e atingeseu clmax na ressurreio de Cristo dentre
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IMORTALIDADE IMPOSTO CS)

os mortos (SI 16.8-11; At 2.25-28; 1 Co 15.1-23). (3) Esta
evidncia no somente casu-al e indireta (Gn 25.8; 35.29; x 3.6; Mt
22.31,32), mas tambm estudada e sistemtica(Mt 22.29,30; Jo 5.28,29;
11.25,26; 14.1-3;Rm 2.1-11; 1 Co 15.1-58; 2 Co 5.1-10). (4) A

Bblia apresenta a imortalidade dos justos ea imortalidade dos
mpios de modo igual-mente irrefutvel; , portanto, impossvelnegar
uma sem negar a outra (Mt 25.34,41,46; Lc 16.19-31).Veja
Antropologia; Morto, O; Estado Eternoe Morte Eterna; Incorrupo;
Mortal, Mor-talidade; Ressurreio do Corpo.

Bibliografia. Loraine Boettner, Immortali-ty, Grand Rapids:
Eerdmans, 1956. P. T.Forsyth, This Life and the Next: The Effecton
This Life of Faith in Another, Boston:Pilgrim Press, 1948,
reimpresso. W. E.Hocking, The Meaning of Immortality inHuman
Experience, Nova York: Harper,1957. E. E. Holmes, Immortality,
Londres;Longmans, Green, and Co., 1908. A. Kuyper,The Shadoiv of
Death, Grand Rapids: Eerd-mans, 1929. Carroll E. Simcox, Is Death
theEnd? The Christian Answer, Greenwich,Conn.: Seabury Press,
1959.

W. B.

IMPETUOSAIMPETUOSAIMPETUOSAIMPETUOSA Em vrias verses, a
palavratem o sentido de ir alm do comum (Pv27.4). A idia expressa
pela palavra heb,utilizada para inundao on dilvio signifi-ca que a
ira um sentimento destrutivo eineontrolvel como uma inundao, A
expres-so O dio ... destruidor uma traduo

bastante precisa.

MPIO, IMPIEDADEMPIO, IMPIEDADEMPIO, IMPIEDADEMPIO, IMPIEDADE
Estas palavras, jun-to com a palavra "impi amente, ocorrem maisde
500 vezes na verso KJV em ingls. No AThebraico, os derivativos de
raa e rasha' soas palavras mais comumente traduzidas como

mpio e impiedade, ao passo que no NToneros e poneria tm esta
distino. Masesta no uma regra rgida, pois os idiomas,especialmente
o hebraico, tm outras pala-

vras que so mais ou menos sinnimas. Estasituao torna-se
complicada pelo fato de onosso idioma possuir outras palavras que
somuito prximas em significado aos termosmpio e impiedade. To
prximas, a ponto deser quase impossvel diferenci-las. E
essessinnimos so freqentemente usados paratraduzir as palavras
gregas e hebraicas aci-ma. Como resultado, freqentemente dif-cil
encontrar no texto uma distino clara designificado entre palavras
como mpio, malig-no, inquo e pecador, e os seus corresponden-tes
nos idiomas originais.Mas qualquer distino feita de forma legti-ma
indicar que a impiecjade uma formaativa e virulenta do mal. E
aquilo que ma-ligno ou falso diante de Deus (Gn 38.7; Is 5.20;

Am 5.14,15); tudo aquilo que contrrio aDeus mpio. A perversidade
no pensamento iniquidade (Pv 15.26). Nas palavras do Se-nhor Jesus,
o termo mpio (gr.) descreve ocorao dos fariseus (Mt 12.34,35;
22.18). Ompio contrastado com os justos (Mt 13.49).

As obras da impiedade alienam o descrentede Deus (Cl 1.21). Os
apstatas e os falsosmestres so mpios (2 Tm 3.13; 2 Ts 3.2).Em
Romanos 1.29, a maldade um dos ter-mos da lista usada para
descrever a comple-ta depravao do homem (veja tambm Jr17.9). A
certeza de punio est diante dosmpios (SI 9.17; Mt 13,49). Neste
particular, significativo notar que o termo gr. ponerosnunca
aplicado aos crentes (com a possvelexceo de 1 Co 5.13, embora a
pessoa nestecaso possa ser apenas um cristo nominal),

Do lado oposto est o fato de que poneros(normalmente usado na
forma de um adjeti-vo) pode ser usado como um substantivo parase
referir a Satans (Mt 13.19; 1 Jo 2.13,14;5.18). A completa impresso
derivada des-ses usos que a impiedade aquilo que especfica e
ativamente maligno no reinomortal e espiritual.VejaMaligno;
Iniquidade; Pecado.

S. N. G.

IMPLACVELIMPLACVELIMPLACVELIMPLACVEL Algumas verses tradu-zem o
termo grego aspondos como irrecon-

cilivel em Romanos 1.31, seguindo oTextus Receptus, enquanto
outras acompa-nham a leitura de Nestle, traduzindo-o como"sem
misericrdia. Em 2 Timteo 3.3, v-rias verses traduzem aspondos como
im-placveis, que pode ser considerada a tra-duo mais literal.

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORTUNAOUNAOUNAOUNAO O termo gr.
anaideia,descaro, impudncia, importunao,aparece em Lucas 11.8 para
descrever umapessoa que persistente em suas splicas eexemplifica a
perseverana na orao (cf. Lc

18.1-

8; 1 Ts 5.17).IMPOSIO DE MOSIMPOSIO DE MOSIMPOSIO DE MOSIMPOSIO
DE MOS Veja Mos, Impo-sio de.

IMPOSTO(S)IMPOSTO(S)IMPOSTO(S)IMPOSTO(S) Nos tempos patriarcais,
parao hebreu quase nmade a taxao era algoespordico. Em seu lugar,
ofertas voluntri-as eram feitas em troca de proteo ou ou-tras
vantagens (Gn 32.13-21; 33.10; 43.11;cf. 1 Sm 10.27). Devido severa
fome noEgito durante a gesto de Jos como gover-nador, ele comprou
para a coroa todas as

terras, exceto a terra dos sacerdotes. O povodava vinte por
cento de sua colheita para oFara (Gn 47.20-26).Israel visto pela
primeira vez exigindo umimposto compulsrio quando os cananeusforam
obrigados a servir sob o pagamentode tributos (heb. mas, trabalhos
forados,s 16.10; 17.13; Jz 1.28-35). sabido que esta
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1M POSTO S MPOSTO S

O Obelisco Negro de Salmanesev III da Assria,mostrando
carregadores de tributo. BM

forma de corvia ou trabalho forado foi im-posta s pessoas comuns
da Palestina e daSria no segundo milnio a.C., como mencio-nado nas
tbuas de Amarna e Ugartica. Jacpredisse que a tribo de Issacar
estaria sujei-ta ao trabalh
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