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Airton Jos6 da Silva

"Veriftcou-se desse modo tal ardor de helenismo e

tdo ampla difusdo de costumes estrangeiros (...) que
os pr6prios sacerdotes jd ndo se mostravam iuteres-
sados nas liturgias do altar"  (2Mc 4,13a.14a).

A chegada dos poderosos ex6rcitos maced6nios com Alexandre Magno em 332
ac, mas, principalmente, as vinas guerras travadas por seus sucessores nas regi6es da
Sfria e da Palestina, constituem, sem divida, eficaz elemento de helenizapao das popula-
g6es locais. A fundapao de novas cidades ou a transformapfro de vinas cidades orientais
em po'/ci.I constituem outro mecanismo fundamental de mudanga de mentalidade e estilo
de vida. Nas cidades, a lingua grega que se difunde sempre mais e a educapao aristocratica
desenvolvida nos ginasios completam este quadro de transformapao social, levando a
assimilapao de grandes camadas da populapao a nova realidade.

0 assunto deste artigo 6 este: verificar como os varios mecanismos da sociedade
e da cultura grega carreiam para a Palestina os valores do dominador estrangeiro.

1. 0 ex6rcito, as t6cnicas mi]itares e a guerra

Quando Alexandre chega a Asia, vence os ex6rcitos persas, destr6i a fabulosa
resistencia de Tiro, toma posse do resto da Palestina sem esfongo, 6 aclamado no Egito,
o  que  sentem  os  judeus?  Sentem  evidentemente  o  impacto  da  chegada  de  uma
poderosa organizagao militar e de suas bern estruturadas t6cnicas de cerco e combate.
Assim, 6 o ex6rcito maced6nio o primeiro vefculo concreto do helenismo na Palestina
e a certeza de que novos tempos estao comeeando.

A unidade basica do ex6rcito maced6nio 6 a/tz/cl#ge, formada por uma unidade
de infantaria pesada agrupada numa frente de dezesseis fileiras de soldados. Estes
usam o  capacete  maced6nio,  uma courapa,  urn escudo de forte concavidade,  uma
espada e, sobretudo, a sarissa, uma longa lanca que pode ultrapassar os 5 metros de
comprimento.  0 resultado 6 uma concentragao impenetfavel de langas que avanga
inexoravelmente ao encontro do inimigo. Os combatentes da primeira fila sao prote-
gidos pelas lan€as dos soldados da segunda, terceira, quarta e quinta filas, de modo
que, antes dos romanos, s6 uma falange pode vencer outra falange. Todas as formap6es
existentes nos ex6rcitos orientais mostram-se impotentes para dete-la.
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0  pl.obl€ma  da l`alan8e 6quc ela  exigc   terreno   plano   parii   i``iiiih:ili`I.  i``)in

cl`icicncia e possui pouca flexibilidade, ficando exposta aos ataques ni>.` l'kuii``i`` c nao
conseguindo  se  voltar  para  enfrentar  uma  manobra  de  envolvimento.  I'(il.  i.```o,  6
iiccessario protege-la com a cavalaria e com tropas ligeiras, o que Alexandre Magno
.iabe fazer com efici6ncia. No s6culo 11 ac a falange sucumbe frente a legiao romana,
como ilustra a batalha de Cinosc6falos, quando em 197 ac o consul romano Flaminio
vence o rei Filipe V da Macedonia.

Conv6m, enfim, observar que os ex6rcitos helenfsticos sao constituidos, na sua
maioria, pela infantaria, pois a cavalaria representa apenas cerca de 10% do total. Os
mercenarios,  sempre numerosos, usam, em geral,  seu  armamento caracterfstico de
acordo  com  sua  origem  e  avaneam  com  maior  mobilidade  a  frente  da  falange,
enfrentando os primeiros embates.

0  c/c/zz«Jc  asiatico  6  outro  elemento  importante  nos  ex6rcitos  maced6nios,
verdadeiro "tanque" de guerra, incorporado ap6s a campanha de Alexandre na india.
Todos os govemantes maced6nios procuram usa-lo. Diz-se que Seleuco, na batalha
de Ipsos, em 301 ac, conta com 480 elefantes. Ptolomeu 11 Filadelfo comeea a treinar
elefantes africanos. Na batalha de Rafia, em 217 ac, Ptolomeu IV usa 73 elefantes
africanos  contra os  102  elefantes  indianos  de Antfoco  Ill,  o  Grande.  Tamb6m  os
cartagineses os usam em suas guerras contra Roma, tomando-se famoso o elefante de
An foal, chamado Suro.

Os  efetivos  usados  pelos  reis  helenisticos  nas  batalhas  sao  considefaveis  se
comparados aos da po'/I.s clfssica. 0 efeito que podem provocar no inimigo 6 o terror,
como descreve  lMc 6,41, a prop6sito da batalha de Bet-Zacarias entre as forgas de
Judas Macabeu e o ex6rcito seleucida:  ``Fi.c¢v&m apczvortzcJos focJos of gwc oz4v!.ama a
clamor daquela multideo, o marchar de tanta genie e o retinir de sues armas, pots
era urn ex6rcito extraordinariamente numeroso e forte" .

Ex6rcitos com cerca de 100 nil homens de infantaria,  10 mil cavaleiros e uma
centena de elefantes s5o bastante comuns nas batalhas da 6poca. Por isso, as vezes,
uma guerra 6 decidida em uma tinica batalha. Tantos sao os recursos mobilizados, que
o perdedor nao consegue mais se recuperar a curto prazo. A16m do que, os merceninos
nao costumam pemanecer com urn rei ou general derrotado.

Para a conquista das cidades, em geral todas fortemente muradas, as fe'c#!.caf de
c]ssc'dl.a empregadas  pelos  maced6nios  sao  sofisticadas.  A artilharia de cerco  usa
dezenas de catapultas de 7 a 10 metros de altura, que langam proj6teis de 80 kg a uma
distancia de 400 a 700 metros. Consta que no assalto a Tiro Alexandre usa torres de
ate 50 metros de altura, montadas sobre rodas, para alcanear e atingir os defensores
das muralhas. Mas estas medidas sao exageradas, ja que tal alfura ultrapassa em muito
a das muralhas. Outro cerco famoso 6 o que Dem6trio Poliocerta (= "conquistador de
cidades") faz a Rodes em 304 ac.

24

()iili.tL  (jciiiciL  tli`  ii`tii:tliti  (`  ti  Li`ti  dc  itiiiiii``  qLic  (lc*LI.ticm  ill  "iil.iill`ii*.  C{iii``istc

cm  abrir urn li`mcl  Htih ilH  iiiui.itlliil* € cscor£-lo com  mndcirii,  iia qual, ci]i  *cguida,  ``c
ct)Ioca ``ogo:  o calol. I)I.I)illl/.idii I.a'/4 d€sabar aque]e trecho das fortifica€6es.

No mar, a /rf.ri...ii7t» continua a ser a unidade fundamental, mas "ve-se tamb6m
:iparr6ceremgrandesbarcoscomtrintaouquarentafileirasderemadores,cobertoscom
hlindagem de madeira contra os golpes de espor6es e trazendo em abundancia torres
c maquinas"I. Sao usadas frotas de ate 500 barcos de guerra. Nau de tr6s bancadas, a
trirreme 6 construida pela primeira vez em Corinto, por volta de 700 ac. Uma trirreme
classica 6 uma embarcapao estreita e longa: mede cerca de 40 metros de comprimento
por 5 metros de largura. Possui urn mastro e uma vela principais, baixados antes do
combate e as vezes substituidos por urn mastro e uma vela menores. Uma trirreme
ateniense,  por exemplo,  leva uma tripulapfro de 200 homens.  Destes,  170 remam,
enquanto  30  ficam  de  reserva.  Uma  trirreme  chega  a  velocidade  de  7,5  milhas
marftimas por hora. As trirremes  nao possuem espapo a bordo para o preparo das
refeie5es e nem para que os homens durmam. Isto 6 feito em terra.

E preciso lembrar, no que diz respeito a Palestina, que mercenarios judeus ja
lutam em ex6rcitos  gregos  mesmo  antes  de Alexandre Magno.  Tomam-se,  assim,
conhecedores competentes desta organizapao militar, o que sera titil, mais tarde,  a
resistencia macab6ia contra os Seleucidas.

Enfim,  a guerra 6 urn elemento central na civilizapao helenistica,  por raz6es
econ6micas, estrat6gicas ou ideol6gicas. De tal inodo que a paz 6 apenas urn perfodo
de preparapao de uma nova guerra.

Calcula-se que, entre a morte de Alexandre, em 323 ac, e a chegada de Pompeu,
em 63 ac, a Palestina 6 palco de pelo memos 200 campanhas militares, o que nao 6 de
se desprezar. Com todas as seqtielas conhecidas de destrui€6es, requisic6es, mortes,
escravidao.  A literatura da 6poca conserva imagens  significativas da visao judaica
sobre o poder de Alexandre Magno e de seus sucessores. Como em  lMc  1,1-4 que
fala de "numerosas guerras", do exterminio dos "reis da terra", de seu avaneo "ate as
extremidades do mundo", e, pateticamente. do silencio da terra diante do conquistador
poderoso, que 6 Alexandre Magno. Ou na simb6lica linguagem de Dn 7,7 e Dn 11,3.

2. Helenismo, fen6meno urbano

Urn fato que logo chama a atengao de quem comeea a estudar o helenismo 6 o
fen6meno urbano. 0 helenismo 6 urn fen6meno tipicamente urbano. A cidade 6 o seu
bergo. 0 processo de urbanizapao comeea com Alexandre Magno, aprofundando-se
com seus  sucessores, e  se generaliza sob o Imp6rio Romano.  Roma cria urn forte
mercado, transformando o Mediterraneo em movimentada via de comunicapao inter-
na,  o  que  leva as  cidades  portuarias  a grande desenvolvimento.  Este processo  de

I. I|:NBC|UE, P. Imp6rios e barbdries do s6culo Ill ac ao s6culo ll dc. Ljishon:. Don Q`ri\xcte, \9]9, p. 32.                              i\
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ui.I)imi7.ii¢rLo atinge  tiLi]ib6m  o  mundo judaico e  a aristocl.aciiL tl¢  ,li.i`ii,\Iilt'.Ill  llim  |]iira

transform£-la numa pd/z.4`. Por isso e preciso verificar este fen6mcmi ili` tli,`,`i.iliiiiiic5o
da /7o'/I.s, na 6poca, como fator de helenizapao.

Quando Alexandre Magno conquista o Oriente,  a maior pare das cidades o
acolhe favoravelmente e sem resistencia. Nas cidades gregas da Asia Menor - mas
tamb6m nas cidades sfrias e fenicias - Alexandre destitui os govemos oligfrquicos
sustentados pela persia e restabelece a democracia, restituindo-1hes a autonomia e a
liberdade,  embora coloque  nestas  cidades  guamig5es  maced6nias.  As  populap6es
gregasdaAsiaacolhem-nocomoumlibertador.Poroutrolado,seascidadesresistem
a sua interferencia, sao destruidas e repovoadas com colonos estrangeiros. i o que
acontece com Tiro,  Gaza e  Samaria, por exemplo.  As  vezes Alexandre mant6m o

:;££:t£%uf:s6o:::rdaed:::lot:a:S:Se'Z:::e;ds;rpeacsfs°an:-roe::::_a,So:tv;nmd::teos::ec:1;S;:e°g::
o consenso da populapao local para a implantapao da nova ordem macedonia.

Entretanto, o ideal sonhado pelas cidades libertadas 6 o de nao pagar tributo, nao
alojar guamig6es militares e nem sustentar o ex6rcito conquistador. Do que se conclui
que sua "liberdade" 6 bastante relativa, pois Alexandre exige as tres coisas.

Por que Alexandre fortalece as cidades? Porque ele precisa de fortalezas bern
localizadas para a defesa do territ6rio, e as antigas cidades, em geral, estao em pontos
estrat6gicos; porque ele precisa de sua estrutura social e polftica para garantir o seu
dominio e porque ele precisa sustentar o seu ex6rcito..

As cidades orientais sao tamb6m ideologicamente apropriadas pelos conquista-
dores, pelo menos segundo os escritores gregos, que relatam suas lendas de fundapao
como  lendas  gregas.  Atrav6s  de  especulag6es  etimol6gicas  ou  mitol6gicas,  varias
cidades da Palestina, por exemplo,  sao consideradas gregas porque "fundadas" por
gregos. Assim Rafia 6 relacionada com Dionfsio, Gaza com urn filho de H6racles,
Dora com Doros, filho de Poseidon e assim por diante.

Os sucessores de Alexandre, em permanente conflito entre si, interferem muito
nas cidades, transformando sua "liberdade" em obrigapao de ficar do lado do gover-
nante do momento e nao do lado do rei concorrente.

Uma cidade, para ter autonomia, que 6 urn dos elementos da liberdade concedida
pelosreis,precisaconservarosorganismosdavidapolfticaherdadosdaidadeclassica.
Estes organismos basicos sao os seguintes: magistraturas e sacerd6cios ep6nimos, a
bow/c' ou gc7iowsz.cz, estrategia, fung6es judiciarias, ginasiarquia e educagao, organiza-

€ao das  festas,  provisao e  supervisao dos mercados  e polfcia.  As constituig5es das
po'/ec.s helenfsticas inspiram-se nos modelos j6nios, d6rios ou atenienses. Ou combi-
nam vinos modelos. Platao e Arist6teles, no s6culo IV ac, trabalham a questao da
dimensao polftica da cidade, embora estas dimens6es variem muito na 6poca helenfs-
tica. Apesar da autonomia, as cidades helenfsticas nao sao totalmente independentes,
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I.11; t()dos falavam uma s6 lingua: a koin6
f`

Vefculo fundamental de difusao do modo de vida grego no Oriente 6 a lingua
).,I\`#ii,  conhecida neste perfodo  sob  a forma de ko!.#e'.  Ko!.#c' significa "comum", e
il\`*ignaalinguatinica,comumatodos,quesubstitui,ap6sasconquistasdeAlexandre
Miigno, a pluralidade dos dialetos gregos. Esta lingua, mais simples do que o grego
i`l:riti,`ico e mais flexfvel na absongao de elementos novos, toma-se instrumento indis-

iwi`,`£vel para a comunicapao dos povos tao diferenciados que constituem as monar-
t illitls helenfsticas.

Para entendermos  a  importancia da koin6  como  instrumento  de  helenizapao  6
iii`L`essarioverificarinososeupapelnacirculapaodosbensculturaisenaestruturapolitica
tludominadormaced6nio.Osmodosdecirculapaodakoin6saoosjogos,asartes(poesia,
Ii`tisica, teatro), o com6rcio, a ciencia, a filosofia, o ex6rcito, a administrapao...

„E,Ba¥tri¥,e:::[f:::::Yraa:udea"]9nsdTa:I::::::Seg:egM°:ms:f£:;'aavsa[:i:eel:a[:apkr°o£:e:],'gta¥;:
Iicla e  os  tratados  elaborados  segundo  determinado  esquema;  ela era  a lingua  do
iliplomata e do homem de letras; e qualquer urn que almejasse respeitabilidade social
"I apenas a reputagao de ser urn homem educadg deveria ter urn impecavel conheci-
lnento de|a»2.

Vejamos, em primeiro lugar, os jogos, eficiente modo de circulapao da koin6 e
{los padr6es gregos de comportamento. Na 6poca helenistica ha grande difusao dos
[iogos de tipo olfmpico. Tanto os reis, como os santuarios ou as cidades os instituem
por toda parte. Ou para honrar seus antepassados, ou para comemorar uma vit6ria, ou
linda para agradecer aos deuses por terem se salvado de alguma catastrofe.

H.-I. Marrou, em seu conhecido estudo sobre a educapao na Antigtiidade, diz a
prop6sito:"Ondequerqueseimplanteohelenismoaparecemginasios,estadios,edifica-
€6es esportivas; reencontramo-los por toda parte, de Marselha a Babil6nia ou Susa, do
Egito meridional a Crim6ia e nao somente nas grandes cidades, mas ate nas menores
aldeias de colonizapao, por exemplo, em Fayum. 0 esporte nao 6 para os gregos apenas
umdivertimentoapreciado;6algodemuitos6rio,queserelacionacomtodoumconjunto
depreocupap6eshigienicasem6dicas,est6ticase6ticasaums6tempo"3.

2. FTENGEL. M. Judaism and Hellenism Studies in their Encounter in Palestine during the Early Hellenisl Period I.
I.ondon:  SCM Press,  1981, p. 58.

3.  MARROU, H.-I. Hi.f/o'rl.a dr cdwcafa~o "a amfl.gji.I.dede.  Sao Paulo:  Editora Pedag6gica e Universitaria,  1990, 5.
reimpressao, p.185.
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" quatro  grande.i  t`cstivais  pan-hel6nicos,  ocasiao  em  quc  v@Iii  vi,`il`ilil€s  dc
todas as partes do mundo grego e em que circulam mtisicos, atore#, |7tic`iix, ii{ili`licos
e atletas. Estes festivais enfatizam a unidade da raga grega, incentivam a p].titica do
atletismo como uma postura social civilizada e estimulam as artes, especialmente a
poesia, a mrisica, a escultura e a pintura. Sao eles: a/esfi.vcz/ O/i'mp!.co, celebrado em
Olfmpia a cada quatro anos; a/esfi.vaJ P!`rj.co, realizado em Delfos no terceiro ano de

i:tdoan?:£#vdoa,';£%.g::t:::ee::amdbor:'opfasrtamcoe]::r€::::to6g:dheofirpa°|°es#er]:caesftee¥,e::
grego divinizado que morre afogado e cujo cadaver aparece numa praia do istmo de
Corinto; e a/esfz.wz/ IVcmew, realizado a cada dois anos no vale de Nemea, perto de
Cleon6ia,naArg6lida,doismesesap6sofestivalfstmico.Atradigaodizqueofestival
se celebra em honra de Ofeltes, morto durante a expedigao dos Sete contra Tebas4 .

Sobre o festival Olinpico, observa P. Harvey: "Poetas e oradores aproveitavam-
se da grande afluencia de visitantes para tomarem-se conhecidos mediante a decla-
mapao de suas obras. Atletas e donos de cavalos de corridas vinham de muitos Estados
gregos, e realizava-se simultaneamente uma grande feira.  Pode-se fazer uma id6ia
aproximada do ntimero de  pessoas  presentes  ao  festival  considerando  o fato de o
estadio de Olimpia ter capacidade para acomodar 40.000 espectadores sentados"5.

A16m  das  festas  pan-helenicas,  ha  c!s /esfc!s  reg!.o#czc.a,  que  tamb6m  atraem
visitantes. Em Atenas sao celebradas as Panatenaias, as Tesmoforias, as Targ61ias, as
Pianepsias, as Apathrias e 4 festas em honra de Dionfsio (as Dionfsias Rtisticas, as
Lenaias,  as  Antest6rias  e  as  Dionfsias  Urbanas).  Em  Esparta  sao  celebradas  as
Ginopedias e as Cameias. Em Argos, a Heraia etc.

Mas, deixemos as festas. Vamos a outro modo de circulapao da koin6: os me'dz.cos
ambulantes.  Ha tamb6m os  medicos  da corte,  que  al6m de exercerem  sua funeao
t6cnica sao, freqtientemchte, discretos conselheiros reais e ate embaixadores. Mas o
que mos interessa sao os medicos ptiblicos.

0 medico ptiblico 6 nomeado pela assembl6ia do povo na po'/I.s' e recebe seus
proventos da cidade, que institui urn imposto para tal fim. Sao muito respeitados e
vinos decretos honon'ficos louvam sua competencia e devotamento, especialmente
em situap6es cn'ticas como terremotos e epidemias. Hip6crates, nascido em C6s por
volta de 460 ac, 6 o modelo do medico grego.

Como  vimos,  as  conquistas  de  Alexandre  alargam  os  dominios  gregos  em
desmesurada proporgao. As guerras continuas entre os vdrios Estados helenisticos e
entre  estes  e  Roma criam  a  necessidade  de  amplo  uso  da  diplomacia.  Assim,  os
embaixadores sao tamb6m portadores da lingua grega que chamamos de koin6. Como

4. C£. HA\RNEX, P. Diciondrio ooford de lite ratura cldssica grega e latino. RID de ]aneiro.. Io[ge zhiAI, \987 .
verbe`e Festivals.

5. HARVEY, P., a. c., verbete Fcsri.val.s.
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``i`Lbio#, hit`tot.iadt)I.a.` i`, jLiii`tiiH titic cumprcm tais taret`as. Ou homens ricos dc l`amfliiis
dc renome.

Arf/osoflcz e outro instrumento de circulapao da koin6. Quatro grandes escoltis
lTorescem, al6m de outras tendencias menores. Gente de todo o mundo helenistic()
acorre aos grandes centros filos6ficos ou escuta os fil6sofos ambulantes.

As quatro grandes escolas sao a Acc!cZc"!.cz, fundada por Platao, que pensa em
dedicar-se a polftica, mas acaba voltando-se para a filosofia quando conhece S6crates,
por volta de 407 ac, tomando-se seu fiel aluno. Outra grande escola filos6fica 6 o
Li.cew, fundado por Arist6teles em 335 ac. A influencia de Arist6teles sobre todo o
conhecimento, ci6ncia e cultura posteriores 6 imensa. 0 J¢rdc.in 6 a escola fundfldn
por Epicuro em 306 ac6, enquanto que o Po'rfi.co 6 fundado por Zenao de Cftion, urn
semita de Chipre, por volta de 315 ac em Atenas, e leva este none porque funciom
em uma SJoa' (= colunata, p6rtico). Urn dos aspectos mais populares do estoicismo 6
a  sua pregapao  de uma fratemidade universal  entre  os  homens,  onde  nao  haveria
distineao entre gregos e barbaros nem entre livres e escravos. Segundo o estoicismo
"o essencial 6 distinguir `o que depende de n6s' e  `o que nao depende de n6s'. No

segundo grupo fica tudo o que depende das paix6es, e o que 6 preciso aprender a
renunciar atrav6s de uma longa ascese que vai conduzir ao dominio sobre si pr6prio,
a apatia (aus6ncia de paixao). 0 que depende de n6s 6 precisamente a vontade, que
faz  do  sabio  urn  igual  a  Deus.  Moral  dura4 mas  exaltante,  que  toma  o  homem
independente das circunstincias, e, em particular, da sua classe e da sua situaeao"7.
Mas esta moral est6ica 6 fatalista, pois sustenta o conformismo a uma dada ordem.

A16m destas quatro grandes escolas, devem ser mencionados tamb6m os c6ticos
e os cinicos. A Esco/cz Cc'fz.co 6 fundada por Pfrron de Elis, que vive de ap. 365 a 275
ac. Pirron participa da expedigao de Alexandre Magno. Pirron parte das contradig6es
percebidas pelos sentidos e pelas operae6es do espfrito para afirmar a impossibilidade
do conhecimento da natureza das coisas. Entao ele prega a suspensao do julgamento
e a indiferenga em relapao ao mundo exteriors. A Esco/cz Cz'#z.c¢ 6 fundada em Atenas

6.  HARVEY,  P.,  a.c.,  verbete  Epi'c4Jros,  explica  que  "os  ensinamentos  dessa  escola  filos6fica  sao  condensados
concisamente nas doze palavras que o fil6sofo epicurista Di6genes de Oinoanda (na Lil)ia) inscreveu em urn lugur
de  rnedrto¢alo  em  sun  cjida:de..  .Aphobon  ho  ihe6s,  andistheton  ho  thanalos,  t6  agathon  eukteton,  t6  dellitlli
cwckkc]rfc^rerow'(naohaoquetemeremDeus,naosesenteamorte,oBemestaaonossoalcance,oMal6suport4vel)".
Segundo o epicurismo nao ha por que temer dos deuses, porque eles sao indiferentes em relagao aos homens e nnt)
ha por que temer a morte, porque a alrm 6 constituida de sutis atomos materials e estas se desagregam no momcntt)
da morte. 0 epicurismo 6 uma filosofia de notavel sucesso na 6poca helenistica, tanto no Oriente quanto em RoiTm.
Atinge as classes  populares, as  mulheres e os escravos.  Da Palestina conhecemos Filodemo de Gadara,  fil6sor`tt
epicurista do s6culo I ac.

7. LEVEQUE, P. a mw„do be/e#!'sJI.co.  Lisboa: Edi€5es 70,  1987,  p.  119. 0 estoicismo difunde-se muito por todo (t
mundo helenfstico e no ambiente romano. Cicero, Seneca, o Fil6sofo, e Marco Aur6lio, imperador romano, pot
exemplo, sao est6icos. Na Palestina destacam-se os fil6sofos est6icos Boecio de Sfdon, do s6culo 11 ac, e Antloc()
de Askalon, dos s6culos 11/I ac.

8. Cf. HARVEY, P., a.c., verbete Esco/cz Cc'fl.ca.
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r>t)r  Aiitl`*tcnc*,   mi*ciil{i   |>til.   vtiltii  tlc  44()  ii( '.   ^iili'tilcncs   6   di.`cf|iiihi  t.   nillii:{i  tlc
S6crates.  A e``cola  Lcm  esse  noiTic  pt)rii`ic  I.tilicitili:I  Ii{i  ginasio Cino.`iii.£i.w.  iililii€  de

urn local a leste de Atenas, fora das muriLlhit*, tiiitli' Ii:`i urn santuario de H6i.iti`li]x, iLlifs,
segundo Antfstenes,  o  modelo  a  ser imitadti.  () i-ii)i.`mo  e  urn tfpico  fen6mcno  de
contracultura, meio parecido com o movimcnlo hipi)ic. "0 cinismo 6 uma reivindica-
eao de liberdade absoluta, tanto em relap5o as paixt~ic* quanto as necessidades ffsicas
e as obriga€6es sociais. Ele 6 uma exasperacao do ideal de autarquia, tao fortemente
enraizado na mentalidade grega"9.

Para terminar a questao filos6fica, 6 titil lembrarmos que com S6crates, Platao
e Arist6teles a filosofia grega chega ao seu apice. Mas a sua reflexao se situa no ambito
da cidade-estado independente, condigao que as conquistas de Alexandre Magno e a
fundapao das monarquias helenfsticas ultrapassam. Os ensinamentos destes grandes
fil6sofos tomam-se insuficientes para responder a nova realidade. As novas correntes
de pensamento, especialmente o estoicismo e o epicurismo, atentos a essa realidade,
deslocam o interesse da metaffsica e da epistemologia para os problemas praticos da
conduta humana. Entretanto, "sao filosofias mais da resignapao que da esperanea, e
procuram urn caminho para a paz e a felicidade no estado de espfrito do individuo,
tomando-o independente das circunstancias exteriores" J°.

Deixando de lado a filosofia e voltando a Jud6ia, observamos que tamb6m af a
koin6 deixa as suas marcas. Os papiros de Zenao testemunham ser a lfngua grega bern
conhecida pela alta sociedade do judafsmo palestino ja por volta do ano 260 ac e as
cartas que o judeu Tobias escreve a Apol6nio e ao rei Ptolomeu 11 Filadelfo testemu-
nham que seu secretario domina urn excelente grego".

Devemos supor que tamb6m em Jerusalem, no s6culo Ill ac, uma respeitavel
minoria aristocratica fale o grego corretamente. Sabemos que Jos6, o filho de Tobias,
incrementa o modo de vida grego em Jerusalem a partir de 242 ac, quando se toma
o prosfcz'res, chefe administrativo e financeiro da Jud6ia. Enquanto o senhor feudal
Tobias residia na Transjordania, Jos6 e os seus descendentes viviam na cidade junto
com a nobreza que tendia a urbanizar-se, de modo que Jerusalem pouco a pouco se
abriu a influencia helenfstica.

9.E£;err;8C8.2#of3%:`ec;"e'.:'i3";in:pegc:6ec'u`,'o°[r+C:t`,3e2:-i4a{safviLJ.o-scj/fiJ]'6s:¥Sjf:i:;:esuriversitalresde

\0. HARNEY, P.. o.c.. verbe`e Filosof ia. 0 que 6 condrm\edo pot PE\±AUX. C. IA monde hell6nistique 11. p. 607.. "Os
fil6sofos helenfsticos ten uma funeao de evasao: vontade de contracultura dos cinicos, procura de indiferen€a pelos
epicuristas, fatalismo dos est6icos, suspensao de julgamento dos c6ticos".

11. Os papiros de Zen fro constituem uma coleeao de cerca de 2.000 papiros, encontrados ap6s  1910, perto da antiga
Filad6lfia, localizada nas vizinhaneas do oasis de Fayum, Egito, e trazem os arquivos de Zenao, que entra para o
servico de Apol6nio, poderoso lniristro de Ptolomeu 11 Filadelfo, no qual permanece  13 anos, de 261  a 248 ac.
Zenao faz uma viagem de neg6cios para seu patrao, a Palestina, no final de 260 ac. Fica na regiao ate o come€o
de 258 ac, isto 6, por urn pen'odo de 13 a 14 meses e alguns de seus papiros relatam o que aconteceu por la.
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Qiiiuld{i a I.i`i .`i`l¢ui`itl« ^Iltl't)ct7 IV I+;pll.ancs entra cm choque com os judeus no
s6culo  JI  iic  o  gi.cgt7 ji'i  €  iiiilil`7  dil.iindido.  A  luta  dos  Macabeus  e  a  resi.`tenciz`  {\
heleniza€ao nao  iiii|icdcm a djf.usao da lingua nem diminuem a sua influencia,  AI€
mesmo  porque,  se  os  Macabeus  desejam  influenciar  a  numerosa  e  forte  did*pttl.ii
judaica de fala grega, precisam desta lingua intemacional. Atestam esta realidiidc ii
produeao litefariajudaica em grego e a tradu€ao grega de obras escritas em hebrtlictt.

Finalmente, 6 necessario observar que o costume de adotar nomes gregos ere.`i`c
progressivamente entre os judeus e por toda a Palestina. Uma forma intermedii'iriii
bastante usada pelos judeus 6 o nome duplo  semita-grego, como Eliakim-Alcimo,
Yeshua-Jasao, Simeao-Simao.

A barreira lingtifstica 6 uma barreira social. Ilustra-o o caso -ate mesmo c6mico -
queestaemumdospapirosdezenao(Papirocoltimbia-Zenao66).Nofimdesuaviagcm
pela Palestina,  em 258  ac, Zenao deixa em Jope urn seu auxiliar sem o pagamentti
prometido. Ele entao foge para o interior do pals "para nao morrer de fome". Ao scr
obrigado a voltar para o Egito 6 privado ate mesmo do salario minimo e diz:

"Por isso estou angustiado no verso e no invemo. Jasao mandou-me aceitar vinh(t

demaqualidadecomopagamento.Agoratratam-mecomdesprezo,porquesouum
bdrbaro. Peco-lhe, portanto, (...) que exija deles dan-me o que me cabe e que pan t}
futuro deem-me todo o pagamento para que nao mom de fome pelo fato de nf`u
conheeer coITctamente z\ ling:ua g[ega. (h6ti ouk ep{stanrai hellen{zeiny' .

Com efeito,  o termo fee//G#c'zci.# significa primariamente "falar grego corretfi-
mente" e tamb6m "adotar urn estilo de vida grego". E a ironia: a carta do suplicantc
esta  escrita  em  grego...  Assim  como  os  nossos  atuais  cientistas  sociais  precisam
escrever em ingles para denunciar o dominio do primeiro sobre o terceiro mundo...

4. Semelhantes a deuses: a educa§ao aristocratica

Outro forte instrumento da helenizapao 6 a pcw.dc'i.a grega. A paid6ia, normalmenlc
traduzidapor"educap5o",nao6apenasat6cnicaqueseaplicaacrianea®cH's).Apaid6iii
6 tamb6m a cultura, e os latinos traduzem-na por fow#ean!.f&s'. Assim, "o que une todos o\`

8:ae%]:eaT6e:sC=s:e°;eg::°Agapcre6npt=t,Gbr£;££oesT:::fiTmt,e:££[n°t::reandt:Sh:::::z:ddoes:e6rt:,
fato de buscarem eles adaptar-se a urn mesmo tipo ideal de humanidade, o fato de terem
recebido a mesma formapao orientada para esse fim comum -a mesma educapao"'2. A
paideia ten, enfim, a mesma noeao que damos a palavra "civilizapao".

De todas as institui€6es educativas gregas, a mais caracterfstica, a mais ofici€il,
aqueseimplantaportodaaparteondechegamosgregoseque,porsuavez,6podero`w
instrumento de implantapao do helenismo, 6 a c/eb!.a. 0 termo efebia vein de c'/clbti.`.,
"jovem", "efebo". A instituieao 6 introduzida em Atenas no tiltimo tengo do s6culo IV

12. M^RROU. H.-I. Hist6ria da educacdo na antigilidede, p. I S9.
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i`C.  A  cl.€biii  i'iticiL  .`c  uh*ciiiclha  iii>  nii.`.`o  scrvieo  mililiLr  t)brigLt`t`il.i{i.  ( )N  ./.'iiit/,\`  (=

di``tritos)  fazem  as  li``tas  dos  jovens  cidadaos  que  chegam  a{>s   I(i  :ui`w.  `iuc  ``ao
alistados e cumprem dois  anos de  servico:  o primeiro nas casernas do  I'ii.ou,  ()nde
recebemeducapaofisicaemilitar;osegundo6empregadoemmanobrasdecampanha,

8u6gg,ao:°pSo:°dsfta:5£eo:r:fnet:;rsaues1:er::Sp:ec:i::::ai,sstrcs:::t::t°ass:e±°u:S:ahda°p=uredcee::a=
1argas -e urn manto negro. Aos 18 anos o jovem ateniense atinge a maioridade civil.

cfvfcay:So:[e:e:j[a]gaftoesnafeanossed:::r€sa:ed:::;tuoT:o!ncs]td:£g:.E]:;tdara:e{au::c]:|Ca]ap%:
ideologia da po'/I.s. 0 curioso 6 que Atenas reage a sua desintegrapao quando nao ha
mais conserto: a partir de 300 ac mais ou memos, a efebia perde o seu sentido militar,
transformando-seemumaagremiapaoescolarondeseensinaaliteraturaeafilosofia.
Observa H.-I. Marrou: "Ela nao desaparecera, mas, por uma evolueao paradoxal, esta
instituigao, concebida para ser posta a servieo do ex6rcito e da democracia, transfor-

:::-:e;'n:en5:adeAj!::::sn:::s°:::t[n;::,f:.asear£:ts°:::[Cn£:inneunTosP::i:£]Cd°ace::6ggi°t:,T4.que
Entretanto,na6pocahelenfsticapode-severaefebiaespalhadaemmaisdeuma

centena de cidades. E af tamb6m, como em Atenas, a efebia 6 mais aristocratica do
que civica, mais esportiva do que militar. 0 que os gregos das col6nias querem 6 que
seus filhos sejam iniciados na vida grega e no gosto pelos exercicios atl6ticos, fator
culturalqueimediatamentediferenciaumgregodeumbarbaro.Aefebia,nascol6nias,
6 fator de helenismo e, por isso, fator de aristocracia.

A efebia funciona normalmente no ginasio. E ha, entao, magistrados encarrega-
dospelacidadededirigirainstituieao.Afuneaomaisconhecida6adogi.roasl.ancoou
"chefe  do  ginasio":  6  urn  cidadao  importante,  influente  e  normalmente  rico  que

assumira  esta  fungao.  Abaixo  do  ginasiarca  ha urn encarregado  da  instrueao  dos
efebos, chamado pedo'fr!.ha: 6 urn educador que une os conhecimentos das praticas
esportivas as regras de higiene e as t6cnicas de desenvolvimento do coxpo. Abaixo
dele ha o "chefe dos efebos" que comanda diretamente os jovens.

No ginasio o atleta faz seus exercfcios totalmente nu, p6s nus e cabeea desco-
berta.  Antes  e  depois  dos  exercfcios,  o  coxpo  6  friccionado  com  azeite,  para  o
aquecimento,  no  primeiro  caso,  e  para  relaxamento  no  segundo  caso.  Ap6s  ser
massageado, o atleta se cobre com fina camada de poeira, para proteger a pele da
transpirapao, do vento e do sol.

Os ginasios sao numerosos no mundo helenfstico e bastante semelhantes na sua
estrutura. Atenas, por exemplo, tern tres ginasios. H.-I. Marrou descreve o ginasio

13. Urn 6bolo e igual a I.03 gramas. No s6culo IV ac o salino de urn operato qualificado e de 2 ou 2,5 dracmas por
dia e o de urn operano nao-qualificado 6 de 1 dracma por dia ou de 6 6bolos, pois I dracma = 6,18 gramas.

14. MARROU, H.-I„ a.c., p.171.
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iiil.clitii.  ilc  l'iiciic,  i`itliltlc  il:I  .II^iiiiii,  ctiliiti  Lim  tipt>piLdi.fLt,>".  A iiiili`,ill.ii,  i`Ii.Oil  t}ntli`,  .`i`

i}i'iitici`m ti`` cxcl.i`i'i`i{i,`,  iiii`ilc tlc .`4 a 35  metros de [ado.  E urn pftio cobcr(o Ilo iLrciil.
( )  vcsLirii.io, a cl`tl.iidii tlt> gi"`Isit> c uma exedra" ficam do lado oes(e.  No  ]ado iiortc  hi'L
i.inco salas: os lavatdrio.i, uii`a in``tala€ao bastante simples de chafndzes que jogam riguii
iium tanque para o banho frio; ao seu lado o dep6sito de azeite e, em seguida, a iiiai``
importante, o efebeum que 6 uma bela sala com as paredes revestidas de minore, ui"L
ti6rie de pilastras e a estatua do benfeitor ou mecenas do ginasio. Af se retinem os efel)(t``
iiara as conferencias. Ap6s o efebeum vein a sala onde se exercita pugilismo com urn
*aco de areia e, finalmente, o dep6sito de areia e salfo de massagens.

A pista de corrida se estende em diregao nordeste: o estadio de Priene ten  191
metros de comprimento e 18 metros de largura. Da mesma extensao do estadio e iiiT`ii
pista coberta, para exercfcios sob mau tempo. As arquibancadas para o ptiblico ficam
cntre o estadio e a pista coberta.

As duas disciplinas caracten'sticas do ensino superior grego, e que sao ensinadus
no  ginasio,  sao  especialmente  a  ret6rica e  a  filosofia.  Mas  o  quadro  completo  6
composto pelas sete "artes liberais": gramatica, ret6rica, dial6tica, geometria, aritm6-
tica, astronomia e teoria musical. S6 que a cultura adquirida pelos efebos 6 superficial,
pois  a efebia helenfstica  dura  apenas  urn ano  e  o  ambiente 6  de uma frivolidadc
tipicamente aristocratica.

Essencial na educaeao literaria ministrada no ginasio 6 a leitura dos classico.i.
E entre os classicos, o mais classico reina supr.emo: Homero. E em Homero a Ilfada'7.
Quero  aqui  apenas  chamar a ateneao para fn€s  c/crme#fos  importantes  na obra de
Homero, presentes tanto na "Ilfada" quanto na "Odiss6ia" e que certamente passam a
fazer parte da mundivisao dos jovens efebos na 6poca helenfstica[8.

0 primeiro elemento 6 a significativa presenea dos deuses na epop6ia hom6rica.
Em ambos os poemas, as ap5es se desenvolvem sempre em dois planos: o dos homens
e o dos deuses. Mas estes planos estao entrelapados: os deuses, apesar de imortais e
sobre-humanos,  tern paix6es  e  sentimentos  como  os  homens  e  participam de  seu
mundo e de seus conflitos.

Na I/I'czdq por exemplo, os deuses participam da guerra entre os aqueus e os
troianos:  uns  lutam do  lado dos aqueus, como Hera, Atenas e Poseidon, enquanto
outros estao do lado dos troianos, como Apolo. E eles lutam mesmo, segundo o poema,
as vezes entre si, outras vezes apoiando os humanos com ardor e obstinapao.

15. Cf. MARROU, H.-I., a.c., p. 203-207.

16. £ndrtz e urn p6rtico com assentos e serve como sala de conferencias ou audit6rio.

17. Homero e o maior poeta epico grego, autor da ""ada"e da "Odiss6ia". Homero e provavelmente do seculo ]X ac

:;ucaei:nog::gTerTj:##i:nma:£amm°asd:j#£eot:)S£:;::ree6g`;:,d£?Svj:,#e°:.2Aoo'[iacd,ai:Te:4dce:£:':°:.faou:seupnj:o68``:
c6lera de Aquiles, causada por uma afronta cometida contra ele por Agamemnon, lider das fongas gregas.

18. C£. HA;RNEX, P. Diciondrio Oxford de literatura cldssica grega e lalina. vche:fyes lltada e Odiss6ia.
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Mas nao 6 apems na gilcrra tiiii`, os deiiscs estao presentes. Tiiiiiwiii iins vi'irias
situae6es cotidianas vividas pelos hert'iis  hoin6ricos os deuses se mallil.t.sliuii.  F„ na
Odi.ssc'i.a, especialmente, com carinhosa I.amiliaridade, como o encontro dc Ulisses e
Atenas no canto XIII.

0segundoelementoque6necessariosalientarnaobrahom6rica6omodelode
sociedadequealaparece.0mundodallfadaedaOdiss6ia6ummundoaristocratico.
Seus homens sao her6is, seus her6is sao reis e sua virtude fundamental 6 a bravura.
0her6ibuscaag16riaeevitaacovardia.Istoacontecetantonaguerra,que6omundo
damada,quantonapaz,que6omundodaOdiss6ia.Outrasvirtudespraticadaspelos
her6is: a hospitalidade, a cortesia e a temura.

0 tiltimo elemento para o qual chamo a atengao 6 a visao da vida em Homero:
tudo 6 belo e grandioso, mesmo na guerra. "Existem belas tapas, belas amas cinze-
ladas, capacetes resplandecentes, tecidos brilhantes, ricas moradas, vastos celeiros,
onde o 6leo guardado exala urn perfume suave, e naus ben ajustadas, que correm
sobreomar.Ospersonagens,divinosouhumanos,saoigualmentebelos-pelomenos

i:ga:°aspemrtueiE::e:ie¥Sbtr°acgr::[aa,::s?,fg[.P£:Cfi:in?:gaev|::ro°;tsfa:;ts:::Sagvr;adna?:Smeaf%eas;
aristocratica que na 6poca helenfstica 6 saboroso alimento para os espfritos gregos,
conquistadores do Oriente e exploradores de suas riquezas.

A16m de Homero, os outros tres pilares da cultura helenfstica sao Demo`sfc#cs,
Euripedes e Menandro.

Dcmo'sfc"cs,consideradoomaiordosoradoresgregos,nasceemAtenasem382
ac e morre em 322 ac. Temos hoje 61  discursos atribuidos a Dem6stenes, mas 6
possfvel que alguns deles nao sejam autenticos. Entre seus discursos destacam-se as

E¥[:;reo::;,i,:p:c.:a,;:cEroo::ncc;:::i,,c3::rnau:;c,:g::[e_ira;5a6;got,cf::;tcr:s£::uTnbe6sT:::tsrj:
derado o maior discurso do maior dos oradores2°.

Ewri'pcdes 6 urn grande  dramaturgo  do  s6culo V  ac.  Das  suas  18  trag6dias
conservadas,17saoda6pocadaguerradoPeloponeso(431-404ac)efreqtientemente
possuem a marca da guerra. Eun'pedes, apesar de ter escrito pegas patri6ticas, nas
quaisexaltaAtenas,temhorroraguerraepregaapaz.EmHeJena,queestr6iaem412
ac, canta o coro:

"Sois insensatos, v6s que buscais a g16ria nos combates, entre as armas belico-

sas, crendo, em vossa ignorancia, encontrar nelas urn rem6dio para as mis6rias
dos mortais".

19. DE ROMILLY. J. Fw„dame"for de /I.fcralum grcga. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,  1984. p. 38.

20.  Sobre Dem6stenes. cf. HARVEY, P., a.c., verbete Dcmdsfe#e£; DE ROMILLY, J.. a.c., p.  155-164. Esta autora
observa na p.  161:  "Dem6stenes era democrata,  mas precisanente por essa razao parecia-lhe que o verdadeiro
remedioparatodososmalespossiveisseriaofortalecinnentodoscostumesdemocraticos.Panissoelereclamaduas
coisas:orespei.oalei,eavontade,dapartedopovo.deaceitarsuasrespousabilidades.'.
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rJ  urn  m`m{hi  lii`iii  tlil.i`I.i`iiti`.  tl{i  ]itiiii6rict>.  No  muiido  dc  Euri'i7€clc\`  {i``  hoiiicm

*t>rrem e  o  +`eu  .`t7l`i.iliii`,Iil\i I;  iiit>*mLdo de  modo  realista e  iiitenso em  ``uas  ti.iig6tliiix.

Mas  no  mundo  d€.`ciicuti(iLdo  de  Eurfpedes  os  homens  reagem  e  debatem  tii(lo,  a
nianeira sofista: todas as ideias, todas as dtividas, todos os problemas sao colocadtix
iia boca de  seus personagens.  E Eurfpedes condena aqueles que tratam barbaros c
cscravos como seus inferiores. Eun'pedes 6 urn desiludido observador crftico de sou
tempo e em 408 ac deixa Atenas para ir morrer, dois anos depois, na Maced6niu.
Morre dois anos antes da derrota da cidade na guerra do Peloponeso.

Vamos, finalmente, a Me#a"dro. Este comedi6grafo nasce por volta de 342 uc
a vive ate 292 ac em Atenas. Escreve cerca de  100 com6dias, s6 que a maioria sc
perde: de algumas s6 temos fragmentos, de outras temos imitap6es latinas, como as
de Plauto e Terencio. Estr6ia sua primeira pega exatamente no comeeo do helenismo,
em 320 ac, apenas dois anos ap6s a morte de Alexandre.

"Sou humano, e nade do que 6 humano me 6 estranho".. esta. £rase. que esta nil

pega a czforme#f¢doJ. de s!. mcsrmo de Terfencio, 6 com certeza de Menandro, e mos da
a chave para seu pensamento. Os homens precisam uns dos outros. A solidariedade
humana 6 fundamental, acredita Menandro, pois o que os homens possuem de mais
caracten'stico 6 exatamente a sua humanidade. "g#e cri.afkntz czgnczdcz'vc/ c' a feomci77,
qwa#do  c/c  e' win Aormcrm":  este  seu belo verso 6 uma sintese desta pregap5o.  J.  de
Romilly completa: "Esse sentimento de fratemidade humana corresponde aos novos
tempos, nos quais a cidade ja nao limita o horizonte do homem; o cosmopolitismo dos
fil6sofos se reflete ne|e"2].

A 6poca helenistica se mostra nas com6dias de Menandro tambem como urn
tempo que exige solidariedade porque 6 urn tempo de atribulap6es e tormentos. Em
suas pe€as aparecem constantemente criangas nao-identificadas que nao conhecem o
pai: este viajara para longe ou a crianea fora abandonada. Mas a solidariedade esta
presente sob a forma da temura e da amizade que deve reinar entre as pessoas. E assim
termino com out[e dito c6lebre de Menandro: "Wvcr e' I.sfo.. #Go vi.vcr sormemfe pare
si mesmo" .

Sobre o ginasio de Jerusalem nao temos testemunhos diretos de seu funciona-
mento. Mas podemos supor grande semelhanga com os ginasios das outras cidades
palestinas e fenfcias. Sobre sua influencia, 6 emblematico o que diz 2Mc:

"Verificou-se,  desse  modo,  tal  ardor  de  helenismo  e  tao  ampla  difusao  dc

costumes  estrangeiros  (...)  que  os  pr6prios  sacerdotes ja  nao  se  mostravam
interessados nas liturgias do altar. Antes, desprezando o Santudrio e descuidan-
do-se dos sacriffcios, corriam a tomar parte na infqua distribuieao de 6leo no
estadio, ap6s o sinal do disco. Assim, nao davam mais valor algum as honras
patrias, enquanto consideravam sumas as gl6rias helenicas" (2Mc 4,13a.14-I 5 ).

21. DE ROMILLY, J., a.c., p. 219.
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Conclusao

Ap6sadivisaodoimp6riodeAlexandreemvariosreinos,sabcmti``tiiii`,{i.`ititema
administrativo tanto ptolomaico quanto seleucida foi urn instrumento extrciiiamente
ativo no processo de helenizapao da Palestina. Mas, cumpre lembrar que, nesta 6poca,
apenas a aristocraciajudaica tern acesso ao universo social grego. A grande massa da
populapao sofre o processo, mas muitas vezes nao se integra nele ativamente.

Por6m, os mecanismos da helenizapao continuam a ser implantados, e Roma,
herdeira  do  helenismo,  e  ela  mesmo  helenizada,  6  quem  o  toma geral,  amplo  e
irreversivel. Por isso, para terminar, 6 sempre valioso dar uma olhada na 6poca em
que o idumeu Herodes Magno govema a Palestina, ou seja, de 37 a 4 ac. Pois 6 sob
Herodes que o processo helenizante se instala solidamente entre os judeus.

Em37acHerodestoma-seosenhordapalestinaegovemaopovojudeudurante
34  anos.  Casa-se  com  Mariana  I,  neta  de  Arist6bulo  11  e  Hircano  11,  entrando
definitivamente para a famflia asmon6ia22.

Herodes luta com decisao para consolidar o seu poder. Isto significa, antes de
mais nada, que ele elimina, atrav6s de assassinatos e intrigas vdrias, adversatos seus,
inclusive alguns membros de sua famflia - como esposas, filhos, sogra,  sobrinhos.
Consolidado o poder, constr6i obras grandiosas na Jud6ia. Templos, teatros, hip6dro-
mos, ginasios, termas, cidades, fortalezas, fontes. Reconstr6i totalmente o Templo de
Jerusalem,apartirdoinvemode20-19ac.Valorizandooculto,HerodesMagnoganha
para si  o  povo.  Construindo  fortalezas,  controla possiveis  revoltas.  Matando  seus
inimigos, seleciona seus herdeiros. Apoiando a cultura helenfstica, aparece diante do
mundo. Servindo fielmente a Roma, conserva-se no poder.

Entretanto, Herodes nao ten legitimidade judaica, pois descende de idumeus e
sua mae 6 descendente de drabe. Assim, por ser estrangeiro, nao ten para com os
judeus  nenhuma relapao de reciprocidade e  sua legitimidade  se funda na pr6pria
estrutura do  poder  exercido23.  Por  isso,  Herodes  constr6i  uma estrutura de  poder
independente da tradieao judaica: nomeia o sumo sacerdote do Templo, destituindo
os Asmoneus e nomeando urn sacerdote da familia sacerdotal babil6nica e, mais tarde,
da alexandrina; exige de seus stiditos urn juramento que obriga a pessoa a obedecer
as suas ordens em oposieao as normas patriarcais e, se a pessoa recusar o juramento,
6  perseguida:  interfere  na justiea  do  Sin6drio;  manda  vender  os  assaltantes  e  os
revoluciondrios politicos capturados como escravos no exterior, sem direito a resgate,
fazendo da venda a escravidao e da execueao pessoal (a morte) normas comuns do
arrendamento es tatal.

22. Cf. SAULNIER, C.moLLAND, 8. A Pa/csri.„a "a 7cmpo de Jcsws. Sao Paulo: Paulus, 1983, p. 21-24.

23.Cf.,paraoquesesegue.KIPPENBERG,H.G.Rc/j.gi.a-oc/ormafdodec/asscs#aa#fl.ga/wdc'i.aSaoPaulo:Paulus,
1988, p.109-116.
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Ma,`, se clc violii as.`im ii li.iidi`'i~io, como consegue legitimidade? A estrutura dc

lit)dcr do Estiido st)b I+ertttlc* 6 bcm diferente da estrutura da 6poca dos Macdbeu* o
I.ci 6 legitimado como pet;tioa e nao por descendencia e o poderio nao se oricnta |7cl«
1I.ndicao,maspelaaplica€aododireitopelosenhor.0direitoaterra6transmitidopcla
tlistribuieao,  pois  o dominador a da ao usuino:  6 a "afs!.g#afj.a". A base filo.s6l`icn
helenistica6quelegitimaopoderdorei,quandodizqueorei6"leiviva"(c'mpsyc`/if;.`'
;ic;mos),emoposieaoaleicodificada,ouseja:orei6afontedalei,porqueele6regidtt
pelo "#o4is". 0 rei tern funeao salvadora e, por isso, da aos seus stiditos uma ordem
I.ucional, atrav6s das normas do Estado: "0 rei em sua pessoa 6 a continuapao do sou
reino e o salvador de seus stiditos"24.

A16m disso, o poder militar de Herodes se baseia em mercenatos estrangeiro.i
tiueficamemfortalezasouemterrasdadasaosmercenarios(cleruquias)porele(terras
no vale de Jezrael), e nas cidades nao-judaicas por ele fundadas, a cujos cidadaos elc
da como posse o territ6rio que as rodeia, com os camponeses dentro!
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