
0 FIM D0 MUND0 NO LIVR0 DE DANIEL:
A ESPERAN ADON

Agabo Borges de Sousa

Introdueao

Quando falamos em ``apocalipse" mos vein em mente uma grande catastrofe que
resulta no fim do mundo. Por isto ligamos nosso tema ao apocalipse de Daniel, que 6
urn dentre outros apocalipses no contexto palestino do pen'odo p6s-exilico tardio. A
despeito  do  que  muitos  pensam  o  movimento  apocalfptico  nao  pretende  destacar
simplesmente a destrui€ao do mundo, como urn evento que leva toda existencia ao
niilismo. Ele pretende apregoar a esperanca diante da desesperanea da hist6ria.

A literatura apocalfptica nao 6 a literatura do horrendo, mas da esperanga, pois
``ctl.iit{i(kiii?tiodeDcusnahist6rialibertandoahist6riadospoderesdesumanizadores.
I'tii.l"itti cm liti`I.iit`ira ]itio t`ala simplesmente do fim da criapao, mas da restaurapao
il:I ci'i:i``ilo, I.e.`tiibi`li`i.i`iiclo iis I.eki€6es humanizadoras propostas por Deus ao mundo.

I)\`,`I;I   llimii`ii.ii   titi*tiu-i':il"is   de   ler  o   livro   de   Daniel,   que  6   o  tinico   livro
:I|t".;lll|tli"  lltt  ^llliLttt  'I`i`,`tilmento.  Teremos  por6m  como  base  de  nossa  leitura  o
I )Hilii`I  i.:iiit.7i)ii`ti.  t7ii  *c.ill,  o  tcxto  massoretico  (hebraico  e  aramaico),  e  nao  a parte
tli`iilci.t`c"i`^tliii.ii, `tu *cja, os textos da "Orapao de Azarias e o Hino dos tr6s Jovens"
( i.24-tJ()), "`Susi`na" ( 13) e "Bel e o Dragao" (14) (em grego) da Septuaginta.

I. 0 contexto de Daniel

0 contexto hist6rico de Daniel 6 algo que tern causado muita discussao entre os
estudiosos. Muitos querem ler o livro de Daniel no contexto da Babil6nia debaixo do
reinado de Nabucodonosor e seu sucessor Belssazar.I

Este6por6mocontextohist6ricodistante,noqueconcemearedapaofinaldolivro.
A meneao ao pen'odo exilico esta no contexto dos "contos de corte" (Dn 2J5), que foram
trazidos pelos retomados e serviu como uma esp6cie de c6digo para se criticar o sistema
opressor dos poderes da 6poca dos Macabeus, ou seja, o s6culo 11 ac.2

Ha elementos importantes, para a datapao da redap5o no perfodo bern posterior
ao exilio babil6nico. Podemos destacar a identificapao do pequeno chifre, que surge
de maneira ilegftima, que muda arbitrariamente o ``tempo" (perfodo de festas) e a "lei"

I. Por exemplo, MESQUITA, EL?rwdo "o LJ.vro de Da#jc/, 3£ edicao, Juerp, Rio de Janeiro,  1986, p. 9.

2. Ccimpare..  A;LEER:IZ, Der Gott des  Daniel.  Untersuclungen z.u Daniel 4-6  in der Septuagintafassung  sowie  z.u
Komposition und Theologie der aramdischen Dante lbuches . Srfuttgart \988.
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( I )ii  7,H.25),  ctim  ^iitl't7ct)  IV.  J'{iis clc  ci]megiic  iitiill.i7ttl. {]  |]titl€I. tlti  i'i`iliti  xi`,IC',LicitliL i`,

6  clc  quc  b{LixiL urn dcci'clo  religioso em  168/7  ac  helenizando  o cillto  no  +`anturirii>

jcrusalemico (Dn 8,9.11.13 compare ainda 9,27;  11,21.31)..1

A16m destes fatores hist6ricos e suas mene6es intemas, ha ainda fatores formais
que fortalecem esta teoria, como por exemplo o conhecimento grego, mos moldes do
grego usado no pen'odo macabeu, haja vista que na antiga hist6ria babil6nica e persa
o grego era desconhecido. A lingua ben como a linguagem usadas no livro sao de uma
6poca mais tardia ao periodo exilico. Grande parte do livro de Daniel esta escrita em
aramaico (Dn 2,4b-7), uma lingua que s6 aproximadamente em 400 ac comegou a
surgir e que no pen'odo dos Macabeus era a lingua de comunicagao comum. A16m do

:r::ap]::i:ed:°bsenm°kva:::aerpL#::1;emn,:::r:icfl°L::+asexpress6eseestmturapelfencem
As recentes pesquisas tern relativizado bastante a chamada "teoria macab6ia",

que localiza o livro historicamente no pen'odo dos Macabeus. Como exemplo disto
temos o trabalho recente do exegeta alem5o Rainer Albertz. Albertz parte da influencia
grega sobre os textos, especialmente aramaicos, de Daniel e faz urn trabalho minucioso
de  comparapao  da  LXX  (tradugao  grega)  com  o  Texto  em  aramaico,  chegando  a
conclusao de que o texto aramaico -que 6 considerado a parte mais antiga do livro -
esta baseado em uma versao mais antiga ainda, que originalmente teria sido "contos
de corte" (Court-Tales / Hoferzanlung) escritos em grego. Estes escritos poderiam ser
a fixaeao de contos originarios do pen`odo babil6nico, oralmente mantidos na tradieao
do povo. Os "contos de corte" teriam sido colecionados e passados para o aramaico
em urn perfodo p6s-exflico, facilitando assim o acesso e a manuteneao desta tradieao
vinda da experi6ncia do  `cativeiro babil6nico',  sendo entao retrabalhados em uma
redapao final mais ou memos no s6culo 11 ac.

2. A compreensao da Hist6ria

Quando pensamos em fim do mundo, normalmente temos em mente a destruieao
da mat6ria, das coisas, do globo terrestre. Esta talvez nao seja a id6ia no apocalipse
de Daniel. Parece-me haver uma maior preocupapao com a hist6ria, enquanto conteti-
do do tempo, por isto mos voltaremos urn pouco a esta compreensao.

A primeira meneao sobre o "fim dos dias" em Daniel n6s a encontramos em 2,28.5
Quando o rei Nabucodonosor quer a intexpretapao de urn sonho, do qual sequer menciona
o  contetido,    Daniel,  que  6  apresentado  como  urn  sabio  (2,13),  recebe  em  visao  a
revelapao do Deus do c6u, tomando-se conhecedor do conterido deste sonho (2,19).

3. Veja: NOTH, A Concepeao de Hist6ria no Apocalipsismo do Antigo Testamento, em: Apoca/i.pfi.fmo,  Co/cft3#ca de
Es.fwdos, Editora Sinodal, Sao Leopoldo  1983, p. 96.

4.  KOCH, Dos 8%cfe Daoi.c/ (Ertrage der Forschung  144), Darlnstadt  1980.

5. i importante observar que esta 6 a tinica vez que a palavra `aharff 6 usada na parte aramaica de Daniel. A traducao
com "fim, tiltimo" pode ser questionada, pois pode significar tamb6m "resultado, depois de. futuro, sucessor". Ela
surge na parte hebraica de Daniel em 8,19.23:  10,14;  11,4;  12,8. Compare:  RICHARD, 0 Povo de Deus Contra o
Imp6rio. Daniel 7 em seu Contexto Literino e Hist6rico, R/BIA 7 (1990), Vozes, p. 22-40.
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Tratava-sedeumagrandeestatua,cujacomposi€aoerademlcl.ii`hli.`liHlii,rujo
valor e resistencia era cada vez menor. Sua cabega era de ouro fino, peito e bi.iLc(ts de

Per:t:.'6Vfn:raepee:::aesn:reaber:n:e;vPLemme::od:efirr::j:::'g:umma:sin(L£:;Z;,d:e:tairL°n::rna
estatua e se tomando grande a ponto de encher a terra (2,35).

Na interpretaeao encontramos a identificapao de cada uma destas partes como
sendo urn reino e a pedra como  sendo urn movimento que levanta urn novo reino,
destruindo os anteriores, sendo estabelecido pela autoridade do "Deus do c6u".

i desta maneira que a hist6ria 6 compreendida neste capitulo de Daniel, ou seja,
marcada por reinos, poderes mundiais, que exercem o domi'nio. Neste caso a hist6ria
6 una com uma tendencia negativa. 0 aspecto negativo 6 ressaltado nao somente na
qualidade do material,  mas na atitude opressora dos poderes mundiais. Enquanto a
cabega de ouro foi estabelecida pelo "Deus do c6u"  (2,37-38),  o ferro 6 urn poder
impiedosoedestruidor(2,40).Estaid6iatamb6maencontraremosnocapftulo7.7Ali
temos mais uma vez a hist6ria a partir da manifestagao de poderes.

A ordem de sucessao dos reinos nao representa uma ordem cronol6gica n'gida,
pois  nao considera o Egito e  a Assiria entre os  imp6rios  mundiais,  apesar de seus
importantes pap6is na hist6ria antiga. Considerando a localizapao da figura de Daniel
no reino Babil6nico e as afirmap6es de 2,29.45, que expressamente apresentam como
interesserelataroque"hadesucedernofuturo",nao6deestranharqueaordemtenha
Nabucodonosor no inicio. A apresentagao dos demais reinos por6m chama a ateneao,
pois os Medos (cap. 6; 9,1) e os Persas (6,28; 10,1) sao apresentados como grandezas
distintas e al6m disto o reino medo coexistiu com o reino babil6nico.  Por isto nao
podemos falar de uma ordem cronol6gica rigorosa, mas de uma sucessao de poderes
que formam uma unidade hist6rica.

No capftulo 7 Daniel ten uma visao de quatro animais estranhos, que subiam
das profundezas dos mares. Sem drivida a meneao do mar mos remete ao tempo mais
primitivodahist6ria,poislembraasaguasca6ticasdasnarrativasdecriapaodoAntigo
Oriente.  Mas mesmo assim nao  se da importancia a uma fidelidade hist6rica, nem
cronol6gica.

0primeirodosanimaislembravaumleao,quetemcaracteristicashumanas,pois
6 colocado ereto sobre a terra e recebe urn corapao de homem (7,4). Esta descrieao
lembra o reino babil6nico e a experiencia de Nabucodonosor em 4,28-34; o segundo
parece urn urso, ja nao 6 destacada nenhuma caracterfstica humana e 6 apresentado
como urn camivoro, que devora muita came (7,5); o terceiro lembra urn leopardo, e
poucosefaladesuaatitude,apenasquefoi-1hedadodominio,massuafigura6terrivel,

6.  Podemos entender estes reinos como:  Ouro = reino babil6nico; prata = reino medo; bronze = reino persa; ferro = o
reino de Alexandre; e mistura de ferro com barro = a divisao do reino alexandrino. 0 mesmo sera com a compreensao
dos animals.

7.VejaSOUSA,Agabo8.,AFigurade"umcomoumFilhodeumHomem"emDaniel7,E`?fwdosBj'b/i.cos52(1996),
Vo7je;s.p.70-]7.
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li`Iiiln  tiu:Ltm  it,`:L*  u  iiii{Ltm  ciib€€i`s  (7,(i);  ti  t]tl".\t)  illiii)`ill  €  iiinilii  IIiHi*ll ,,,, I.I.,,LIL,.  I,(,il

scquer  tom  compariicao  como  os  anteriores.  Elc  6  desclito  iipemis  coiilio  "aniiml
tcrl.fvel",  que tinha urn enorme poder destruidor - dentes  de ferro - e exercia este
I)oder; era pior que todos os animais anteriores (7,7-8).

Esta sucessao de animais nos mostra mais uma vez uma visao pessimista do
desenrolar da hist6ria, que 6 compreendida a partir dos poderes mundiais, pois eles
sao os marcos dos diversos momentos hist6ricos (7,13). Esta hist6ria, que tamb6m 6
marcadapelosofrimentodopovo,sedesenrolaemumadiregaocujopontodechegada
(Dn 8,23 ; 11,40) se caracterizara nao somente pela destruigao dos poderes opressores,
mas tamb6m pela mudanga radical da realidade.

i importante ressaltar aqui que no livro de Daniel nao ha urn claro dualismo
entre ``este tempo" e o "tempo vindouro", o dualismo esta entre os reinos do mundo
e o reino do "Messias" estabelecido por Deus.8

3. A Proposta de Esperan€a

0 movimento apocalfptico em Daniel le a hist6ria na perspectiva de quem sofre
debaixo dos poderes desumanos e desumanizadores. 0 horrendo nao 6 a destruigao ou o
estabelecimentodeumanovaordemnahist6ria,masopresentevividopelopovodeDeus.

Em 2,28, antes da apresentagao e interpretaeao do sonho da grande estatua, o
autor usa a expressao "fin dos dias" ou "depois dos dias", que pode ser compreendido
como "o destino para o qual se dirigem os dias". 0 rio da hist6ria desembocaria em
urn ponto especffico, que seria entao relatado. 0 relato deixa claro que a destrui€ao
dos  reinos  levava  a  instituigao  de  urn  reino  que  nao  seria  destruido,  pois  seria
estabelecido pelo "Deus do c6u". Portanto, o que caracteriza o "rim dos dias" nao 6 a
destruicao do mundo, mas o estabelecimento de urn novo reino pelo pr6prio Deus.

Dn 7,22 nos deixa esta mesma id6ia quando diz: "... e chegou o tempo e os santos

possuirao o reino". Aqui tamb6m o "fim" 6 na verdade o comeeo de uma nova ordem
depoder,quandoossantosassumemopoder,humanizandoasrelae6esdesumanizadas
pelos poderes do presente.

Os  capftulos  8-12  usam  dois  termos  para  designar  o  fim.  Urn deles ja  foi
mencionado: traz a id6ia de `fim' enquanto "resultado, depois de, futuro, sucessor";
o outro termo para `fim' nos remete a id6ia de "sair, acabar". Podemos dizer que o
"fin do tempo" escatol6gico segue o "fim do tempo" da hist6ria presente.

"E disse: Eis que te farei saber o que ha de acontecer no `tempo depois' da ira,

pois isto pertence ao `fim do tempo marcado".
0  tempo  escatol6gico 6 o  tempo  depois  do tempo  hist6rico,  o  que distingue

sobretudo urn do outro 6 aquilo que ha de ser estabelecido. Pois sera vencida a hist6ria

8. Compare a.indc\ PREUSS. Theologie des Allen Testament 11: Israels W;eg mit JHWH, p. 303.
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daopressao,dosacriffcio,dadestrui€ao.Enoctimulodosacontecimc.iit`iH,iiiHuMloo

pior ainda acontece (8,23-24), que aparece a esperanca de que as colsas podeni ser
transformadasnotempo,quandoarelapaocomosagradoserarestabelecidaemfavor
dos `santos', dos pisados (8,13-14).

0tempoescatol6gico6otempodaesperangadequeo``santudriosejapurifica-
do", nao seja mais `pisado'.

4. 0 Fin escatol6gico-apocalfptico

A partir do que vimos podemos dizer que o `fim' apocaliptico segundo Daniel
representa,  nao o t6rmino de todas  as coisas,  mas urn inicio baseado em urn novo
princfpio distinto do principe regente. A base deste `novum' na hist6ria 6 a vontade
do  Altfssimo,  que por seu domfnio estabelece uma ordem inversa a existente.  Ele
colocaumdosmaisbaixosnamaisaltaposicao(4,17),fazoregentedescerdasnuvens
enaosubirdomar(7,3.13),estabeleceumreinohumanizado(7,13)enaoanimalesco
(7,3-8). Com isto 6 posto urn fim no sofrimento dos  `santos' . As forcas destruidoras
serao vencidas, mas o  `seu povo' sera liberto. 0 fim escatol6gico 6 a libertagao do
povo de Deus (12,1).

Uma outra caracten'stica do  `fim' apocaliptico em Daniel 6 que este  `fim' nao
poderaserconhecidoantesdeseumomento.TemosaquioquestionamentodeDanieI
em 12,9: "qual sera o fin destas coisas?" ("o que sera depois disto?") e a resposta a
este questionamento em 12,9: "vai-te, Daniel, porque estas palavras estao cerradas e
seladas ate o tempo do tim". Este 6 o segredo que s6 podera ser revelado quando o
tempochegaraSeudesfecho.Bern-aventuradoeaquelequeesperaealcan€aotempo
determinado (12,12). Neste ponto encontramos o sentido tiltimo da literatura apoca-
1iptica,amotiva€aoaesperanga.Afelicidadenahist6riadosofrimentodopovoesta
naesperan€adequehaveraumareviravoltanestahist6riaemfavordopovosofrido,
movido pelo poder do Altfssimo.

Nao  se  trata  de uma  esperanea passiva,  mas  de  uma esperanea  que  requer
movimento em diregao do `fim' . Daniel recebe a ordem de caminhar em diregao do
`fim' ("E tu, caminha para o fin",  12,13a); assim encontrara o descanso e chegara a

parte que lhe cabe do seu quinhao (12,13b).
A motivagao para a esperanca escatol6gica no apocalipse de Daniel nao 6 urn

conviteapassividade,masaesperangadequeacaminhadaemdirecaodo`fim',que
estabelece o `novum' na hist6ria, possibilita a chegada ao descanso, em oposicao ao
sofrimento, e ao quinhao, em oposieao ao dominio.
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