
0 PI£Rl)A0 DH NELHMIAS: CONCHSSAO DA
ARISTOCRACIA OU CONQUISTA DO POVO?

(Uma reflexao sobre Ne 5,1-13)

Norberto da Cunha Garin

Considerae5es sobre o contexto hist6rico

Antes de entrar na questao da Jud6ia e dos problemas enfrentados por Neemias,
6  significativo  dar-se  uma  olhada  na  questao  mundial  da  6poca.  Ha  registi.o,  por
exemplo,  de uma c6lebre reforma social promovida, no  s6culo XXIV ac, pelo rei
Urukagina, de Lagash. Seu antecessor, o rei Entemena, tamb6m havia tomado medidas
nesse sentido, meio s6culo antes.

Sargao  11,  no  final  do  s6culo  VIII  ac,  se  auto-exalta  por  ter  promovido  uma
a;tczwnczrtzm  (libertapao)  em  seu  imp6rio.  No  mesmo  sentido,  Azaradon  garante  que

promoveu uma c#cdwrczr5few#w clsfokw# (estabelecimento de libertap5o) no que se refere as
dividas de cereais, alugu6is, explorapao, embarque e direitos de transito em seu pals.

Por outro  lado,  o  pr6logo  e  o  epflogo do c6digo  de  Hammurabi  continham
express6es  significativas  a  respeito  do  cuidado  que  os  soberanos  tinham  pelas
quest6es sociais:

"No pr6logo..  `...eu, Hammurabi, principe zeloso que teme aos deuses, que para

fazer aparecer a justifa no pats, para aniquilar o in{quo e o malvado, para que
o forte ndo oprirra o fraco ..., fui chanado por rneu nome por Anu e Enlil para
procurar  o  bern-estar  para  os  povos'.  E no  ep{logo:  `Para  que  o forte  ndo
oprima o fraco, para fazer justifa ao 6rfdo e a vidva ..., para fazer justi€a ao
apr!.m!.do... " (Croatto,  1990, Di`vida e Justica... p. 36)

0 documento da Mesopotamia, mais saliente, na questao de perdao de dividas
6 o edito de Ammisaduqa, do infcio do reinado desse rei (XVI ac), o sexto depois de
Hammurabi. Nesse edito ha inscrig6es falando sobre o perdao que o rei instituiu para
o pals. Esse perdao inclufa, com certeza, o mi.sfoczrczm sfeczkcz#w#, a remissao de dividas,
e era praticado, normalmente, no mss fi.m¢#w, literalmente, a colheita.

Muitos credores se apressavam para fazer a cobranca de seus d6bitos antes deste
mss e assim fugir do possfvel perdao. Havia casos em que nao somente o juro era
perdoado, mas tamb6m o capital - o que inviabilizava, nalgumas vezes, os empiesti-
mos . Para fazer frente a esses "espertos", Ammisaduqa decretou que quem procedesse
dessa forma deveria devolver tudo o que recebeu por meio deste tipo de cobranga; do
contrdrio, morreria.
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I liivi:I  t{nnlitini  t>.i  ci.edoi.es  que  u`savam  de  l`raude  I)am  si`  hi`nericiar cm  ltlcl.os
I.£ccis, utili/jundo ii ignorancia ou a ingenuidade de seus clicntes.  Urn exemplo di.`.`o
6  previsto  no  inciso  sete  desse  c6digo  onde  diz  que  o  credor  que  distorceu  seu
documento de cr6dito deve dar ao devedor seis vezes o valor declarado no documento
e, caso nao possa cumprir, sera morto (Croatto,  1990, Dfvida e Justica... p. 38).

Algumas situap6es enfrentadas pela Jud6ia Cram similares as de outras partes do
mundo,  como por exemplo  a Gr6cia Antiga.  Gottwald  (1988,  p.  406)  compara as
reformas empreendidas por Neemias como a que foi executada por S61on em Atenas.
Em  594  ac,  S6lon  promoveu  uma  ampla  reforma  social  em  Atenas,  objetivando
reaproximar ricos e pobres. Fazia parte dessa reforma:

•  decretapao  de  uma  anistia  que  suprimia  as  hipotecas  privadas  e  ptiblicas
contrafdas sobre bens e pessoas;

• proibiu a escravidao por causa de dfvidas;

• permitiu a divisao do domfnio entre os filhos;

• concedeu o direito de fazer testamentos mos casos de nao haver prole legitima;

• limitou o poder da patemidade;

• promoveu uma reforma monetdria;

• perinitiu o acesso de algumas classes, consideradas inferiores, na ec/c'sz.cz e no
tribunal (assembl6ia) ;

• criou o "Conselho dos Quatrocentos" (cem por tribo).

Essas  e  outras  medidas  ajudaram  a populapao  a  diminuir e,  em  alguns  casos,
1ibertar-se do peso de suas dfvidas, restaurando direitos ptiblicos e as liberdades indivi-
duais a todas as pessoas. Com certeza os ricos sentiram-se lesados e os pobres desejosos
de mais espaeos. Nasceu urn acordo que levava em consideraeao todas as formas de
rendas no censo e nao apenas as resultantes das terras (Koogan,1964, p. 718).

0 regresso dos exilados

0 imp6rio neobabil6nico entrou mum perfodo de queda ap6s a morte de Nabu-
codonosor,  em  562  ac.  Nab6nides,  seu  sucessor,  nao conseguiu  manter o  mesmo
padrao  administrativo  que  havia.  Houve  problemas  entre  o  monarca  e  a religiao.
Enquanto isso, Ciro conquistava o mundo a partir do imp6rio medo e persa, conquis-
tando  o  leste e  o  oeste.  Faltava-lhe apenas  o  reino babil6nico,  que caiu  sob o  seu
dominio em 539 ac. Sua polftica inclufa o repatriamento dos exilados e o respeito a
cultura de todos os povos dominados (Wolff,1983, p. 82).

As profecias de "Malaquias" (meu mensageiro) ajudam a entender a dificuldade
do momento pelo qual a sociedade da Jud6ia passava,  a 6poca da reconstrueao do
templo. De forma especial, a classe sacerdotal havia se tomado negligente:
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•  I)ao cuidava da integridade dos animais destinados aos sacrif`foio.i;

• estava desatenta quanto aos ensinamentos religiosos (Ml  1,6-2,9);

•  havia  desonestidade  quanto  ao  pagamento  dos  impostos  ao  santuario  (M1
3,6-12);

• faltava zelo pelo servieo e o temor de Deus (Ml 3,13-21);

• os casamentos eram dissolvidos com muita facilidade (Ml 2,10-16);

•  entre  as  familias  de  sacerdotes,  havia  muitos  casamentos  com  mulheres
estrangeiras, de parses pr6ximos (Ne  13,23~38);

• o descanso sabatico nao era observado corretamente (Ne  13,15-22).

Durante o exilio na Babil6nia, os judeus se ativeram as tradig6es. Os ensinamen-
tos  e  costumes  dos  antepassados  ajudavam  a  viver  o  presente  hostil.  A  pr6pria
convivencia  com  povos  estrangeiros  levou  a  isso.  Para  eles,  era  uma  questao  de
preservapao da identidade. Enquanto isso, o povo que nao fora exilado misturava-se,
com certa facilidade, aos povos vizinhos.

Com o repatriamento dos exilados e a reconstru€ao do santuario de Jerusalem
(520-515 ac), reapareceu o caos social. Essa reconstru€ao nao foi acompanhada de
uma renovaeao da organizagao social de Israel.

0 povo que havia ficado na terra tinha tomado posse das propriedades abando-
nadas  pelos  exilados.  Sobretudo,  estava muito  depauperado.  As  diferengas  sociais
haviam crescido e a situapao comecava a ficar insustentavel.

Quem voltou queria reaver suas posses para que a atividade econ6mica retomas-
se o seu mmo.

A importancia da Palestina no s6c. V ac?

Por volta da metade do s6culo V ac, o satrapa Megabizos da provincia de A16m
do  Rio  rebelou-se,  transformando  a Siria-Palestina num ponto  nevralgico  para os
persas. Isso provocou uma atengao maior para com essa regiao do imp6rio na busca
de uma situapao de calma politico-militar.

Na  segunda  metade  do  s6culo,  os  persas  tiveram  que  enfrentar  o  Egito  que
empreendia muitas  campanhas  em busca de  sua  independencia.  Neste contexto,  a
Jud6ia tomou-se valiosa para o imp6rio. A importancia da Abar-nahara (Palestina-Sf-
ria) relacionava-se a sua posieao estrat6gica em relagao ao Egito -o tiltimo reduto de
abastecimento das tropas militares, antes das regi6es des6rticas do Sinai.

i significativo lembrar que pr6ximo da Jud6ia, no wadi Gczzzefe, foram encon-
tradas rufnas de armaz6ns persas e mais ao sul desse sftio foi achada a tumba de urn
oficial persa. Tudo isto indica que a regiao foi ocupada por tropas persas em campanha
contra as hostes do Nilo.
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importtivii p:u.:I ii .`eguran€a e a calma do imp6rio. Neste contexlo, vilmos elict)ntl". ii
miss5o de Neemias e de Esdras.

As dificu[dades enfrentddas na Pa]estina

A arrogancia e a crueldade dos oficiais de Samaria comprometia o born relacio-
namento dos judeus com a Persia. Para manter a influencia e afastar uma possfvel
alianga de judeus e egfpcios, tornava-se mister reorganizar a situagao na zona meri-
dional do Imp6rio.

Sanabalat,  govemador  de  Samaria,  considerava  a  Jud6ia  uma  parte  do  seu
territ6rio. Por essa razao a tentativa de amuralhar a cidade de Jerusalem e colocar ali
umgovemadorsignificavaameaearasuasoberaniaereduziroseupoderio.Piorainda
para Neemias, tanto Sanabalat (govemador da provincia de Samaria), quanto Tobias
(govemador da provfncia de  Amon - Transjordania),  consideravam-se  israelitas e
eram muito benquistos por deteminadas famflias importantes de Jerusalem.

Epossfvelobservarumexemplodasdificuldadesqueospersasenfrentaramcom
os oficiais de Samaria, atrav6s do testemunho de Esdras que registra a carta que os
oficiais escreveram a Artaxerxes (Esd 4,11-16).

Na corte de Artaxerxes em Susa, Neemias (Ne 1,3) foi informado por Hanani, seu
irmao, que a situagao de Jerusalem estava muito dificil. Os repatriados estavam na
mis6ria, as muralhas de Jemsal6m haviam sido destruidas e os seus port6es incendiados.

Considera€6es sobre a personalidade de Neemias

Neemias  era urn judeu do exilio,  descendente dos judeus  que  foram levados
cativos para a Babil6nia por Nabucodonosor (597/587 ac). Servia de copeiro na corte
real  de  Susa,  uma das  capitais  mais  importantes  do  Imp6rio  Persa.  Este  cargo  lhe
permitia o acesso direto ao imperador, quase como urn conselheiro. Homem profun-
damente religioso (Neemias quer dizer "Miseric6rdia de Jav6"), considerava a sua
missao na Jud6ia como urn ato de amor a Jav6. Para ele, era Jav6 quem convenceu
Artaxerxes a lhe dar permissao para ir a Jud6ia (Ne 2,8), como tamb6m 6 o mesmo
Jav6 quem permitiu aos construtores da muralha executar o trabalho em tao pouco
tempo e de forma tao eficiente, que melhorasse a seguranga da cidade de Jerusalem
(Ne 2,20; 4,9). Pode-se dizer que "o temor de Jav6 6 o motor da atuacao de Neemias"
(Kilpp,1989, p.176).

Certamente tratava-se de urn eunuco, ja que, para exercer a fung5o de copeiro
da corte  real,  isto  era uma exigencia.  Em contrapartida era en6rgico  e  dotado de
capacidadeextraordinaria.Possufaumtemperamentoirascivelmasalimentavagrande
amor a causa do seu povo. Por outro lado, era sensivel aos clamores do povo. Isso fica
claro em duas oportunidades: "por ocasiao da grande queixa do povo contra os seus
`irmaos' nobres (Ne 5) e na questao da regulamentapao do sfbado (13,15s)" (Kilpp,
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ltJ89,  p.181 ).   I+:I.a,  ct]in  toda  a  col-teza,   intcgi.antc  de  umiL  daqueliLs  l`iL"fliiiH  qiic

conseguirflm se posicionar economicamente bern, na Babil6nia.

Ratificando  o  que  foi  dito  anteriormente,  Kilpp  (1989,  p.  183)  tamb6m  6  da
opiniao  de  que  Neemias  era possuidor de  uma profunda fe,  capaz de  perceber os
clamores de seus irmaos, atender aos interesses do imp6rio sem descuidar do que a
sua fe em Jav6 implicava, ou seja, sem se deixar ser cooptado por Artaxerxes.

Nao se satisfazia em ditar caminhos e normas para seus stiditos, dava exemplo
(Ne5,14-19)comatitudespessoaiscomobrandir"seupr6priodireitoaumaconcessao
de alimentos  para manutengao do  seu  s6quito  local e para funcionarios persas  em
visita" (Gottwald,  1988, p. 406).

Seu estilo de administrapao possuia variantes  significativas, que combinavam
com o seu tipo de personalidade:

•  era capaz  de  ter  inpetos  emotivos  ao  mesmo  tempo  que  tomava decis6es
calculadas;

•  apelava  para  o  sentimento  das  pessoas  e  preocupava-se  com  formulap6es

jun'dicas de compromissos populares;
•  possufa urn profundo  sentimento  religioso,  enquanto  se preocupava com a

causa de sua napao do ponto de vista civil;

• era notavel pela sua imediatez e pelo vigor de suas atitudes;

• possufa capacidades litefarias invejaveis, procurando sempre a objetividade.

Insinua-se que Neemias era urn homem rico, capaz de sustentar sua corte sem
necessidade de apelar para as contribuie6es dos camponeses da Jud6ia. Possivelmente,
executava uma administrapao inspirada no modelo dos tiranos da polftica grega, sua
contemporanea, onde muitos ricos, descontentes com o poder, aliavam-se aos campo-
neses  empobrecidos  e  ascendiam ao poder.  Esses  tiranos  se constitufam em chefes
talentosos  que  atraiam  as  classes  inferiores  e  os  partidos  reformistas  da  6poca.
Chegavam a realizar ``programas de obras ptiblicas, liberagao de dividas, confiscaeao
da propriedade de opositores ricos, redistribuigao de terra, diminuicao ou remissao de
iinpostos" (Gottwald,  1988, p. 407).

Neemias em Jerusalem

Nao  6  muito  simples  contextualizar  com  exatidao  a  chegada  de  Neemias  a
Jerusalem.  A maior parte  do  material  de  que  dispomos  sao  os  relatos  do  pr6prio
enviado,  registrados no livro que leva o  seu nome, ou seja, dispomos das 77tc77tt;r!.czs
de Neemias .

noreifiacd°on:LeusAa:a¥:i:epsr¢Xi:nag::ea::i:€:_t4e£46aq:)e.¥e::LLtaos;rhoevga°vueLa::::ad::
exata seja o ano de 445 ac, ou seja, por volta do vig6simo ano de Artaxerxes. Nessa
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reorgiini/.ii€iit> dn sociedade de Israel.

Considerando que a obra de Neemias estendeu-se por treze anos, ela deve ter-se
situado  entre 445  e  433  ac,  ou  seja,  do  vig6simo  ano  de  Artaxerxes  I,  ate  o  seu
trig6simo terceiro ano de reinado (Ne 2,1 ; 13,6). A missao de Neemias coincidiu com
os anos de ouro de Atenas, quando em suas ruas caminhavan homens como Pericles,
S6focles, Esquilo, Fidias entre outros.

Por urn lado,  era  interesse  dos  pr6prios judeus,  que  desejavam  vcr a Jud6ia
retomar o seu lugar no cendrio das nae6es reconhecidas da Antigtiidade. Entretanto,
esse interesse nao seria suficiente para uma empreitada como a de Neemias, patroci-
nada pelo Imp6rio. Os persas estavam, como ja se disse antes, grandemente interes-
sados em restabelecer a paz no sul da Palestina, de onde podiam atacar, com as tropas
abastecidas, o importuno Egito. Com certeza, a a€ao de Neemias nao se restringiu a
Jerusalem, mas estendeu-se por toda a provincia da Jud6ia.

A Miss5o de Neemias

A missao mais urgente de Neemias foi fortificar a cidade de Jerusalem. Fez uma
inspeeao  secreta  (Ne  2,11-15),  por  causa  da  pressao  dos  oficiais  de  Samaria,  e
contratou  mao-de-obra  recrutada,  voluntariamente,  entre  a populapao.  Executou  a
construeao basica da muralha em cinqtienta e dois dias. Para realizar essa obra, em
tao pouco tempo, Neemias dividiu a muralha em varios segmentos e a distribuiu entre
as varias equipes que havia recrutado entre os camponeses da Jud6ia, ben como os
habitantes  de  Jerusalem  (Ne  3,1-32).  Nessa  6poca,  a  muralha  de  Jerusalem  foi
dedicada a Jav6 com grande celebragao.  Sabe-se que a conclusao dos trabalhos da
cidadela s6 aconteceu cerca de dois anos mais tarde.

Quando se consideram os v. 2-5, percebe-se que eles sinalizam o emergir de uma
crise social. Elaja estava instalada na Jud6ia desde ha muito, mas a convocapao para

:e:::::LScta|:::.dEaomtur::I:La:ezear::;::sstairgg:£:n::r:::aeqaupearfeecze:::rsguL:eersfsf:):udt::
dificuldade, tao s6ria quanto a questao da seguranga de Jerusalem, por6m muito mais
cruel que aquela. Enquanto a ameapa da invasao dos outros povos podia provocar a
morte de alguns soldados, a crise social matava muito mais, aos poucos e na surdina
das familias. A escravidao por divida, a penhora de filhos e filhas e de terras, assolava
a Jud6ia do s6culo V ac.

A principal crise que se instalara na Jud6ia era agraria. Deve-se considerar que
a  agricultura  era  o  principal  meio  de  subsistencia  dessa  regiao.  Portanto,  a  crise
apontava para o desmantelamento dos meios de sobrevivencia do povo do campo -a
maior parte da populapao.

A Jud6ia possufa uma lei clara a respeito da escravidao. 0 "C6digo da Alian€a"
(Ex  20,22-23.33)  previa que urn campones que  tivesse urn irmao como escravo  o
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]ib€i-ti`ria no s€limo ano (Ex 2 I ,3). Tratava-se do ano sabatico. Admitia-lie, cm c€rtas
circunstancias, que umjudeu que gostasse do seu senhor poderia permanecer indefi-
nidflmente  como  escravo  (Ex  21,6).  Nesse  mesmo  sentido,  Dt  15  ratificava  essa

posigao, acrescentando que o senhor devia indenizar o escravo que fosse libertado,
resgatando  a  mem6ria  de  que  uma  vez  eles  foram  escravos  no  Egito  (Dt  15,15).
Recordava tamb6m que o salario do escravo deveria ser igual a metade do salalio de
urn diarista, urn jomaleiro (Dt 15,18).

Entretanto, o texto de Ne 5 trata de outro tipo de escravidao, a escravidao por
penhora, para a qual nao estava previsto o perdao. Nesse caso, nao haveria resgatador
e o senhor poderia renegociar o/a escravo/a. Contemporaneo desse texto, ha urn papiro
da comunidade judaica de Elefantina (Egito), falando sobre penhora de excedentes,
assinado por uma mulher:

``Qundo  o  imposto  (mrbyt')  6  somado  ao  capital (rsh')  ambos  crescem.  Se

chegar o 2° ano e eu ainda ndo lhe liver devolvido o dinheiro de prata com os
juros, como foi combinado por escrito, entdo, tu, Me5ullam, e teus ftlhos tens o
direito de tomar de mim, como arabon, tudo que se encontra no cofre do tesouro:
prata, ouro, bronze e ferro; escravo e escrava, cevada, trigo e generos alimen-
t{cios que se encontrem comigo, at6 que teu dinheiro e os juros sejam compen-
sados"   Pap.   10,6-11   -I;exto  e  tradu€do  inglesa:  A.E.  Cowley,  1923,  p.  30
(Kippenberg,  1988, p. 55/.

i significativa a observapao de que a taxa de empr6stimo da prata era de 60%
ao ano (5 Vezes a taxa admitida intemacionalmente, hoje). A penhora era feita sobre
produtos  excedentes,  inclusive  os  generos  alimenticios.  Isso  quer dizer que estava
previsto o empobrecimento e a tome do devedor. Ressalte-se que, atrav6s de acordos
como o acima exemplificado, o devedor abria mao de suas prerrogativas legais contra
o credor.  Dessa forma,  nem que desejassem,  as  autoridades  nao podiam  atuar em
defesa dos endividados.

A discrepancia entre o capital penhorado e o montante do empr6stimo, somado
aoabririnaododireitojuridicovigente,constitufaumassaltoaopatrim6nioeafamilia
dos camponeses com dificuldades. Para utilizar uma palavra modema pode-se dizer
que era a agiotagem cruel.

Esse` abrir mao de direitos juridicos explicava, em parte, a apao de Neemias ho
que diz respeito a admoestapao que faz aos nobres e magistrados (Ne 5,7). Ao tentar
reorganizar a sociedade da Jud6ia, Neemias  havia resgatado muitos judeus que se
tinham vendido aos estrangeiros, principalmente aos gregos (Ez 27,13). Esse tema,
caso nao tenha se constitufdo numa ilustra¢ao ret6rica de Neemias, apresenta urn novo
dado -os repatriados provinham tanto do edito de Ciro (539 ac) quanto do resgate
que os pr6prios judeus fizeram de seus irmaos espalhados pelo mundo (Croatto, 1989,"A dfvida na reforma...", p. 27).

Depois,  os  pr6prios judeus  faziam  seus  irmaos  escravos  para  vends-los  aos
estrangeiros. Joel ratifica a dentincia de Neemias ao apcmtar as elites da Jud6ia e de
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presenga (Jl 4,5-6). A apao de Neemias era anulada pela perversidade dos judeus, quc
viam no com6rcio de escravos e escravas uma fonte de renda em moeda sonante - fl
prata, escassa no quinto s6culo. Deve-se ressaltar que urn escravo podia valer mais de
60 ciclos de prata -urn valor bastante inflacionado, para a 6poca.

Neemias percebeu a dimens5o da dificuldade e conseguiu localizar onde residia
a causa maior do empobrecimento dos camponeses (Ne 5,8). Nao se deve esquecer a
importancia da funeao social desses credores -"ob#cs e 77tclgi.sJrczczos. Eram pessoas
influentes da lideranea da Jud6ia. Nao podiam, de modo algum, alegar ingenuidade.

Urn aspecto que os versfculos 2-5 levantam 6 que a convocapao dos homens para a
reconstrugao as pressas da cidadela, em plena 6poca da colheita, fez com que as mulheres,
que permaneciam nos campos (Ne 4,16), percebessem a gravidade da situapao cn'tica:

• o perfodo de colheitas estava no final;

• os credores estavam as portas, atras do resgate de suas dividas;

• os impostos, em moeda (prata), deveriam ser pagos na 6poca da colheita;

• os homens estavam reconstruindo as muralhas sem receberem salarios (Ne 3,38);

• as famflias, em conseqtiencia do pagamento dos credores e dos impostos, sem
os homens ficariam sem proteeao e sem alimentos.

i importante verificar que ha, pelo memos, trfes grupos de desfavorecidos, que
v6m a Neemias, em busca de ulna solu€5o para suas dificuldades econ6micas:

I. alcpehes cpe diz:Izrm:  "Nossos fiithos e nossas filhas,  n6s  somos obrigados a
pe"foorczr"; 6 possfvel que esses constitufssem o grupo dos mais empobre-
cidos,  visto  que,  nao  tendo  terras,  tinham  que  penhorar  sua  tonga  de
trabalho -filhos e filhas, para conseguir o cereal necessario ao sustento de
suas famflias  (Ttinnermann,1997,  p.104,112); devia tratar-se especial-
mente  dos  diaristas,  gente que  trabalhava durante  o  dia para conseguir
comer a noite;

2. urn segundo grupo era constituido pelos proprietdrios de terras, camponeses que
sobreviviam dos  seus  campos  e nao  viam possibilidade de penhorar suas
colheitas,  pois  essas  nao  garantiam,  por  si,  o  excedente  necessato  para
resgatar dividas, impostos e sustento da famlia ao longo do pr6ximo invemo;
nesse caso  era  mais  seguro  penhorar a pr6pria terra,  o que  empurraria o
problema para mais tarde: ``"ofsos ccz#€pos, #ofsof vJ.#has c #ossas cczsczs #o`s
fo;7ros  obr!.gczdos  cz pe#feortzr"  (Thnnermann,  1997,  p.  105);  nesse  caso,  6
importante considerar que, ap6s o exilio, forma-se uma classe de "proprieta-
rios" de terras, e nao mais "posseiros" das terras de Jav6; 6 bern provavel que
os repatriados tenham recebido, do govemo persa,  suas terras originais de
`volta, na forma de propriedade definitiva, ja que, para os persas, a questao

teol6gica em relapao a terra n5o tinha o menor valor;
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3. mum terceiro grupo eslavam os que diziam: "roij?¢;j7,t;LT /"-ftf« ty7i/?r{J.`./wwh /Jfi/.« t;
tributo do rei, sobre nossos campos e nossas vinhas" (Turmermann,1997 , p.
105);tratava-se,naverdade,depessoasquedeveriamconverterseusprodutos
agn'colas em moeda (prata), para saldar os compromissos tributarios; eram
dfvidas que nao podiam ser pagas em esp6cie; a satrapia de A16m-Rio, ou
Transeufratenia, devia pagar 350 talentos por ano de tributo, o que equivalia
a 735 toneladas de cevada, aproximadamente.

Sobreesseterceirogrupohaumdebatebastanteprofundo.ABfoliadeJerusal6m
(1985, p.  706)  traduz mc'czf,  no versiculo  11, por "a dfvida". Ttinnermann  (1997, p.
106), alicergado na tradugao dos LXX, traduz por "porcentagem", mas reconhece os
argumentos de W. Rudolph que tamb6m traduz por dfvida. Ja Croatto ( 1989, "A dfvida
na reforma...", p. 28) entende que me 'czf deve ser traduzido por "cem" (vezes), como
aparece em Pr  17,10 e Ecl  8,12. Nao se pode esquecer que essa f6rmula ret6rica,
"cento por urn", tamb6m aparece no Novo Testamento em Lc 8,8. Nesse sentido,

entende que os nobres e magistrados da Jud6iaja enriqueceram tanto as custas dos
endividados, que tinham dinheiro e bens suficientes para devolver o centuplo aos
empobrecidos.  Dessa  forma,  seria  urn resgate  dos  meios  plenos  de  produeao  e
dignidade dos camponeses que tiveram suas vidas truncadas pelas dividas cobradas
com juros escorchantes.

A reforma social

Quando  Neemias  promove  a  reforma  social  descrita  no  capftulo  cinco,  esta
invocando  a  questao  da  solidariedade  contida  em  Lv  25,23.  A terra  nao  deve  se
constituir num patrim6nio mas num meio de sobreviv6ncia inalienavel. Embora se
possa conjeturar sobre se essa lei fora cumprida na Jud6ia, 6 inegavel que estabelecia
urn novo tipo de relaeao entre as pessoas -a relapao de I.rmc~zos por quest6es religiosas.
0  que  esta  em  foco  6  a  "relapao  sagrada  da  propriedade  da  terra  e  do  homem"
(Kippenberg,1988, p. 62).

Com certeza, a instituieao do ano jubilar nasceu do aparecimento dos latifundios
entre os pr6prios I.rmGos israelitas (Mq 2,1-5). Era necessario restabelecer a distribui-
gao inicial  das terras, entre as  familias  (clas).  A16m de Miqu6ias,  que menciona a
medicao da terra na asse`mbl6ia de Jav6, tamb6m se referem a esse tema:

•  Is  5,8,  sobre  o  ajuntamento  de  campo  a campo  ate  que  se  tomem tinicos
moradores da terra;

• Am 2,6-8, sobre a pratica da penhora, a opressao dos fracos, a escravidao de
meninas para o concubinato e a idolatria estrangeira;

• Am 8,4-7, sobre a cormpgao contra os fracos.

Semdividas,ainstituieaodesseanodelibertagao(Ez46,18;Is61,2)constitui-se
num esfongo de resgatar a dignidade dos camponeses em seus meios de produeao -
nos territ6rios originais de seus clas.  1
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A I.evoltLi dos camponeses (Ne 5,1 -5) constitui-se no grito dos fracos conli.a as
elites da Jud6ia, que, exacerbando a lei, praticavam a usura. Por outro lado, esse texto
constitui-se na apresentagao de urn novo e revolucionario conceito de etnia de irmao,
que  se estabelece nao pela ligagao sangtiinea, mas pela questao de pertencer a urn
mesmo Deus e set de u"a. mesma terra.

ParecequeaatitudedeNeemiastevedoismomentosdistintos(v.7).Emprimeiro
lugar,  ele teria convocado  a aristocracia da Jud6ia (nobres  e magistrados),  tentado
persuadi-los, atrav6s de uma repreensao, para que mudassem de atitude. Em segundo,
como talvez nao tenha surtido o efeito desejado, Neemias convocou uma assembl6ia
popular,  da  qual  participavam  homens  e  mulheres,  com  a  finalidade  de  expor  a
situaeao, propor medidas cabfveis e comprometer a aristocracia e o clero na execugao
das  mesmas.  Esse  parece  ser tamb6m  o  entendimento  de  Blenkinsopp,  citado por
Ttinnermann (1997, p.121):

"Blenkinsopp entende que o prop6sito de convocar luna assembl6ia era o de

conseguir apoio popular para implantar as resolu€6es necessdrias. A estrat6gia
era isolar a oposifdo e ideutificd-la, de modo que ela fosse obrigada a torlrar
ulna a€do imediata. Ao que parece, no per{odo p6s-exi'lio, uma assembl6ia era
convocade para tratar de quest6es que envolviam e colnprometiam o povo, a
ftm  de  tomar  as  resoluc6es  cab{veis  (Lsd  \0,]-\7).  Nesse  sentido,  o  meio
encontrado por Neemias para tehiar contornar a situa€do foi de muita astdcia
pol{tica, pots, sabeder da insatisfagdo popular, seria evidente que esta canda
da popula€do apoiaria as suas proposic6es e os  implicados ndo teriam outra
alternativa a ndo ser acatar a decisdo da assembl6ia. 0 contexto descrito no v.
1-5 e abordado acirrra, em todo caso, parece ter obrigado Neemias a anunciar
uma anistia geral."

Na verdade,  a atitude da aristocracia nao constitufa,  por si  s6, uma infrapao.
Entretanto o ponto focal de Neemias era a questao 6tico-religiosa - vender os irmaos
nao  se constitufa numa agao  de  amor e temor a Deus.  Ele 6  incisivo  ao chamar a
aristocraciaparaapraticadasolidariedadeebaseiasuapalavranoinsultoqueospovos
estrangeiros estao levantando contra a Jud6ia (Ne 5,9).

A proposta de Neemias na assembl6ia se divide urn duas partes:

1. primeira, devolver as terras aos seus proprietdrios - uma questao clara que
consistia na devolugao do principal meio de produeao dos camponeses -
tomadas como penhora pela aristocracia;

2.  a  segunda,  urn pouco  mais  obscura,  referia-se  a  desist6ncia  de  receber o
dinheiro emprestado,  os juros resultantes disto e os cereais advindos do
arrendamento das terras e indeniza-1os no centuplo[.

I.Essa6agrandediscussaosobreotermo#Ic'ar:percentagemoucentuplo?Diantedonossocontexto,emesmoporque
nao  se encontra base  para assegurar uma percentagem tao  baixa (a cent6sima parte -1%  -isso  nao  constituiria
benefi'cio nenhum para os camponeses), opta-se por traduzir #!c 'ar por centuplo.
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iino  *tlbftico,  visto  que  nao  correspondia  ao  s6timo  ano.  Sao  medidus  ul.gentes,
nct`c``sfrias  para  restabelecer a  ordem  na Jud6ia.  Parece  que  essas  medidas  foram
tomadas  com  base  na  autoridade  de  Neemias  como  govemador  persa  e  na  sua
capacidade de ret6rica diante do apoio da assembl6ia popular por ele convocada.

Quanto ao resgate dos escravos, parece que foi resolvido anteriormente atrav6s
da atitude de baixar a cabega por parte da aristocracia.  i possivel que esta pratica
estivesse apenas no infcio, mum estagio mais facil de ser contomado.

De modo geral, nao 6 simples encontrar urn paralelo a apao de Neemias. Parece que
o mais pr6ximo seria Jr 34,10, quando os pn'ncipes concordaram em libertar os escravos.

0 fato de Neemias ter convocado os sacerdotes para vigiar a execueao do acordo
fechado na assembl6ia deveria ter como pano de fundo a mem6ria do povo sobre o
pacto assumido e quebrado pela aristocracia, no tempo de Sedecias (Jr 34,11 ).

Neemias confrontava-se com duas forcas sociais - de urn lado estava a aristo-
cracia, que efetivava as praticas indecentes de usura e escravidao por divida, de outro
estava a coalizao de camponeses e camponesas com os que trabalhavam no templo.
Ele preferiu ficar do lado dessa tiltima, visto que a aristocracia tinha seus compro-
missos com Sanabalat, Tobias e povos estrangeiros. Dessa forma, Neemias assegurava
o apoio persa para o seu govemo.

Vale recordar, neste contexto, o compromisso que esta registrado em Ne 10,31 -38:

1. " ndo daremos mais nossas filhas aos povos do pats e ndo tomaremos
mats suas fiilhas para esposas de nossos ftlhos" (v. 31).,
2.  "Se  os  povos  do  pats  trouxerem  para  vender:,  no  dia  de  sdbado,
mercadorias ou qualquer esp6cie de viveres, nada compraremos em dia
de sdbado ou em dia santifilcado" (v. 32aL).,
3. ``Ndo colheremos os produtos da terra no s6timo ano, e
4. perdoaremos toda d[vida" (v. 32:b).,
5.  ``Impusemo-mos como obrigac6es:  dar a terga parte de uin siclo por
ano para o culto do Templo de nosso Deus" (v. 33) " e levar coda ano
ao Templo de Java as prim{cias de nosso solo e as prim{cias de todos
os  frutos  dos  drvores"  (v.  36)  ``e  os  primoganitos  de  nosso  gado
graddo e middo ao Templo de nosso Deus, sendo destinados aos sacer-
dotes  em funfdo no`Tlemplo  de  nosso  Deus"  (v. 37t)).  "A16m disso,  a
melhQr parte de nossas lnoeduras, dos frutos de toda drvore, do vinho
novo e do azeite levarelnos aos sacerdotes, nas dependencias do Templo
de nosso Deus;  e o d{zimo de nossa terra aos levitas"  (v. 38I) (Kjnyper+
berg,1988, p. 65-66).

De certa forma, conclui-se que esse acordo pode ter sido o resultado do grito dos
camponeses, da admoestapao de Neemias e da pressao popular na assembl6ia, naquele
momento.
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i notfvel que as assembl6ias populares da Jud6ia tenham conferido ao povo urn
trago  de  legitimidade  no  que  se  refere  ao  direito  de  cidadania.  Este  nao  estava
vinculado  a posse da terra (os  endividados puderam ser ouvidos pelo governador),
mas a Alianga com Jav6. Esta determinava, na pratica, o nfvel de solidariedade que
imperava. Por outro lado, foi determinante, na resolu€ao da crise agrdria da Jud6ia do
s6culo V ac, o fato de que Neemias, na qualidade de govemador persa, tenha assumido
os ideais dos camponeses devedores (Kippenberg,1988, p. 72).

Deoutrasorte,aperversidademaiordosnobresemagistradosdaJud6iaconsistia
nofatodeprov`ocaremoendividamento`doscamponesescomafinalidadedetoma-los
mercadoria de troca com os estrangeiros -especialmente com os gregos. Dessa forma
engordavam ainda mais seus tesouros, vendendo os I.r;7tGos, camponeses judeus, em
troca  de  prata.  i  importante  recordar  que  o  trabalho  bragal  para  os  gregos  era
considerado  inferior.  Os  valores  religiosos  que  sustentaram o  retomo do exflio e a
reconstrugao do templo parecem ter sido esquecidos com muita rapidez.

A aristocracia da Jud6ia aceitou ceder o perdao porque a sua soberania e ate a
sua  sobreviv6ncia  estavam  ameagadas.  Caso  a  muralha  de  Jemsal6m  nao  fosse
reerguida  com  urgencia,  ningu6m  teria  seguranea  dentro  da  capital.  No  fogo  da
emergencia, as dfvidas podiam ser esquecidas -havia urn objetivo mais importante e
mais urgente a ser perseguido (Ttinnermann,  1997, p.  111 ). Nao resta dtividas de que
o movimento dos camponeses e camponesas, aliados com os trabalhadores do templo,
foi habil e astuto para pressionar o govemador no momento exato - o muro em troca
do perdao. Deu certo.

i interessante ressaltar que os grupos de Ne 5,2-3 nao estavam reivindicando o
cumprimento de nenhum direito  esquecido.  Muito pelo contrario, tanto a penhora,
como o empr6stimo, como a escravidao por dfvidas eram plenamente reconhecidos e
legitimados mos c6digos de quase todas as nap6es do Antigo Oriente no s6culo V ac:

"No antigo per[odo babil6nico o juro mdximo permitido para dinheiro era 20Cflo

e para cereais 3 3, 5Cmo (os templos estavam entre os maiores credores) ; na Ass{ria
a media era de 25Cflo para dinheiro e 50Cflo; no per[odo neobabil6nico e persa a
media para  dinheiro  era de  20CFci;  no  Egito  a media  era 24Cflo.  Cf.  Robert  P.
Maloney, Usury and Restrictions on Interest I;aking in the Ancient Near East,

p.  /-20" (Thnnermann,1997, p.116 -rodap6).

Nao se pode ser ingenuo ao ponto de considerar as intene6es inisericordiosas do
coraeao de Neemias como tinica motivaeao para o atendimento as reivindicae6es dos
tr6s grupos dos v. 2 e 3. Em Politica, o coraeao nao funciona da mesma forma como
na fe. A necessidade de estabelec6r urn centro forte e protegido, uma capital, razao
principal da missao de Neemias, aliada a pressao da aristocracia da Jud6ia, que via
seu  patrim6nio  ameaeado  por  Sanabalat,  Tobias,  arabes,  amonitas  e  azotitas  (Ne
4,1 -2), junto com a possibilidade dos trabalhadores abandonarem a obra, constitufram
a principal razao das medidas de Neemias.
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Pcn\`and{> €m id6ias para amari.ar essa rel`lexao sobrc Ne 5,1 -13, podciii-sc l`tiy+c].
iLlgumiLs conjecturas:

I .  havia uma grande necessidade,  por parte do  govemo persa, de co#J7io/ar cz
/%cze'i.cz; ela era a ponte necessaria para acalmar a Transeufratenia; de forma
especial,  interessava  a  existencia  de  armaz6ns  de  cereais  e  urn  born
reservat6rio de agua potavel, para abastecer suas tropas e reprimir o Egito
-uma ameapa sempre de p6;

2. a Neemias, urn judeu que amava a sua terra, interessava ver seus irmaos e sua
c!.cJczdc sczgrczczcz resfczbe/cci.dcz; este interesse coincidia com o interesse de
outros tantos judeus que desejavam vcr a Jud6ia restaurada como estado
independente e, quem  sabe no futuro, uma grande napao com seu  lugar
garantido no cenario da Antigtiidade; a aristocracia de Jerusalem necessi-
tava, com urgencia, de maior seguranca;

3. os camponeses que ajudavam na reconstrueao da muralha de Jemsal6m queriam
ter fcgwrtz#fcz sobre a situapao de suas/cz777!'/I.¢s que permaneciam no campo;

4. Sanabalat da Samaria, ao norte, Tobias de Anon, ao leste, Gesem dos arabes,
ao sul, e os azotitas, ao oeste, os quais, separadamente ou em associagao,
ameagavam  restringir  o  sfczfz4s  politico  da  Jud6ia  e,  de  acordo  com  os
interesses  especiais  dos  samaritanos,  enfraquecer  o  partido  de  reforma
religiosa,  representavam,  ainda que  alguns  fossem  queridos  por  "patrf-
cios",  w/77cz  czmeczfo,  tanto  ao  seu pczfri.mG„!.o  (armaz6ns  de excedentes),
como as suas pr6prias vi.dczs;

5.  nao  6  facil  entender  a irritapao  de  Neemias  (v.  6)  quando  ele  pr6prio  havia
emprestado dinheiro a seus irmaos; resta inferir que essa irritapao procede da
descoberta  que  faz,  sobre  a /0777tcz  ztswrcz'rz.cz  com  que  seus  irmaos  pobres
estavam sendo oprimidos, o que era proibido por lei (Ex 22,24-26);

6. partindo de uma reflexao sobre o inciso 7 do edito de Ammisaduqa, e quem
sabe  tamb6m de  Ne  5,11,  6  possivel  exigir dos  credores,  nao  apenas  o
perdao das dividas contraidas e de seusjuros, mas tamb6m que recmz7o/sc#t
os empobrecidos numa propongao muito maior do que foi emprestado, a
tftulo de indenizapao pelo ``empobrecimento" causado sob fraude (Croatto,
1990, Dfvida e Justiga... p. 39).

Quem se atreve a afirmar, com plena convicgao, que a reforma social, promovida
por Neemias, foi uma conquista do povo? Quem se atreve a dizer que essa reforma
foi apenas uma concessao da aristocracia de Jerusalem? Qualquer afirmagao radical,
nesse sentido, pode nao corresponder a verdade. Tanto o movimento dos camponeses
e camponesas quanto o interesse persa de estabelecer urn ponto avan€ado na Palestina,
quanto o medo da aristocracia e o juramento solene diante de Jav6, foram elementos
determinantes para que a reforma fosse executada.

Para  urn  povo  que  vive  numa  situaeao  de  empobrecimento  crescente,  com
aumento  de  desemprego,  queda  dos  indices  de  alfabetizapao,  surgimento  de uma
populapao miseravel de rua, nascem algumas id6ias e reflex6es:
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c  dcixar de  lado  seu  pseudo-orgulho;  6  hora de  buscui.  a  sua  cidiidflnitl,
roubada de muitas formas;

2.cZc#w#c!.czr,intemaeextemamente,aformacruelcomoasaristocracias,utilizando
mecanismos legais (de leis criadas por seus representantes), entregam seus
irmaos (pessoas humanas) a cscrtzvz.czd~o /cgcz/ (baixos salinos, remunerap6es
irregulares, satide e seguranga desatendidas) ;

3. dcsco"flczr das promessas de "carinho" de elites govemantes -nomalmente
estao baseadas nos interesses de grupos ou pressionadas por c/z.Jcs swpc-
J'!.orcf (gmpos econ6micos e nap6es desenvolvidas);

4.  sempre  have fa uma  ameaga  sobre as  cabegas  das  aristocracias  -  hoje  6  a
globalizagfo da economia; descobrir como utiliza-las na hora em que o
povo /or c/2a#2ado pczrcz ey.L4cJczr, em seu pr6prio favor; toda a aristocracia
esta interessada em co"f"o/czr a seguranea nacional (e mundial) ; quando o
povo 6 convocado para reerguer o muro (fazer sacrificios para manter a
estabilidade da economia), deve saber que 6 a hora exata para reivindicar
s,"a dignidade roubada.,

5.  entender  que  a  6tica  das  aristocracias  leva  em  considera€ao  apenas  o  sew
Z)cm-csJczr; para elas, #Go csrcz' crrado cobrar urn juro que atinge a escor-
chante cifra de  144% a.a. (taxas bancarias de empr6stimo);

6.entenderahoraadequadaparareivindicaraindenizapaodocG#fwp/o,quetanto
as aristocracias em #i'vc/ z."fer„o, quanto as nap6es desenvolvidas em "z've/
cxfcr"o, devem aos povos empobrecidos; esses recursos que foram arran-
cados dos pobres devem vir multiplicados, pois inviabilizaram, historica-
mente, sua cidadania;

7. o pcrda~o sempre deve estar em pauta para as pessoas de fe; entretanto, nao
pode ser uma manobra de quem det6m o poder; deve ser oferecido como
resultado de Hodcldczs de negociae6es - o perdao inclui o resgate.
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