
Aj±psTlcAfilMORTALtsb_pe
S andro Gallazzi

Achei  desafiador refletir  sobre  o  tema da morte.  Parece-me  que,  a partir da
Bfolia,poucacoisadissemosrecentemente,naAm6ricaLatina,sobreesteassunto.E
mesmo assim a experiencia da morte e da morte violenta tomou-se parte do nosso
quotidiano.

Estou  escrevendo  este  trabalho  durante  a  Semana  Santa  que  iniciou  com  a
mem6ria dos  17  anos  do  assassinato  de  Sao  Romero e na v6spera de  fazermos  a
mem6riado1°aniversariodomassacredeEldorado,quandopelomenos19sem-terras
foram chacinados pela policia do Pars.

A impunidade, nos dois casos, continua sendo a caracten'stica mais degradante
desta nossa violencia tipicamente latino-americana.

Osesquadr6esdamortecontinuamimpunementesuaapaoexterminadora;avida
das  nossas  criancas ja  nao  vale  nada;  desempregados,  b6ias-frias  e  pobres  estao
morrendoamingua,aprestagao.Vacinasestragadas,hemodialisecomaguacontami-
nadaeinfecc6eshospitalaresproduzemamorte,mesmonoslugaresondesepretendia
socorrer a vida...

Poderfamos continuar lembrando os fatos de morte e de violencia que gritam
vinganga diante de Deus. A lista chega a parecer interminavel, sufocante, 6 melhor
nem pensar.

Pararefletirmosjuntossobreestarealidadedurae,muitasvezes,incompreensf-
vel, vou pedir ajuda ao deuterocan6nico livro da Sabedoria que nos fala longamente
sobre este assunto.

Num artigo precedente, eu e Ana Maria falamos da aparente semelhanea entre
algumasafirmap6esdolivrodeCoeletedolivrodaSabedoria.Osdoislivrosparecem
dizer a mesma coisa.

Dizfamosqueapolemicaentreosdoistextos6evidenteenaopodeserignorada.

Vamos buscar desvendar as raz6es deste conflito.

1. 0 "lugar" do conflito

Como sempre, mantendo a fidelidade ao nosso m6todo de pesquisa 6 decisivo
estabelecer, pelo memos com uma certa aproximapao, o "lugar" onde este texto foi
produzido e o "grupo" sociol6gico que o produziu.
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E  opiniilo  ct>i]iti[n  c»tre  os  biblistas  que  estc  tcxto  tciiha  sido  produzido  por

piedososjudafta.`cmAlexandriadoEgito.Aoperguntarmosasraz6esdestaafirmacao,
encontramos, em sintese, as seguintes respostas' :

1)  0  autor era urn judeu que conhecia muito bern a lingua grega:  no escrito
aparecem palavras exclusivas desta lingua; 6 abundante o uso de palavras compostas;
os  idiotismos  sao  pr6prios  do  grego,  assim como  muitas  assonincias  verbais.  Os
eventuais semitismos costumam ser explicados pelo influxo dos LXX.

2)  0  autor assimilou  elementos  importantes  da  cultura  helenista:  conhece  a
teminologia de Platao e dos est6icos, conhece e aprecia o culto da beleza, da arte e
do esporte. Parece ter lido os classicos gregos, de Homero a Xenofonte. Tern grande
abertura em relapao ao mundo estrangeiro.

3) 0 autor deve ser de Alexandria: a idolatria denunciada 6 sobretudo a zoolatria
e a divinizapao das foreas da natureza. A relapao entre Egito e Israel 6 central nos c.
11-19  do  livro.  Algu6m  chegou  ate  a pensar em Filon, judeu  de  Alexandria,  em
permanente dialogo com o mundo cultural helenista.

Uma vez mais a exegese classica se contenta de puxar conclus6es a partir do
conteiido litefario e do estilo da redapao. i a partir daf que quando urn texto 6 escrito
em grego, mas com evidentes semitismos, como 6 o caso, por exemplo, do  10 livro
dos Macabeus e do livro de Judite, se diz que devia haver, com certeza, urn original
hebraico que se perdeu. E se o texto esta escrito nun grego melhor, entao, com a
mesma certeza, se diz que o texto 6 da diaspora.

Sera que 6 tao difrcil assim pensar que em Juda algu6m pudesse falar grego, mais
ou menos corretamente?

0  fato  de  o  grego  usado  no  livro  da  Sabedoria  ser  born e  sem  exagerados
semitismos nfro quer dizer muito, pois, ja antes dos Asmoneus, Jerusalem tendia a se
tomar uma cidade cosmopolita.

A  influencia  do  mercado  grego  na regiao,  sobretudo  na  regiao  man`tima,  6
evidentedesdeosmeadosdos6c.Vac.A``1inguadeAzotooualinguadesteoudaquele
povo" de que fala Neemias  13,24 deve estar mais pr6xima ao grego do que propria-
mente ao aramaico que era a lingua comum do Imp6rio Persa do qual Neemias era
servo fiel.

1Mc  1,14-15, mais tarde, mos lembra a construeao do ginasio e a ocultapao da
circuncisaoporpartedosjovenssacerdotese2Mc4,12-13nosinformasobreadifusao
dos costumes estrangeiros em Jerusalem.

0 fato de a mac falar em hebraico aos filhos que estao sendo martirizados por
Antfoco  6  considerado  sinal  de  fidelidade aos  costumes  antigos  (2Mc  7,21)  e urn

I. VIRGULIN, Stefano. Sabedoria. In: /"rrodwf¢~o a B!'b/i.a, v.Ill/2. Vozes, Petr6polis,1985, p. 295-296.
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cstratagemaparaenganaropoderoso,masindicaqueelesdeviamfalar,oupclomenos
entender, tambem o grego.

Com os asmoneus isso veio se confirmando ainda mais e Arist6bulo foi apeli-
dado de "Filelenos -amigo dos gregos".

Naquele tempo deve ter aumentado, em Jerusalem, o ntimero de judaftas origi-
narios  da  diaspora.  A  presenea  de  pros6litos  de  origem  grega  sera  comum,  em
Jerusalem, no tempo de Jesus (Jo 12,20; At 6,9).

Jasao de Cirene, o suposto autor da hist6ria dos Macabeus em cinco volumes
(2Mc2,23),6umsinaldestarealidade.02°livrodosMacabeus,quepretendeserum
comp6ndio da obra de Jasao,  foi escrito num grego muito parecido ao do livro da
Sabedoria e, mesmo assim, foi claramente produzido em Jerusalem e enderegado aos
judaftas do Egito (2Mc 1,1)! E, outro detalhe interessante, quem escreveu era, quase
comcerteza,umjudaitaquepertenciaaogrupodosHast.dc.;„,ospiedosos,detendencia
farisaica, conservadora e apocaliptica, preocupado com a lei, o templo e a vida ap6s
a morte.  Mesmo  assim,  ele  sabe usar a lfngua grega classica com uma elegincia
refinada e uma ret6rica que chega, as vezes, a ser enfadonha2.

As relap6es dos asmoneus e, sobretudo, de Herodes com o Egito e com Roma
foram intensas e deviam ser tecidas em grego, a lingua de toda a regiao.

0 argumento da lingua deixa assim de ser decisivo para determinar o lugar do
conflito que produziu o livro da Sabedoria.

A mesma  observapao  vale  em  relapao  a  aparente  assimilaeao  de  elementos
importantesdaculturahelenista.Estaeraaculturadakoz.#c',domundocomercialsob
a influencia polftica dos gregos que, desde o 5° s6culo, vinham penetrando a terra de
Israel e estabelecendo relap6es sempre mais profundas com seus habitantes. Nada de
estranhose,poresteprocesso,conceitoselinguagemchegassemaserdeusocomum.
0 pr6prio fen6meno helenista 6, em si, a razao pela qual afirmamos que nao se pode
absolutamente restringir a influencia desta cultura as regi6es diretamente gregas. A
caracten'stica maior do helenismo 6 a sua dimensao "universalista" , pois pretendia-se
reunir a todos mum s6 rebanho dentro e debaixo de urn tinico mercado.

Usarasmesmaspalavrasnaoquerdizerabsolutamenteabsorveramesma16gica
filos6fica. Se assim nao fosse, deven'amos dizer que a indomada Greenville global 6
uma cidade inglesa!  Todos os biblistas concordam em afirmar que,  apesar de seu
vocabulinocheiodeelementosculturaisgregos,oautordeSabedoriacontinuasendo
urn judafta bern conservador.  Talvez,  s6  urn Pouco  memos  racista.  Ele  aborrece  o
politeismoedesprezaaimoralidadepaga.Orgulha-sedepertenceraopovoescolhido.
Chegou-se ate a pensar que ele poderia ser urn ess6nio.

2. PENNA, Angelo. / /I.bri. dei. Maccabei.. Marietti, Torino,  1953, p. 20-21.

28

()Lill.it dil`icLilikLd€, liilv€7. a mtlior, pal.a Si(uar c.`t€ ]ivrti itti niiiiiilo greco-cgi'pcio

i'', quc o``  govemantes fmpios, contra os quais  se dirige o noL`.`o autor,  sao acusados

juL`ttlmente de nao crer na ressurrei€5o, nem na vida ap6s a morte (2,16b-18.22-24).
Masestessaoelementoscentraisdaculturahelenista.Comopensarqueasautoridades
gregas de Alexandria viessem a ser acusadas de nao crer na imortalidade da alma? Ou
sera  que  os  govemantes  de  Alexandria  nao  Cram  helenistas?  Pelo  contrario,  em
Jerusalem,  os saduceus, que chegaran ao poder com os Asmoneus, estes sin n5o
acreditavam na ressurrei€ao (Mt 22,23).

Tamb6m a dura cn'tica a idolatria contida mos capftulos 13-15 de Sabedoria n5o
basta para situar fora de Juda este texto. A idolatria de que fala o c.  13 6 a dos sabios
e  fil6sofos  gregos,  que  apesar  de  suas  investigag6es  e  estudos  nao  chegaram  a
"conhecer  aquele  que  existe"  (13,1-9).  E,  no  c.   14,  denuncia-se  a  idolatria  dos
"marinheiros  gregos",  sfmbolo  do  projeto  comercialista,  que  p5em  nos  deuses  a

garantia de sua ``ansia de lucro". 0 que esta em discussao 6 justamente a cosmovisao
e o projeto greco-helenista que, desde o tempo dos Macabeus, esteve atraindo a classe
dominantejudafta(1Mcl,11).Acreditoquecontraesta"gerapaodeperversos"olivro
da Sabedoria ergue sua dentincia.

Porcausadestaspremissas,parece-mecorretoafirmarque,paraentenderoforte
conflito que subjaz ao livro, temos que situar Sabedoria no contexto do Juda do tiltimo
s6culo antes de Cristo, na epoca dos Asmoneus ou ate na de Herodes o Grande3.

Parece-me que s6 neste momento podemos encontrar os "govemantes da terra"
aos  quais  o  livro 6 dirigido  (Sb  I,1)  e que  sao,  profeticamente,  censurados  como
"impios"  (1,16),  injustos,  blasfemadores  e  sao  acusados  de  hostilizar,  perseguir,

torturar e matar os "justos" (2,19-20).

i dificil situar esta informagao em Alexandria do Egito, como quer a maioria
dos  autores.  Naquela cidade,  quando  houve  algum  tipo  de  repressao  foi  urn fato
isolado, pontual, fruto de possiveis retaliae6es por causa das relap6es tumultuadas
entre os lagidas e os asmoneus. Estes fen6menos esporadicos significaram, na maioria
dos casos, perda de prestfgio mais do que torturas e execug6es capitais positivamente
organizadas pelos "govemantes da terra".

E mais, estes impios sao censurados de "faltar contra a Lei" e de "faltar contra
a educapao recebida" (Sb 2,12). Isso, tamb6m, s6 faz sentido se os destinatarios sao
judaftas e nao gregos4.

Em Juda, por sua vez,  a dinastia dos Asmoneus foi considerada "fmpia" por
varios grupos, entre eles, sobretudo, os essenios e os fariseus continuadores do grupo
dos hasidim.

3. SCARPAT, Giuseppe chega ate a situar a redacao deste livro no tempo de Calfgula. i;bra de//a Sapi.c"za. Paideia,
Brescia,  1988, 478 p.

4. Nao faltam autores que afirmam ser, pelo memos a primeira parte do livro ( I-5), resultado de uma versao do hebraico
e dirigida contra os saduceus e ate contra os fariseus. Ver VIRGULIN, Stefano. Op.  cj./., p. 292-293.
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Joao  Hircaiio  I,  asmoneu,  fariseu,  filho  de  Simao,  irmfio  d¢  JudiL*  Mticti\]cu,
abandonouogrupodosfariseusquandoestesexigiramquedeixasseosumosacerd6-
cio. Os saduceus, antigos inimigos dos Macabeus, receberan-no de brapos abertos.

Oueamos o que relembra Flavio Josefo.
"Ndo somente ele rerunciou ao grupo dos fariseus, para abragar o dos

saduceus, ryras aboliu todos os seus estatutos e mandeu castigar os que
continuavam a observd-los"  (AJ  13,544).

Por sua vez, ao falar dos saduceus, Flavio Josefo mos diz que:
"Ossaduceusrejeitavanastradi£6esdosantepassad?s,po~rqueelasndo

estdo compreendidas entre as leis de Mois6s, que eles aft:rmprl ser a:
tinicas qu;e estdo obrigados a observar (...). As pessoa.5 qe classe rpai.s
elevadi abrafaram o-partido dos saduceus e o povo alinhou-se co lado
dos fariseus"  (ib.).
" Os saduceus aftrmam que o mundo paira movido pelo acaso, sem guia

e providancia"  (AJ  10,278; Sb 2,2).

Este conflito nao somente fez com que os fariseus, os antigos aliados do tempo
daguerramacabaica,perdessempodereinfluencia,masprovocouumconflitoquese
tomou violentfssimo durante o reino de Alexandre Janeu. 0 povo, durante a festa das
Tendas,jogoulim6escontraoreieoacusoudeusurparosumosacerd6cio.0reipor
sua vez mandou matar 6.coo deles e ergueu uma cerca para esconder o altar (AJ
13'558).

A reagao provocou o inicio de uma guerra civil, ganha por Alexandre que
"parasevingardasOfensasquetinharecebido,usou:outraosfariseus

ia mats hor-rivel crueldade. Ao mesmo tempo, quando se entregpva a?
banquete com suas concubirras, num lugar bastanle elevado, de onde
podia ver tudo,  ele fez crucificar uns. oitocentos,  na .sua pr?sen.c?,  e`estrangular, diahie de seus mesl'ros olh?s, enquanto eles ~ain4a:iyiqT,
-;uas;ulh;resefilhos(...)Porissofoichando,c?y®razdo,deTrdcide,

para indicar sua exlrel`ra barbaridade" (AJ 13,559).
A cruz pode muito ben ser a "morfe vcrgo#hosa" de que fala Sb 2,20.

Por causa da guerra civil, correu o risco de perder o reino. Tardiamente ressa-
biado, no leito de morte, falou para sua mulher, a futura rainha Alexandra:

"Procuralconquistaroofetodosfariseus,dance_-lhes_alg¥pe?u.torida.-

de(„.)Aaversaodopov6coutramimfoimotivalqpglapeinhainindzad.e
coin 6les. ( ...) Dai-ines vossa palavra de que nda f ar_eis no g.a:exp.p P.o`
reino,sen`de'porseuconselh;(...),ereirrareiscomtodaautoridnde"(AJ
13,565).
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A I.:iilihii *i`-t!iii`i  t) ct)n,`clht),  inii*  i``*`) iifit> *ignil.icttii o  l`iiii dtt ctml'litti.  Vtilt{indo

liu podcr o`` l'iiriscu.` 1.ongilram a rainha a punir seus desal.clot;. Sou poder foi tanto que,
i\(iTm'EL Fl.trio ]osefo, "ela s6 tinha o nome de rainha e os fariseus gozavam de todo
|iilder que lhes dava a realeza" (A] 13,Sea).

Este  conflito  poderia  muito  bern  constituir  o  "pano  de  fundo"  do  livro  da

:I:iead3g:;yoTt::ndflefst;ecfaITdeog:dd°e:::;::epnrcoffa6:i::::::ds::e]Sfvqruoe5.devetercriadoum
Precisamos colocar este livro no contexto deste conflito entre os poderosos que

"impiamente" ocupavam o trono e o altar de Jerusalem e os diversos grupos que se

opuseram a eles  e  foram perseguidos  e  reprimidos  com violencia.  A acusapao  de
oprimir o pobre, de nao poupar a vitiva e de nao respeitar o anciao (2,10), tamb6m, se
cntende melhor no contexto judafta do que no mundo grego.

2. A justiea de Deus 6 imortal

Por que entao a polemica com Coelet?

Ha uma aparente semelhanea entre o pensamento de Coelet e o dos saduceus:
"A opinido dos seduceus 6  que as almas morrem com os corpos"  (A]

18'2'760).
"A sorte do ser humaro e do animal 6 a mesl'ra: como ynorre urn, assim

morre  o outro,  e ambos tGm o mesmo alento;  o ser humano  ndo leva
nenhuma vantagem sobre o animal, porque tudo 6 fumo. (...) Quem sabe
se o esp{rito do ser hunrano sobe para o alto e se o esp{rito do anilral
desce para baixo, para terra?" (`ERl 3,18-21).

A conclusao deste raciocinio 6, tamb6m, profundamente semelhante, na boca
dos fmpios e nas reflex6es de Coelet:

"Vat, come teu pdo com alegria

e bebe gostosamente teu vinho,
porque Deus jd aceitou as tuas obras.

5. Urn outro momento poderia ter sido a 6poca de Herodes o Grande. Flavio Josefo tambem relembra sua injustiea e
crueldade para com os judeus, porque suas leis nao lhes perlnitiam "gamhar a a/cfo do pri'„c!.pe /cva"ra"do-/fee
estdtuas, consagrando-the ten.pta e usar de bajulac6es pare contentar sua ambicdo" (All 16,69S). Sb 14,17 pode
estar polemizando com esta atitude de Herodes?
Sedento de poder, Herodes exigiu o juramento de fidelidade dos judai'tas e mandou reprimir, ate com a morte, os
6.OcO fariseus que se negaram a isto (AJ  17,726). Sentindo pr6xima sua morte, mandou reunir os maiorais judaitas
no hip6dromo de Jeric6 e ordenou a morte deles para garantir que o povo ficasse de luto e chorasse quando ele
morresse (AJ 17,739).
Impressionantes sao as semelhan9as entre o pensamento do livro da Sabedoria (e de 2Mc) com o que relembra Flavio
Josefo do ensinamento dos sabios escribas Judas e Matias que incentivavam 40 jovens a arrancar da entrada do
templo de Jerusalem a grande 6guia de ouro ai` colocada por Herodes.

" Disseram que, embora a empl.esa fosse perigosa, nela ndo devLam em|)regar memos entusiasrno, pots uma morte

honrosa deve ser preferivel a vida, embora suave e [ranqtlila, quando se trata de nran[er as leis do pats e
conseguir urrra reputapdo imortal" (AI 17 J38).
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Qua luas vestes ,sel,jtLlii branca.s em t()d() (] temp()
e nunca falte perfume sobre a tan cabega.
Desfruta a viiddr com a mulher anada,  em todos  os dias de vaidade,
porque esta 6 a tua poxpdo na vida (...)
pois no Xeol para onde vats•ndo existe otra, nem refoexao, nem conhecimento, nem sabederia" (ERA

9,7-10; Sb 2,1-9).
"Alegra-te, jovem, na tua javerttnde,

sa feliz nos dias de tan mocidade,
s;gueoscaminhosdoteucoracdoeosdesejosdosteusolhos"(Ect\1,9.,
Sb 2'6-7).

Ambosostextosafirmamqueesta6a"pongao",apartereservadaaoserhumano,
a tinica realidade pela qual vale a pena lutar (Eel 9,9; Sb 2,9). 0 ponto de chegada,
porem, 6 bern diferente.

Coelet tinha sido uma manifestapao de resist6ncia dos judaftas contra o projeto
grego  que  queria  legitimar,  com  a  conivencia  do  templo  sadocita,  a  opressao  do
trabalhador escravo e pecador.

Os Macabeus lutaram movidos pelo espfrito de Coelet. A propaganda do projeto
grego e do templo sadocita seu aliado tinha sido destroeada pela profunda ironia de
Coeletquereivindicava,comosinaldaverdadeiravontadedeDeus,odireitoquetodos
temos a uma mesa farta e a uma vida alegre, sem opressao e dominapao de qualquer
tipo.

HerdeirosdosMacabeus,osasmoneus,poiem,aochegaraopoder,abandonaram
os antigos aliados, os camponeses e os feass!.di.in/fariseus e se aliaram aos saduceus e
aos gregos, os antigos inimigos contra os quais haviam combatido.

As  palavras  de  Coelet,  proclamadas  como  resistencia  por  quem  estava  na
opressao, safam, agora, da boca de quem estava sentado no trono. A mensagem de
Coelet tinha-se tomado uma blasfemia ir6nica e uma "impiedade" para legitimar o
poderconquistadoedebochardogrupodospiedosos,antigosaliadose,agora,traidos
e perseguidos pelos asmoneus.

A dura  reflexao  sobre  a  morte  tinha  levado  Coelet  a  propor  como  atitude
definitiva a busca do "temor de Deus".

"Saibas que de todas estas coisas Deus te pedird conta" (Ef;1 L\.9c).
"I:eme a Deus e observa os seus mandamentos,

porque este 6 clever de todo ser humano.
Deus julgard tode obra, at6 mesmo a que estd escondida,
pczrtz vcr se e' bocz ow mcz'" (Eel  12,13-14).

Os inpios, contra os quais grita Sabedoria, pelo contrario, concluem:
"Oprimanos o justo pobre,

ndo poupemos a vitiva,
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I't'in  lt,,N|,c,it(,'''(I.N  '' |ili,i:ido ( ...)

0 `/`ra(:() a()in certeza 6 intilil.
Cerquemos o justo porque nos incomoda" (Sb 2.10-11).

Quantas vezes este raciocinio justificou a agao dos cm6is assassinos de inteiras
populap6es.

" Queremos combater esta chanada lei ..., afrouxa moral da compaixdo

que foi considerada divina, para poder garantir a protegdo dos fracos
contra os fortes,  despreziando, assim, as  imutdveis  leis de guerra (...)
Contra os chandos rrwndanentos n6s vamos combater (...) A consci-
ancia 6 urn irrvencdo heb,raica; 6, como a circuncisdo, urn mutilacdo
do feome" " (Adolf Hit|er6).

Sabedoria encontra neste contexto sua origem e seu vigor.

Nao resta dtivida que o confronto ideol6gico se da justamente sobre o conceito
da morte.

"Ndo ha saiva€do qunndo chega o fim do ser humano,

Nem se conhece algu6m que possa livrar do hades" (Sb 2,I) .

Os fmpios polemizam. 0 fim da vida, para eles, nao significa nada. Os justos,
por sua vez, polemizam tamb6m.

"Eles ignoram os segredos de Deus,

ndo esperam o pramio pela sautidade,
ndo cieem na recompensa das vidas puras" (Sh 2:r2.).

Algo aconteceu para que os "pobres justos", que, antes, proclamavam o fim de
tudo com a morte, afirmem agora com seguranga:

"Deus criou o ser hunano para a incorrulptibilidade

e o fez imagem de sua pr6pria naturezia;
Foi por irrveja do diabo que a morte entrou no mundo;
experimentam-na quanlos sdo de seu partido.
A vida dos justos estd rras nidos de Deus,
nenhum tormento os atingird' (Sb 2,2,3-3,1).

As guerras macabaicas, com seu alto contingente de martires torturados e de
soldados mortos, provocaram, com certeza, urn momento de reflexao muito impor-
tante. Os ``pobres justos" tiveram que se defrontar com a realidade de muita gente que
"nao devia morrer" mas que, mesmo assim, estava sem vida.

Nao devia morrer porque nao estava nem velha, nem doente. Nao devia morrer
porque estava combatendo por uma causa justa, porque  "tinham zelo pela Lei" e"davam sua vida pela Alianga dos Pais" ( 1Mc 2,50).

6. Citado por SCARPAT, Op. cj.f., p.  104.
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Por que Deus nao imnifestava sou poder e nao fazia justiciL iiti* .I,`i`il,`"./ l't}r que
Deus deixava que o rei orgulhoso triunfasse esmagando, torturando a i"i,`tiiicmndo os
"santos„?

Afenaressurrei€aonaonasceudasdiscuss5esdosfil6sofosquedebatiamacerca
da imortalidade da alma. Nasceu da fe de urn povo que sabia que, de alguma forma,
os companheiros que tinham perdido sua vida continuavam vivos. Nasceu da fe das
maes  destes jovens  ousados  e  corajosos,  macs  que  "sabiam"  que  Deus  havia de
encontrar a maneira de fazer viver seus filhos assassinados. Se soube fazer isso, uma
vez, usando o ventre destas mulheres, ia saber fazer isso de novo. Elas nao sabiam
como,mastinhamainequivocacertezadequeatiltimapalavranuncaiaserdamorte7.

"Ndo temas  este carrasco. Aceita a morte, tornando-te digno de teus

irnfros, af im de que tome a receber-te com eles na Miseric6rdia" (2:Mc
7'29).

A pedra angular desta fe nao foi uma conclusao 16gica de quem entende que a
alma seja urn elemento espiritual e por isso imortal. Foi a fe firme e inabalavel de que
"a justi€a de Deus 6 imortal" (Sb 1,15).

Justiea, como Miseric6rdia, como Santidade de Jav6. Tudo que identifica a agao
de urn Deus  que  "nunca deixa impune  o blasfemo  em  seus  prop6sitos"  (Sb  1,6).
"Ningu6m podefa eludir a Justiga vingadora" (Sb 1,8).

Justiea vingadora. A apao de urn Deus que sempre esteve ao lado de quem chora

:pnnT:i:od:::::af£::::iar#£::Efr#::6n#:CdaodBequuseFofEapxogdn;t,a:odB::seTo:
pobres que ``cavalo e cavaleiro no mar precipitou" (Ex L5,2l).

A fe na ressurreieao 6 a fe na "mao forte" e no "brapo estendido" de Jav6.

A justiea de Jav6 nao pode ter a morte como limite, nao pode ser derrotada por
ela. A Justiea de Deus 6 imortal!

Neste grito ecoa o mais antigo cantico de quem, como D6bora, em nome de Jav6,
lutou contra toda opress5o:

"Celebramos as justryas de Jav6,

suas justicas pelas aldeias de Israel" (Iz S,1+).

Vale lembrar que, como Sabedoria, o cintico de D6bora 6 dirigido aos gover-
nantes da terra:

"6 reis, ouvi! 6 principes, escutai!" (]z 5,3).

Os poderosos opressores terio sempre que levar em conta a imortal justiea de
Jav6!

7, GALLAZZI. Sandro. Os Macabeus: uma luta pela liberdade do povo. In: Esfztdos Bjb/I.cos n. 6. Petr6polis, Vozes,
p. 40-52.
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1.  I)L.ii# nfi(I criiiu tl miirtt`

Crer  na  ressurrei€ao  da came  6  bern diferente  e  muito  mais  do  que crer na
IIiitil-t{ilidade da alma. 0lhando a realidade pela 6tica da "alma" os fil6sofos gregos
rlii`,garam a legitimar o "govemo" dos sabios sobre os "brutos", dos amos sobre os
I.Hi_I,I-avos, dos gregos sobre os bfrbaros, dos homens sobre as mulheres.

A fe na imortalidade da alma foi, segundo Marx, o "6pio dos povos" que serviu
iNii.umanterostrabalhadoresoprimidosnumestadodepermanentecatalepsenaespera
ili., urn futuro melhor mos c6us celestiais. Afinal, ser rico ou pobre, homem ou mulher,
lil.dnco ou preto, patfao ou trabalhador era somente uma questao acidental e secunda-
i-ill, pois a "alma" era a mesma e tinha o mesmo valor, nos homens ou nas mulheres,
iitts ricos ou mos pobres, mos pretos e nos brancos, mos patr6es e nos trabalhadores.

S6 que a vida de uma pobre mulher preta e trabalhadora nao 6 exatamente a
iiicsma vida de urn rico homem branco e patrao.

A alma elimina as difereneas; a hist6ria da vida as acentua. Conflito e contradi-
t6es aparecem; junto com sofrimentos e lagrimas. A fe na alma mos deixa em cima do
muro; a fe na vida nos obriga a tomar partido.

A fe na ressurreicao da came 6 a fe num Deus que assume as "difereneas" da
vida e se posiciona, com seu poder vivificador e libertador, do lado da vida que grita
por socorro: Jav6 ouviu o grito do seu povo!

Deus nao criou a morte. Este 6 o supremo ato de fe da Sabedoria; esta 6 a suprema
sabedoria. "Ew sow cz refswrre!.fGo c a w.dr", proclamara Jesus urn s6culo mais tarde.

Por isso,  a fe na ressurreieao 6 a mola poderosa, a mistica profunda que mos
permite enfrentar com coragem todas as fongas que produzem a morte.

i por causa desta fe que o justo "I.#comodcl", se "apGe ds afGcs" dos poderosos,
thf3s"censuraasfaitascoutraale{"eos"acusadefaltarconlraaeducacaorecebidd.
(Sb 2' 12).

Eestamesmafequelevaojustoa"fomczr-seoac%fczdordospe#sczmc#fos"dos
impLos., s6 de ve-lo, ctes se enfunecem. "Sua vida se distingue da dos demais e seus
canz.#rfeos ado fodos czi/ere#fes"; ele considera os govemantes da terra como "basf&r-
dos" e se "af asia de suas vias como se contaminassem" (Sb 2,,14-16al).

Tudo porqne che ``se dizfilho do Senhof' e "se gloria de ter a Deus por par' (Std
2,13.16b).

0 confronto, entao, 6 com o pr6prio Deus. Matar o justo significa p6r a prova o
seu Pai.

"Experiinentemos o que sera de seu fim.

Pots se o justo 6 filho de Deus, Ele o assistird
e o libertard dos mfros de seas adversdrios (...)

35



Condeinemo-lo a unra rnorte vergonhosa
pots diz que hd quem o visite" (Sb 2,17b~\8.20).
0povopermanecialdaolhar:.Oschofespor6mzombavapedi.zia_in:``A
orilros 5alvou, que se salve a si mesrrro, se 6 o Cristo ffilho) de Deus, o
Eleito" (Lc 23,35).

Contra os asmoneus sentados como reis no trono judafta e oficiantes como sumos
sacerdotes no templo sadocita de Jerusalem, o livro da Sabedoria denuncia:

"Eles ignoram os segredos de Deus" (Std 2:22,a).

A falta do conhecimento de Jav6 6 o maior pecado dos govemantes da terra
porque "szta #za/d¢de os ceg¢" (Sb 2,21). i a mesma dentincia que ecoa contra os
sacerdotes do templo desde os tempos de Ana, mae de Samuel (1Sm 2,13), desde os
tempos de Os6ias profeta (Os 4,6).

Eles govemam a terra, mas nao ten a minima sabedoria.

E a morte? A morte 6 resultado da inveja do diabo. Por isso, a morte passa a ser
o mais importante gesto da "discriminapao" que Deus vai operar ficando do lado de
quem 6 vftima da injustiea, da ganincia e da viol6ncia dos poderosos.

Os que sao do partido do diabo vao experimentar a morte, mas a vida dos justos
esta nas maos de Deus. A mao protetora e libertadora que Deus vein usando desde os
longinquos tempos do Egito vai manifestar seu poder garantindo a "vida" dos seus e
deixando na "morte" os que sao do dem6nio.

A "visita" de Deus, que, na mem6ria profetica. determinava, de urn lado, a sorte
dospobrese,dooutro,adestruigaodosopressores,continuaraaoperarmesmodepois
da morte.

"A grafa e a miseric6rdia sdo para seus santos

e sua visita 6 para seus eleitos.
Mas  os  {mpios  serdo  castigados,  corfori'ne  seus  pensamentos"  (sO
3'9b-10a).

0 que parece morte aos olhos dos "I.#se#sczfos", o que parece aniquilamento e
castigo a ser cumprido, 6 na verdade "paz" e "I.morJclJi.dnde" (Sb 3,3-4).

Affocz#clsi.a/imortalidade. Nunca se falou antes esta palavra, talvez adquirida pela

:a:¥jL§¥d:a:dd:ef:C£Tsed:ap#i!:ef:°c::r:eogsipt:¥Sa:SoVs%q:¥:EJ:S:igte:::"as¢;„E;;:6r;u:?f:&?::d:eL:I:a:v:6:
Amortevergonhosa,impostapelosgovemantesdetumo,6vistacomo"pcrfei.fo

flo/ocawsJo" diante de Deus. Por isso,
"No terxpo de sun visita resplarrdecerdo

e correrao como fagulhas ro meio da palha" (Std 3,]) .
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E,`tu al`irmapiio dc I.6 prt]1.ui]da in justi¢n dc Jtlv€ quc nfi{> podc .`cr d¢rrotnda ou
tii€smo limitada pela morte tern, uma vez mais, seu fundamento na mem6ria hist6rica
do povo, sobretudo na mem6ria do Exodo.

Dez capfulos  (Sb  10-19)  sao  dedicados  a esta releitura.  A 6tica 6  sempre a
mesma:  A Sabedoria de  Deus,  desde  sempre,  consistiu  em fazer distineao;  desde
sempre ficou de urn lado, contra o outro; desde sempre defendeu e garantiu a vida e
provocou a destruigao de quem quis dominar, matar, esmagar as diversas formas de
vida.

Ser sabio e ter a mesma sabedoria de Deus. Isto nao 6 atividade de uma alma

:::£rcca£::dEafp:::::tuqdu:'mp,eLae€[£]o6ti:'s:£ad:6sgj:a;[%ea],asa];nefi:sdt::esfesmd;::u;:6]easd:lido:
fraco e da justiga.

Sabedoria 6 escolher o lado de Abel e nao o do insensato Cairn (Sb  10,3); 6
escolher o lado de Abrao e nao de Babel, de L6 e nao de Sodoma (10,6), de Jac6, de
Jos6, de Mois6s, dos hebreus e nao dos egipcios (10,5-19).

"Assim os justos celebraram, Senhor, teu santo nome,

unanimes, louvaram teu brago protetor" (Sb LO,20).

A mesma agua,  que no Egito foi  sangue  e lodo contra os egfpcios,  brota do
rochedo no deserto vivificando Israel (11,4-7). Para os egfpcios foram as ras devasta-
doras, para Israel as codomizes (16,1-4). Para uns gafanhotos abrasadores, para os
outros a sexpente de bronze capaz de curar (16,5-14). Para eles granizo destruidor,
para n6s mana que alimenta para sempre (16,15-29). As trevas de urn lado, a coluna
de fogo que guia e protege, do outro (17,1-18,4).

A mesma noite foi noite de trag6dia para os opressores e noite de liberdade, de
Pascoa, para os oprimidos que gemiam debaixo da escravidao.

"Teu povo esperava jd

a saivacdo dos justos e a rulrra dos {mpios" (18,]).

0 s6timo e tiltimo sinal sera, para todos os tempos, o Mar Vermelho. Nele se
cmzam mem6ria de vida e de morte.

"Por ali passaram, coma lan s6 povo,

os que eram protegidos por tua mdo" (19,8).

Esta mao salvadora e poderosa, capaz de umajustiea imortal, 6 a que vai guardar
para sempre a vida dos justos, nem que para isso tenha que veneer a morte e operar a
ressurreigao.

"0 filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos ancidos, pelos

chefes dos sacerdetes e pelos escribas, ser morto e, depois de ties dias,
resswscl.fczr" (Mc 8,31).
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Esttl 6 a tinica sabedoria que deveriam tllcancar os  "govcmantc,i diL tc].rat", os
"reis", os "jufzes", os que "dominam as multid5es":

"0 dominio 6 do Senhor

o poder 6 do Alt{ssimo
ele examirrard vossas obras
perscrutard vossos desejos" (6,3).

Qualquer poderoso, por grande e orgulhoso que seja, nao 6 mais do que urn"servo do Reino de Deus" e como tal tera que prestar contas (6,4), sabendo que se aos

pequeninos se perdoa, os poderosos serao provados com rigor. 0 julgamento de Deus
sera tem`vel, repentino, severo e implacavel (6,5-8).

4. Revendo conceitos teol6gicos

0 enfrentamento, primeiro com os seleucidas e, depois, com os asmoneus, a dura
experienciadaperseguigaoedomartfriolevaramareflexaodefesobrearessurreigao.
Ao inserir mais este dado no acervo da teologia de Israel, operaram-se mudaneas
significativas.

Conseguir transpor o  limite  da morte  ffsica deixou  claro  que  a teologia da
retribuigao, pilar do esquema sadocita de dominapao, nada mais era do que a legiti-
mapao do poder opressor.

Pecado, expiapao, lei, Cram conceitos que precisavam ser urgentemente revistos
a luz do novo dado de fe. A teologia da retribuieao entrou decididamente em crise.
N5o era absolutamente verdadeiro que a vida farta e alegre do rico fosse sinal da
ben¢ao  de  Deus  que  lhe  retribuia  assim  sua  "justica".  0  bin6mio justo/rico  foi
quebrado definitivamente pela pratica violenta e gananciosa dos asmoneus.

As  dtividas  de  J6  e  de  Coelet  voltaram  com  fonga  diante  das  atrocidades
cometidas pelos herdeiros da guerrilha macabaica.

Vida longa e numerosa posteridade deixaram de ser automaticamente sin6nimos
de justiga e de santidade. A 16gica quase mecinica da redapfro sacerdotal da To fa que
ligava pacto a promessa e a ben€ao sofreu urn abalo irrecuperdvel.

"Feliz, a est6ril imaculada ( ...)

feliz o eunuco qua ndo cometeu crimes (...)
Velhice venerdrel nao 6 longevidade (...)
as cds do ser humano sao a ihieligencia
e a velhice uma vida imaculada („.)" (3,L3.\4., 4,8-9).

Estamosdiantedeumanovaordemdeid6ias,umanovamaneiradeseposicionar
diante da vida e da hist6ria. 0 que conta 6 uma 6tica coerente com a vontade de Deus.

A pr6pria perseguigao e a morte do "justo" podem vir a ser o verdadeiro sinal
chbem¢alo de De;"s.. "Sua vide era agraddvel ao Senhor:, por isso saiu ds pressas do
meio do mal" (4,14).
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EsttL ii{)va i"ncii.a d€ €star diantc da vida se cxprestitL c{}iii 1'onga e vecmencia:
"Agradou a Deus, Deus o amou

vivia entre os pecadores, Deus o tranoferiu (...)
Amadurecido em pouco termpo,
atingiu a plenitude de un'rra vide longa (...)
0 justo que morre condena os {mpios que vivem" (4,ro-16).
"Felizes os que sdo perseguidos por causa da justifa" (M15,10ly.

Nestemomento,olivrodaSabedoriareeditaumamem6riaquetinhaficadomeio
esquecida,embapadapelapoeiradoss6culos.Alinguagemtalvezsejamaiselaborada,
carregada de ret6rica helenista e,  talvez,  as imagens  sejam memos eficazes,  mas a
proclamapao 6 a mesma. 0 fim do "justo" de Sabedoria e o massacre do "servo de
Jav6" do Deutero-Isafas parecem refletir a mesma teologia.

Vale a pena fazer uma sinopse entre Sb 5 e Is 52,13-53,12, o tiltimo cintico do
Servo.

Diante do triunfo do perseguido, diante da vida que 6 mais forte do que a morte,
os "fmpios" sao foreados a reconhecer:

``Este 6 aquele de quem outrora n6s

rfamos
de quemfizemos aivo de ultraje.
Considerdvamos sua vida uma loucura
e seu fian irfame (...)
Os justos vivem para sempre (...)
receberdo a coroa real
com sua direita ele os protegerd
com seu brapo os defenderd" (Std 5).

" Era desprez;ado, abandonado pelos

honeus
Como umfl pessoa de quem se esconde o
rosto (...)
N6s o t{nhamos como vltima do castigo,
ferido por Deus e hunilhado (...)
Ap6s a fediga ele verd a luz (...)
I.he darei urn quinhdo enlre as multid6es
/..J
com os fortes repartird os despojos" (Ls
53).

Estamos diante das raz5es maiores de quem foi, 6 e sera capaz de dan a vida pela
justiea e pela liberdade. Contemplar 6 preciso. Em silencio amoroso e soliddrio.

Sabedoria 6 isso e s6 isso: saber dar a vida para que todos tenham a vida.
Sandra Gallazzi
Caixa postal 12

68906-970 Macapa, AP
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