
CRIAN NAO ri pROBLEMA! ELA ri A sOLu

A fe em Jav6 e o amor a vida inspiram a ]uta em defesa da vida amea€ada da
crian€a no Antigo Testamento

Carlos Mesters'

Sao milh6es de crianeas abandonadas, marginalizadas ou carentes no Brasil. 0
ntimero continua aumentando ! Previsao de urn futuro tem`vel, tanto para elas como
para todos n6s ! Sao sobretudo tres os pontos que chamam a ateneao, quando se analisa
esta situapao em vista de uma solueao:  1. 0 despreparo total das famflia
enfrentar o problema. Pois a causa principal esta fora do alcance delas.

sFara poder
a polftica

econ6mica que produz a insufici6ncia da renda familiar e favorece o exodo rural. 2.
A desintegrapao do tecido social. A sociedade, do jeito que esta, ja nao 6 capaz de
enfrentar o problema. Ela apenas se defende contra o menor atrav6s de urn aparato
policial cada vez mais forte. 3. Ausencia de vida comunitaria capaz de assumir uma
agaoemcontrinoparareverterasituapao.Faltamorganismos,comunidadesefamilias
que possam acolher o menor, ajudar os pais e oferecer uma saida.

deap:§tsao££sfue:%::ntt°emo:u:ts6e£:.mEaop;]o°v::::S:i:=C;t:f:;::°es;t';n:eef::dqeunetsetfdo:::to:
Masasituaeaodacriangatomou-seumapelosobretudoparaaconsci6nciacrista.Pois
Jesus disse: "0 que voce fez para urn destes meus irmaos mais pequeninos,/o!. a "z.in
gweo/ez.J"(Mt25,40).ParaJesus,acrianga6sacramentodoReino.Elatemprioridade
absoluta. Com estas quest6es na mente vamos abrir a Bfolia.

1. A situaeao da crian€a na 6poca do Antigo Testamento

Foi a luta de quatro mulheres em defesa da vida ameapada das crianeas que
desencadeou o 6xodo. A Bfolia conservou os nomes delas: Sefra e Fua, as parteiras
(Ex I,15), Jocabed e Mfriam, a mae e a irma de Mois6s (Ex 6,20; 15,20). Elas tiveram
a coragem de iniciar a resistencia contra o sistema do fara6 que tinha decretado o
extermfnio dos meninos.

0 contexto mais amplo da luta destas mulheres era o seguinte. Palestina, a terra
de Canaa, pertencia ao imp6rio egipcio. 0 fara6 controlava a regiao atrav6s do tributo,
atrav6s do ex6rcito e atrav6s da ideologia que ensinava o rei ser filho de deus. Controle
s6lido ! Ja tinha mais de 500 anos ! Na Palestina, os reis locais, tanto os assim chamados

I. Este artigo ja foi publicado anteriormente na Revista Co#vcngGur¢.a,  1995.
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«c.i'b' de Ctirztfd como, mais tarde, os Reis de Israel e de Juda, reproduy.iiLiii ti liicsmo
sistema em escala local.

Dentro deste mundo, qual era a situapao da crian€a? Alguns fatos registrados na
Bfolia ajudam a ter uma id6ia do contexto em que aconteceu a luta destas quatro
mulheres. Vamos enumerar oito pontos, ligados entre si como oito galhos nascidos do
mesmo tronco, da mesma raiz:

1. Sacrif{cios de fundecdo

Quando  algu6m construfa uma casa, urn palacio,  urn templo  ou uma cidade,
costumava sacrificar urn filho para que fosse enterrado debaixo das fundap5es. Era
assim que a religiao de Canaa procurava a proteeao dos deuses para a casa, o palacio,
o templo ou a cidade. Por isso, a cidade de Jeric6 foi reconstrufda "pelo preeo" de
duas crianeas (1Rs  16,34).

2. Sacriftcios humanos

Em 6pocas de crise, guerra ou desastre total, costumavam sacrificar algum filho
pequeno para apaziguar a ira dos deuses. Este costume cananeu penetrou na vida do
povo hebreu, cujos reis faziam "passar seus filhos pelo fogo" (2Rs 16,3; 21,6; 23,10;
Jr 7,31;  19,5;  32,35;  Ez  16,21;  Lv  20,2-5;  18,21).  No oraculo  sobre os Montes de
Israel, Ezequiel chega a dizer: ``Tu 6s uma devoradora de homens, tu privas de filhos
a tua napao!" (Ez 36,13). Chegaram a fazer sacrificios humanos no pr6prio Templo
de Jerusalem (Jr 7,6).

3. Controle da populacdo

Com medo do crescimento num6rico dos hebreus, o fara6 decretou a morte dos
meninos (Ex 1,16.22). 0 poder do rei sobre os stiditos era absoluto, poder de vida e
de  morte.  As  meninas  podiam  viver  (Ex  1,16).  Alguns  v6em  nisto  urn  sinal  de
discriminapao. 0 destino da mulher era gerar filhos para o opressor e dar prazer ao
seu senhor.

4. 0 culto de fertilidade

Era urn culto cananeu,  promovido pelo poder ptiblico.  Favorecia o  acesso  a
divindade  atrav6s  do contato  com prostitutas  sagradas.  Aumentava o  ntimero  dos
filhos para trabalhar e guerrear a servigo do rei e, assim, produzia criancas abandona-
das.  A16m de desvirtuar o  sentido do  divino,  este culto desintegrava o  sentido do
humano.  A  vida  do  profeta  Os6ias  6  urn  exemplo  concreto  de  como  este  culto
marginalizava a mulher e desintegrava as familias. 0 nome simb6lico das crian€as
indica a situapao de abandono : Le-Jiwfeczmczfe, Sem-miseric6rdia; Lo-Ammz., Nao-meu-

povo (Os  1,6-9).
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5.  ]'.llll().x  a f tlllll`N  t`,tlllltl  i.`Nt.I.ii\Iil.N  (  t!,scravus

Apobrezaobrigtlvflosagricultoresendividadosavenderseusfilhosesuasfilhns
como escravos e escravas. Estes deviam trabalhar para o credor, durante tanto tempo
quantofossenecessarioparapagarasdfvidas(Ex21,7;Ne5,1-5).Na6pocadoexilio,
a escravizapao foi total, do povo inteiro, mas a maior vftima era a juventude (Lm
5,13-14). Depois do exilio, continuava a situapao de cativeiro que obrigava os pobres
a vender seus filhos e filhas como escravos e escravas (Ne 5,1-5).

ui,6. VIidvas e 6rf res

A influencia da monarquia contribuiu para o enfraquecimento do sistema tribal
e a desintegrapao do cla, .da grande familia. Por isso, comegam a aparecer os pobres.
as vitivas e os o'rfaof (Ex 22,21). As muitas guerras s6 faziam aumentar o ntimero
deles. Os 6rfaos e as vitivas nao tinham quem os acolhesse ou ajudasse (Is  1,17.23;
10,2). Viviam abandonados, entregues a caridade ptiblica. 0 povo ja nao dava conta
de garantir uma vida digna para todos, como o exigia a Lei (Dt 1\5,4).

7. Marginalizacdo da mulher

A marginalizapao da mulher acentuou-se sobretudo depois do exilio. A mulher
era excluida de toda a atividade ptiblica. 0 que mais contribuiu para a sua marginali-
zapaofoialeidapureza.Amulhereraconsideradaimpuraporsermae,porseresposa,
por ser filha, por ser mulher (Lv 12,2-5; 15,18). Junto com a mac ficav.am marginali-
zadas as filhas e os filhos pequenos!

8. Desintegrapao da vida

Durante  o  cerco  de  Samaria,  a  situapao  de  fome  chegou  ao  ponto  de  duas
mulherescombinarementresidematarecomerseuspr6priosfilhos.Comeramofilho
da primeira. Mas a segunda nao manteve a promessa. Ai, a primeira recorreu ao rei,
para  que  ele  obrigasse  a  outra  a  cumprir  o  prometido  (2Rs  6,24-31).  A mesma
desintegrapao da vida apareceu durante o cerco de Jerusalem. As Lamentap6es de
Jeremias  falam  de  crianeas  famintas,  abandonadas,  assassinadas  (Lm  1,5.15.18;a 2,11-12.19), e de macs que chegaram ao ponto de matar e comer seus pr6prios filhos

(Lm 2,20; 4, lo).

Este 6 o contexto, em que o povo de Deus era obrigado a viver e conviver.

1. Sociedade desumana e abortiva que gerava marginalizapao, abandono e morte
das criangas.

2.Amarginalizap5odamulhereadesintegrapaodafamiliaedoclacontribufam
para manter a situapao.

3. Situapao opressiva, gerada por uma falsa concepgao de Deus e da vida.
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4.  Situngi~Lo  lcgiLimnda pela  religiao  ol'icial.
mundo pensar assim.

A ideologia domi»iiiilc  fu/,jit  t{){kt

5. Humanamente falando, nao havia saida.

Frente  a  este  sistema  id6latra  de  morte,  a  reapao  do  povo  de  Deus  foi  de
enfrentamento e de luta constante. Nao do povo todo, pois, como vimos, a ideologia
dominante  tinha  minado  a  resistencia  e  encontrava  seus  defensores  ate  entre  os
pr6prios Reis e Sacerdotes de Israel. Tamb6m hoje entre n6s, apesar de todo mundo
ser cristao, muita gente apoiou o militar aposentado que matou o menor Joilson a
pontape na prapa da S6 em Sao Paulo. Muita gente aprova os policiais que mataram
as crianeas na Candelina no Rio de Janeiro.

Poiem, tanto na Bfolia como hoje, uma minoria profetica nunca aceitou nem
aceitaaideologiadominanteesemprelutaraemdefesadavidaameapadadascrian€as.
Na BIT)lia, esta minoria soube encontrar os instmmentos adequados para conduzir a

iubt:reu°mb:ebrr:'c8hua:ersetsau#:::1.h:°£inap/ee::#a{"eY€ie°ean:::tfarv'Ldfaq::i:::aEmo::Pea:::::
vcr agora.

2. Amor a vida e fe em Deus - A fonte da mistica que anima a defesa da vida das
crian€as

1. 0 intcio: hist6ria e stmbolo

i born lembrar sempre que o 6xodo do povo de Deus comeeQu com a defesa da
vida ameapada das criangas! Foram quatro mulheres que, para defender a vida dos
meninoscondenadosamorte,comeearamareagircontraosistemadofara6.Ahist6ria
destas mulheres, narrada bern no comeeo do livro do exodo (Ex 1,15-22 e 2,1 -10), era
relida e transmitida de geragao em geragao. Fazia parte da mem6ria do povo. Era
narrada com muito carinho, pois o povo conservou ate os nomes delas. Sempre de
novo,  nas  reuni6es  e  celebrap6es,  ao  longo  dos  s6culos,  a  hist6ria  destas  quatro
mulheres  era  lembrada  e  atualizada,  para  despertar a consciencia e  provocar mos
ouvintes a mesma apao em defesa da vida ameapada das criangas. Por isso, a hist6ria
tomou-se s!'mbo/a, isto 6, espelho cn'tico daquilo que povo deve ser. Hoje temos tantas
hist6rias bonitas do mesmo tipo que poderiam ser lembradas e narradas, de gerapao
em gerapao, para despertar uma nova consciencia em n6s !

2. A motivapdo que anima a luta em defesa da crianga

ConformeanarrapaodolivrodoExodo,aquiloquemotivousefraeFua,Jocabed
e Mfriam para iniciar a luta em defesa da vida ameapada das crianeas, foram o amor
a vida e o temor de Deus. Amor 6 vi.cJcz, pois eram parteiras. Eram mae e irma (Ex 1 ,15 ;
2,1.6).  rermor de De#s (Ex  1,17), pois tiveram participapao na nova experiencia de
Deus que rompeu com a ideologia dominante da "Escola do Fara6". Descobriram e
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cxpcrime»tariiin  que  Dcus  e  Jav6,  isto  ¢,  i7i.c``cii€a  gratuita c  libeilndora junto  dt).I
oprimidos (Ex 3,11-15). Como em Mois6s, assim nelas, o sangue e a fe foram mais
fortes que a ideologia (Ex 2,11-12).

3. Aquilo que o espelho de narracdo queria despertar no povo que nele se espelhava

Quem conta urn conto aumenta urn ponto. Aumenta de acordo com a finalidade
da narrapao. Como aquelas quatro mulheres da naITapao, muitos dos leitores e leitoras
nao tinham uma visao completa do sistema, mas tinham ¢mor a v!.dcz c aosfl/foos e
femor a Dcws (Ex  1,17). Por isso, encontravam algo de si mesmo na vida e na luta
delas,eencontravamnelasacoragemparadesobedeceraordemdosfara6sdesempre.
EstaduplaexperienciadeDeusedavida,davaaopovoaluzparaperceberafalsidade
da religiao que legitimava o extermi'nio dos menores tanto no Egito como em Israel,
eacoragemparadesobedecerasordensexpressastantodoFara6comodosReis.A16m
disso,  a  narrapao  quer  provocar  a  criatividade.  As  quatro  mulheres  tiveram  uma
incn'vel astticia e criatividade:  organizam-se entre si, nao t6m medo de esconder a
verdade ao fara6 (Ex 1,19), conhecem a situapao, sabem quando a filha do Fara6 vai
tomar banho no rio (Ex 2,3-7). Elas chegam ao ponto de fazer o fara6 pagar a mac
para ela criar o pr6prio filho (Ex 2,9).

E assim, cada vez de novo, durante toda a hist6ria do povo de Deus, sao sempre
a fe em Jav6 e o amor a vida que levam as pessoas a recomeear a luta em defesa da
vida ameapada da crianea.

3. Nova experi6ncia de Deus - Nova experi6ncia da vida

De urn lado, a nova experiencia da vida que o povo hebreu foi tendo em contato
com Jav6 levou a condenar praticas religiosas que causavam a morte das criangas. De
outro lado, a nova experiencia de Deus que ele foi tendo em contato com a vida levou
a condenar imagens de Deus que nao respeitavam a vida. Vamos ver alguns epis6dios
relacionados  com  a  defesa  da  vida  da  crianea.  Trata-se  de  hist6rias  antigas  que
funcionavam mais como espelho do que como janela, isto 6, mais como simbolo do
que como hist6ria. Elas mos revelam os trapos do rosto de Deus que acordava no povo
atrav6s da luta em defesa das crianeas. Ao mesmo tempo, deixam transparecer os
varios aspectos do contexto desta luta: econ6mico, social, familiar, politico, juridico,
ideol6gico, religioso, cultural ,...

1.  `` Deus oaviu os gritos da crianca do jeito que ela est6 al"  (Gn 21,17.19)

Uma certeza percorre a BIT)lia de ponta a ponta, a saber, Deus escuta o clamor
do povo oprimido (Ex 2,23-25; 3,7-8). 0 clamor do pobre, do pequeno, 6 o outro lado
do apelo de Deus. Dentro deste contexto, adquire urn sentido especial a hist6ria de
Agar (Gn 21,8-21). Marginalizada e expulsa por Sara, sua patroa, Agar anda errante
pelo deserto, carregando seu filho Ismael. Sem recursos, sem comida, nao sabendo
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coi]io cnfrentar a .`ilua€ao, coloca o menino debaixo de uma arvore e t:c ill.Lit:lii: .`Ntio

quero ver inorrer a crianea!" (Gn 21,16). Sentou-se e comeeou a chorar e gritflr. Mae
e crianga choram! Aparece urn anjo de Deus que diz: "0 que 6 isso, Agar? Nao tenha
medo TiEso! 1. Deus ouviu os gritos da crianfa do jeito que ela estd a{ " (Gn 2,1,17). 0
anjo mandou que ela levantasse o menino e o segurasse com firmeza. Em seguida,
assim diz o texto,  "De4Is czbr!.z{ os oJfeos cJc Agar ", e ela, de repente, enxergou urn poeo
com agua que antes nao tinha visto (Gn 21,19). Imediatamente, se animou e comegou
a encontrar os meios para alimentar o menino e sobreviver (Gn 21,19). E o menino
cresceu, la mesmo no deserto, e se tomou uma napao forte (Gn 21,20-21).

A maior tentapao 6 querer enquadrar Deus e reduzi-lo a uma pega dentro do
sistema que n6s mesmos montamos. Foi o que fizeram o fara6 e os reis. Foi o que fez
Sara, ao expulsar Agar. Tentou assegurar focJcz a heranea s6 para Isaac (Gn 21,10). Mas
Deus nao se enquadra no projeto de Sara. A fonte da vida renasceu em Agar! Apes'ar
de expulsa do meio do povo, esta teve uma visao de Deus (Gn 16,7-16) e reencontrou
os meios para defender a vida da crianga. ``Deus esteve com o menino, e o menino
cresceu" (Gn 21,20). Quando em 6pocas de crise a imagem tradicional de Deus ja nao
diz  mais  nada  ou  quando  ela  6  ofuscada  pela  imagem  manipulada  da  ideologia
dominante, af sempre aparece uma minoria inc6moda, feita de vitivas como Rute, de
macs solteiras como Agar, de parteiras como Fua e Sefra ou de escravos fugitivos
corho Mois6s, que reencontram a entrada da fonte, desobstruem o acesso e redesco-
brem  que  Deus  6  Jav6,  aquele  que  escuta o  clamor dos  pobres,  que  esta com  os
oprimidos e que defende a vida ameapada das criangas, provocando a raiva tanto dos
Reis como dos Sacerdotes do Templo. A fe neste Deus, sempre de novo, faz renascer
a esperanga e traz luz para descobrir novas saidas.

Esta hist6ria de Agar relata uma experiencia de Deus no meio do desterro e do
abandono ! Qual o seu efeito na vida? 1. Deus escuta o clamor da crianea do jeito que
ela se encontra, abandonada, quase a morte!  2. Faz com que Agar, escrava e mae
solteira, se restabelega e se anime. 3. Abre os olhos dela e a faz enxergar os meios de
vida mesmo no deserto onde s6 existem desolapao e morte. 4. Provoca iniciativas que
fazem a crianea crescer, nao no ambiente de onde foi expulsa por Sara, mas sim no
ambiente onde ela vive abandonada. Sinal de muita criatividade !

2. ``Abrado.I Ndo estenda a mdo contra o menino"  (Gn 22,12)

Inicialmente, na 6poca dos reis, a hist6ria do sacriffcio de Isaac (Gn 22,1-19) era
narrada como urn alerta contra o costume dos cananeus de matar os filhos. A narragao
deixa transparecer como era forte a tentapao de sacrificar os filhos em none de Deus.
Ela apresenta Abraao seguindo uma inspirapao religiosa, obedecendo a urn apelo de
Deus que pedia o sacriffcio do filho. No tiltimo momento, por6m, o narrador faz saber
que o Deus de Israel nao quer este sacrificio (Gn 22,12). Ele condena as mataneas de
criangas que ocorriam em Israel (2Rs 16,3.34). Assim, a hist6ria apresenta Abraao, o
pai do povo, como modelo a lutar em defesa da vida ameapada da crianea.
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Mais tarde, dcpoi`` do exflio, quando a tentagao da religiL~Lo dii.` cLmancus ja nao
existia mais, esta hist6ria foi reutilizada como tijolo velho numa parede nova. Agora,
no atual contexto da BIT)lia, ela serve para apresentar Abraao como modelo de fe: crer
at6opontodeadmitirquesejapossfvelnascervidadapr6Priamorte(Hbll,19)!Mas,
tanto antes como depois do exilio, o Deus de Israel, o nosso Deus, sempre se reve|a
comooDeusdavida.Naatualsituapaonossa,aquinoBrasil,Commilh6esdecrianeas
e adolescentes abandonados, carentes ou marginalizados, se nao tiv6ssemos esta fe no
Deus da vida e na vida criada por este Deus, poderfamos ate desanimar da |uta!

3. "Nao maltrate a vidva nem o 6rfdo" (Ex 22,22)

Uma  conseqtiencia  imediata  da  fe  em  Jav6,  o  Deus  da  vida,  6  atender  as
necessidades dos o`rfaos e vJ.z{'vczs. No C6digo da Alianea, numa das leis mais antigas,
se diz: "Nao afligireis a nenhuma vitiva ou 6rfao. Se o afligires e ele clamar a mim,
eu escutarei o seu clamor. Minha ira se inflamara e vos farei perecer pela espada:
vossas mulheres ficarao vitivas e vossos filhos 6rraos" (Ex 22,21-23). Ou seja, uma
sociedade que n5o cuida da suajuventude, recebe o troco. Ela Cava sua pr6pria ruina.
0 C6digo da Alianea nao deixa dtivida. Se a crianea pobre Clamar, e se voc6 for a
causa deste clamor, Deus vai atender ao clamor da crianga e da mac, e tomara a sua
defesa. Ele defenders os direitos do pobre.

No  livro do  Deuteron6mio  acentua-se esta preocupapao  com os  6rraos  e as
vitivas.  0  dfzimo  que  se paga 6  para eles  (Dt  14,29;  cf.  24,19-21;  26,12-13).  Eles
devem poder participar das festas e alegrar-se com o poVo (Dt 16,11.14). Pois Jav6 6
urn Deus que faz justiea aos 6rraos e as vitivas (Dt  10,18). A lei do Deuteron6mio
maldiz todo aquele que perverte o direito do 6rrao e da Vitiva (Dt 27,19). Nos salmos
Deus 6 chamado "Pai dos 6rraos, justiceiro das vitivas" (Sl 68,6).

4. "Honra teu pal e tua mae"  (Ex 20,12)

0 outro lado da fe em Jav6 6 o compromisso concreto Corn uma conviv6ncia
humana que se orienta pelos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos exprimem a
nova organizapao que nasce quando se acredita em Jav6. Eles Sao a Co#sfi.fz#.fGo c7o
Povo de Dez4s. 0 gancho, muitas vezes esquecido, em que estao Pendurados estes Dez
Mandamentos 6 a solene afirmapao de Deus que diz: "Eu sou Jav6, teu Deus, que te
fez sair da terra do Egito, da casa da escravidao" (Ex 20,2). i Para impedir o retomo

:::raec#Jeastda:;Spcer:I;dnGe°ntqeu:e°EPx°ovd°o?eve°bservarosDezMandamentos.E|edeve

0 quarto mandamento diz: "Honra teu pai e tua mac, para que se prolonguem
teus dias na terra que Deus te dar6" (Ex 20,12). Nos Dez Mandamentos nao se pede
para obedecer aos Reis, nem ao Govemo, nem aos sacerdotes, nem as autoridades
locais ou regionais, nem mesmo aos p¢!.s em geral, mas Sim ao Jczt pczj. e a fun 77t6c. A
"Constituigao do Povo de Deus" valoriza a mac, a mulher, ao lado do pai, o homem.

Os dois estao em p6 de igualdade. Deste modo, o quarto mandamento assegura urn
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iLmbic»t€  dc  vida,  onde  as  crjan€aL`  pod€m  crescer  cm  harmonia  c  tci.  `iiii  I.tittii.o

gtlrtlntido. Refonga o nticleo basico da sociedade que 6 a familia, o cla, a comunidade,
partl, assim, garantir a posse da terra: "Para que se prolonguem teus dias na terra que
Deus te dafa" (Ex 20,12).

5. "Tlerei compaixdo de (crianca) `Ndo-Compadecida"  (Os 2,25)

0 livro de Os6ias traz o seguinte orfroulo em que Deus se dirige ao povo: "Eu
vou casar com voc6 para sempre, vou casar com voce najustiga e no direito, no amor
e na temura, vou casar com voce na fidelidade, e voce tefa experiencia de Jav6" (Os
2,21-22). Esta frase tao bonita, colocada na boca de Jav6, exprime o que Os6ias, ele
mesmo, estava tentando viver no relacionamento com a sua esposa Gomer (Os 1,3) e
com  as  crianeas  abandonadas,  Le-Rwfocz;7'3¢fe,  Sem-miseric6rdia,  e  Lo-Ammz.,  Nao-
meu-povo (Os 1,6-9).

Como vimos, o culto de fertilidade tinha desintegrado a vida familiar de Os6ias.
A desgrapa que se abateu sobre a vida deste homem era uma amostra do que estava
acontecendo no pats. Tanto sua mulher como as criangas, ambas foram marginalizadas
pelo sistema id6latra de morte em que viviam. Mas Os6ias, pela fonga do seu amor
desinteressado, conseguiu que Goner abandonasse o culto da fertilidade e que as
crianeas fossem acolhidas. Gomer voltou a ser sua esposa com a mesma dignidade de
antes (Os 2,18-19). 0 filho Le-Rwfeczmczfo, Sem-miseric6rdia, 6 novamente o Amczdo,
e a filha Lo-Ammz., Nao-povo, 6 novamente Povo cZc Dews (Os 2,25).

Esta experiencia familiar e profundamente humana da fonga do amor fez com
que Os6ias redescobrisse o poder regenerador do amor gratuito de Deus. Tudo isto foi
nele urn apelo que o fez descobrir sua vocapao como profeta.

6. A defesa do cld, de fam{lia, da comunidade

Saindo  do Egito,  ainda no  deserto,  o povo  tinha comeeado  a criar urn novo
sistema de conviv6ncia, diferente do sistema do fara6 e dos reis. E o fez em nome da
sua fe em Jav6 que o tirou do Egito. No centro desta nova convivencia estava o cla, a
comunidade,  a grande familia. Resumindo,  se pode dizer que a fungao do cla, da
comunidade, era a seguinte: impedir o latifundio e a concentrapao do poder, garantir
a posse da terra e promover a partilha dos bens, tomar a defesa das familias e das
pessoas e garantir o acolhimento e a sobrevivencia dos 6rfaos e das vitivas. 0 cla era
o guardiao das tradig6es e dos costumes, conservava a mem6ria do povo e era fonte
de identidade. Ele era a mediapao da Alianga do povo com Jav6.

No decorrer da hist6ria, todas as vezes que enfraquecia a fe em Jav6, enfraquecia
tamb6m o cla, a comunidade. A desintegrapao do cla deixava as familias sem defesa
e o sistema opressor se fortalecia. Todas as vezes, por6m, que se renovava a fe em
Jav6, crescia a comunidade, o cla. As tentativas de renovapao sempre recomegavam
pelo fortalecimento do cla, da comunidade. Esta 6 uma constante que marca a hist6ria
do povo de Deus. Ate hoje!
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For cau.`a destc  seu  modo de convivcr,  tao dil`crente do si.`tcma dos  rei.I € do
fara6, o povo de Israel tomou-se uma Boa-Nova para os povos oprimidos da 6pocii.
Durante uns duzentos anos, isto 6, durante o pen'odo dos Jufzes, eles tentaram viver
este ideal no alto das montanhas da Palestina. Foi uma amostra do Reino, que ficou
na mem6ria do povo como uma etema saudade a ser transformada em esperanga! As
hist6rias sempre lembradas e atualizadas das parteiras, de Abraao, de Agar e tantas
outras faziam parte desta esperanca.

Por  isso,  o  problema  da  crianga  abandonada  nao  era  apenas  urn  problema
familiar.  Era  tamb6m  urn problema  social  e  politico.  Por  exemplo,  no  tempo  de
Salomao, a monarquia, criando distritos em vista da cobranga dos impostos, enfraque-
ceu a organizapao do cla e contribuiu para a desintegraeao das familias. Exigindo o
tributo, gerou empobrecimento e desigualdade entre as familias dentro do mesmo cla
( 1 Rs 4,7). Para construir o Templo, reintroduziu os trabalhos fongados, dos quais Deus
tinha libertado o povo, tirando-o do Egito ( 1Rs 5,27). Esta polftica de Salomao pesou
tanto, que ja no fim do seu reinado o povo se rebelou e provocou a divisao entre Israel
e Juda ( 1 Rs 1 2,4) . A monarquia, o rei humano, acabou com o sonho. Deixou a saudade
que crescia na mesma medida em que crescia a opressao.

4. 0 messias crian€a - Crianea, sinal e garantia de futuro para o povo2

No s6culo VIII antes de Cristo, o rei Acaz (736-716) sacrificou seu pr6prio filho
ao idolo dos cananeus (2Rs  16,3). A napao ficou sem urn sucessor no trono de Davi
e, sem sucessor, ja nao seria possfvel realizar a promessa de Deus que dizia: "Sempre
havera urn sucessor no trono de Davi" (2Sm 7,12-13). Com outras palavras, matando
o filho, o rei matou a esperanea do povo!  Ao mesmo tempo,  a incompet6ncia dos
"condutores do povo" estava trazendo a desgraga sobre toda a juventude (Is 9,15-16).

Havia muita injusti€a feita as crianeas, aos 6rraos (Is 1,17.23;  10,2).

Neste contexto,  em que a crianga nao era valorizada, o profeta Isai'as faz da
crianga o sinal do futuro do povo: "Eu e as crian€as que Jav6 me deu somos para Israel
sinais e pressagios de Jav6" (Is 8,18). Os capftulos 6 a 12 de lsafas, o assim chamado
``Livro do Menino", e os nomes que ele deu a seus quatro filhos, sao a expressao desta

nova forma de esperanea. Vejamos:

1. Shear-Yashub

Quando o rei Acaz, no seu desespero, comeeou a refongar as muralhas da cidade,
achando que era nelas que estava a sua defesa, Isafas foi ao encontro dele, acompa-
nhado pelo filho chamado Sfecczr-yczsfez4b, isto 6,  Urn resfo vo/ftzrtz' (Is 7,3). Para o rei

que, matando seu pr6prio filho, tinha matado o futuro da napao, o filho de Isafas era

2. Muito me serviu o estudo de Milton SCHWANTES. a Mcssi.a£ Crj.a#fa. ObJcrvafo~cs sabre /sc!!'aJ 6-9 + jJ, CEBl,
Belo Horizonte  1987.
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Llm ``inLLl vivo dc quc haveria urn t`uturo! 0 futuro do povo ja nao estava nus i`iiii.tlllias,
nits armas ou no poder, mas sim na fraqueza de uma crian€a!

2. Enranuel

Em outra ocasiao, naquela mesma situapao de desespero, causada pela invasao de
Juda pelos reis de Israel e de Damasco que queriam fongar Juda a entrar numa alianea
contra a Assfria, Isai'as procurou o Rei Acaz para anima-lo a reagir contra o desinimo e
contra a falta generalizada de fe. Diante da reousa do rei, o profeta reafirmou sua fe no
futuro atrav6s de uma crianga: "A moga vai conceber e dafa a luz urn filho! E voce darn
a esse menino o nome de E;7'!cz#z{-E/, isto 6, Dcws-Co#osco" (Is 7,10-17). 0 menino que
ia nascer era a prova de que Deus continuava com o povo, continuava sendo Jav6 ! Uma
crianca sem poder desautorizava o poder descrente do Rei !

3. Maer-Salal Has-Baz.

Nasceu outra crianga para Isafas e Deus mandou dar como nome Mczer-Scz/cz/
fJczs-Bczz, isto 6, Pro#fo-Sclqwe-Pro';¥g.m¢-P!./feczgc" (Is 8,1 -4). Esta crianga era sinal de

:uee,i:ir,:'ns,;n::io.r:;:eTdber:;reaes|enriaa.|i:::#;:,ous:.?ps.:i::o;ed"osse::ay::s"aon;::,i:3
Emanuel!" (Is 8,8.10). Uma crianea fraca e sem defesa 6 sinal e prova da presenga
poderosa de Deus no meio do povo!

4. Maravillra

No fin, assim diz Isafas, "o povo que anda nas trevas viu uma grande luz, porque
urn filho nos foi dado" (Is 9,1.5). Nasceu outro menino e a este foi dado o none de
"Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pat eterno, Pr[ncipe da pazl." (Is 9,5). Este

meninogarantiaavindadaluz.Porissomesmo,erafontedemuitaalegriaparaopovo
(Is 9'1-2).

5. Messias crianca

Por tudo isso, o profeta tern esperanga de que, finalmente, "do tronco de Jess6
vai nascer urn menino" (Is  11,I), sobre o qual repousara o Espirito do Senhor com
seus sete dons (Is  11,2-3). Esta crianea vai julgar os fracos com justiea (Is  11,4). 0
futuroqueassimnascera6caracterizadodaseguintemaneira:"Bezerroeleaopastarao
juntos, e urn me#!.#o os guiara.  0 bcbG brincara no buraco da cobra venenosa e a
crz.c#ci.#fecz enfiafa a mao no esconderijo da serpente" (Is  11,6.8).  E na imagem do
futuro do novo c6u e da nova terra, ja nao havefa mortalidade infantil (Is 65,20). Os
meninos vao morrer aos cem anos de idade (Is 65,20).

5. 0 ponto de chegada -A crian€a nao 6 problema! Ela 6 a solu€ao!

NolivrodeRute,tudorecomegacomonascimentodacrianga.Quemvairedimir
o povo 6 a crianga, acolhida pela comunidade em clima de festa (Rt 4,13-17). 0 seu
nome revela a missao do povo: ser Obed, ser servidor.
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0 casal  L;liiiii`,lc¢ c Nt)cmi, fongado pela tome, abandoniL sun tort.iL c migl-a I)ill.it
urn outro pars  (Rt  I,I ).  Os  nomes  dos  filhos, M¢c!/o#  e  gwc/i.o",  isto e,  Doc.;t('w a
ft¢gz4czcz (Rt 1,2), revelam a situap5o de abandono em que se encontra a juventudc.
Vivendo no estrangeiro, os dois filhos se casam com mulheres de la. Pouco depois,
eles morrem sem deixar filhos (Rt 1,4-5). Sobram tr6s vitivas, as trfes sem filhos, sem
terra  e,  dentro  das  possibilidades  legais  da  6poca,  sem  futuro.  Pois  nao  tinham
condie6es de terem urn herdeiro. Elas sao a imagem da situapao do povo da 6poca.

Ora, neste deserto total, a renovapao s6 recomega, quando Noemi ``sowbe qwcp
Dcwsv!.s!.fczrtzscwpovocJa#cZo-/fecpao"(Rtl,6).Oquelevouarecomegaracaminhada
foram a vl.sz.fcz dc Dcws e a ccrfczcz do p6o. Como na hist6ria das parteiras, 6 a fe em
Deus e o anor a vida, expresso no desejo de ter pao, que mant6m Noemi e Rute na
caminhada ate o nascimento do Menino, chamado Obed, isto 6, Servidor, que deu nova
esperanea ao povo (Rt 4,13-17).

Raiz, conseqtiencia e expressao desta nova esperanea 6 a experi6ncia de Deus
que apareceu no grupo dos discfpulos e das discfpulas de Isafas na 6poca do exilio.
Deus 6 como mac que nao esquece seus filhos. E mesmo que esquecesse, Jav6 nuncii
esquecerd (Is 49,15-16). Deus carregou o povo desde o seio, desde o bereo (Is 46,3).
0povosefaamamentadoesaciadopeloseioconsoladordeJav6.Seraacariciadosobre
osjoelhos.Comoamaeconsola,assimDeusoconsolafa(Is66,11-13).Aqui,acrianea
nfro 6 problema, ela 6 a solueao!
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