
0 RHI MENINO

T5rcio Machado Siqueira

0 livro de 2Reis menciona que o Reino de Juda teve dois monarcas meninos:
Joas (11,I-12,2) e Josias (22,1-2). Segundo o redator desta obra, eles nao decepcio-
naram, pois ambos receberam a mesma avalia€ao: "e fez o que 6 agradavel aos olhos
de  Jav6"  (12,3;  22,2).  Aparentemente,  soa  estranho  essa  hist6ria,  mas  6  preciso
encontrar as raz6es para tais acontecimentos na hist6ria da monarquia israelita, em
Juda.  Podemos  trabalhar com duas  hip6teses,  ambas  substanciadas  na hist6ria da
monarquia em Juda.

1. Seriam essas duas ocorrfencias uma conseqtiencia 16gica de fatores hist6ricos,
ja que os seus antecessores - Atalia, Manass6s e Amon - teriam eliminado toda a
familia  real?  i  interessante  observar  que  Atalia,  para  preservar-se  no  trono  de
Jerusalem,``exterminoutodaadescendenciareal"(2Rs11,1)eAmon"seguiuemtudo
a conduta de seu pai" (21,21). Como Manass6s foi o mais sanguindrio dos reis, em
Juda (21,1-18), 6 possivel que Amon, ao ser morto, tivesse somente o menino Josias
como descendente. Diante disso, urn grupo de pessoas, denominado, pelo Historiador
Deuteronomista,  Povo  da  Terra,  fez  cumprir  o  princfpio  encontrado  em  2Sm  7,
instalando o menino Josias no trono, em Jerusalem (2Rs 21,24). Em outras palavras,
a un€ao e coroapao desses dois meninos estao em fun€ao de fatores ligados a polftica
de sucessao monarquica (2Sm 7,12-16).

2. A segunda hip6tese trabalha mais com a teologia e a tradi€ao. A entronizagao
de Joas e Josias nao deve ser vista como uma eventual car€ncia de descendentes de
Davi, mas como urn princfpio teol6gico. 0 fator de escolha nao depende da iniciativa
humana, mas da decisao divina. E os crit6rios de Jav6, muitas vezes, nao seguem a
16gica humana. 0 exemplo gerador dessa tradieao esta em Ism 16,1-23. Esse texto
parecerepresentaroambientevivencialdapfaticadeungirumacrianeaparaafun€ao
de reinar sobre o povo no Reino de Juda. Esse epis6dio na vida de Davi parece langar
luzes sobre outros acontecimentos da hist6ria bfolica, especialmente as entronizap6es
dos meninos Joas e Josias. 0 primeiro tinha sete anos (2Rs  11,21) e o segundo oito
anos (22,1) quando assumiram a missao de reinar sobre Juda.

A. A tradi€ao do rei menino na Obra Historiogrffica Deuteronomista

Antesdeentrarmos,propriamente,noassunto,6importantedizerqueahip6tese
levantada por Martin Noth, segundo a qual os livros Deuteron6mio, Josu6, Jufzes,  I
e 2Samuel, 1 e 2Reis constituem a Obra Historiogfafica Deuteronomista, tern resistido
aos ataques dos cn'ticos e 6 reafirmada, na sua essencia, depois de varias d6cadas.
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ii Josias nao devem ser tornados como da mao deuteronomista. Esse foi urn redator
Clue,  por  volta  do  s6culo  VI  ac,  pesquisou  muitas  fontes  hist6ricas  (inclusive  o
tlcsaparecido"LivrodosAnaisdosReisdeJuda")erecolheuoutraspequenashist6rias
contadas pelo povo, provavelmente, nas trfes principais festas de Israel.

1. A un€ao do menino Davi (Ism 16,1-13)

Embora essa narrativa nao mencione o termo hebraico me/ek "rei", todavia ele
esta  subentendido.  0  relato  da  uneao  de  Davi  6  parte  integrante  de  urn grande
complexo litefario que tematiza o crescimento do poder de Davi que inicia em Ism
16  e  termina em  2Sm  5  com  a conquista de  Jerusalem.  Evidentemente  que  essa
abertura (1Sm 16,1-13) possui urn peso teol6gico muito grande sobre toda a vida e
obra de Davi cuja hist6ria se estende ate 1Rs 2. 0 fato de relatar a masi.¢fo ungao do
menino Davi, sem referir-se a fungao de rei, nao diminui o significado da intengao do
texto. Podemos ate justificar essa aus6ncia, argumentando que o ambiente da uneao
de Davi estava cercado da ameapa de morte (v. 1-3). Samuel temia por sua seguranea
e,  em virtude disso,  Jav6  sugeriu-lhe  que despistasse,  levando uma ovelha para o
sacrificio. Assim, a ausencia da palavra mc/ck, nessa cerim6nia de uncao, nao diminui
a intengao dessa narrativa no contexto da hist6ria bfolica.

Provavelmente, essa narrativa nao recebeu dos seus transmissores e, especial-
mente,  do  Historiador  Deuteronomista  substanciais  acr6scimos.  A nao  refer6ncia
direta ao rei, nesse texto, pode ser urn sinal de antigtiidade do relato. A familiaridade
do ungido com Jav6 6 descrita atrav6s do rz4czfo espfrito,  isto 6, com aeao e atos de
Deus. A funeao de rei ainda nao era legitimada pelo povo. Ademais, 6 muito provavel
quearelapaoentreungaoereinaotenhaatingidoaforteconotapaoescatol6gico-mes-
sianica como vemos a partir do fim do s6culo VIII ac. Enfim a hist6ria da uneao do
menino Davi representou o primeiro panfleto de promo€ao da ideologia davidita.

A finalidade desse relato e assinalar que havia uma estreita relapao que une Jav6 ao
rei.AungaodeDavipossibilitou-lheumafamiliaridadecomJav6(1Sml6,13),bemcomo
aimunidadeelegitimidadeparaexercerocargodereidetodolsrael(2Sml,14.16;19,22).

Sendo assim, a intengao maior dessa pen'cope nao e, propriamente, o escatol6-
gico-messiinico.0messianismodavidita6umacriapaop6s-Davi,geradanasdiffoeis
crises politico-econ6micas que o povo de Deus enfrentou. 0 relato esta apontando
para as qualidades carismaticas, concedidas por Jav6 a Davi, atrav6s da escolha para
a ungao.  Entre essas  qualidades,  a tradieao guardou e transmitiu  a escolha de urn
descendente de Davi para reinar sobre o povo, na esperanea de que ele viesse resgatar
e concretizar o projeto criado por ele. As qualidades de Davi passaram a fazer parte
do ungido esperado: ``menino e pastor" (v.11); "ruivo, de belo semblante e admifavel
presenea" (v.  12). No mesmo capftulo 16, o ungido 6 tamb6m descrito como filho de
Jess6,obelemita,quesabetocare6umvalenteguerreiro,falabem,6deboaaparfenciii
e Jav6 esta com ele (v.  18).
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Sumariando

Vemos no texto  Ism  16,1-13, em vista da ausencia da palavra "rei'', uinu real
indicapao de antigtiidade. Essa hip6tese 6 substanciada pela relapao da uneao com o
EspiritodeJav6(v.13)que6umpodercarismatico,pr6priodasmaisoriginaisdoap6es
divinas aos seus enviados. 0 Historiador Deuteronomista nao alterou substancialmen-
te o texto original ao nao introduzir no texto bil]lico a palavra mc/ck, mas mantendo
coerentemente a primitiva familiaridade entre masi.czfo e rwafo. Por outro lado, a oculta
relaeao da ungao com o rei fica clara quando tomamos essa pen'cope como parte do
grande complexo litefario que descreve a hist6ria da ascensao de Davi (1Sm 16-2Sm
5).

Assim,  1Sm  16,1-13  deve ser visto e tomado como a raiz de uma grandiosa
tradi€ao:  o  messianismo  davidita.  Esse  veio  da  tradieao  bfolica  esta  nitidamente
presente em toda a Bil)lia.

2. Jods e Josias -rmeni:mos e reis (2Rs 11,1-20; 22,1-2)

Aparentemente, o estudante da Bil]lia nao ten dificuldade com essas duas
informae6es. Primeiro, porque, freqtientemente, os leitores da Bil)lia simplificam
as  explicae6es  das  ocorrencias  contidas  nela.  i muito comum algu6m explicar
fatos como a entronizacao de reis-meninos, afirmando:  "tudo 6 possfvel" ou ``se
Deus  aprova,  tudo pode  acontecer".  Essa posieao  nao  valoriza a pesquisa,  mas
incentiva  a  fe  irracional.  Segundo,  parece  que  as  leis  que  regem  a  sucessao
dinastica permitem que, em caso de nao haver urn descendente adulto do rei morto,
se entronize urn membro da famflia, mesmo que ele fosse de menor idade. Isso fica
claro na hist6ria de Joas que foi salvo, pela tia, Joseba, do exterminio da familia
real, empreendido pela av6, Atalia (2Rs  11,1-3). 0 fato de Joas ser preservado e,
posteriormente,  feito  rei  de  Juda  escondia  uma  tradieao  teol6gica  que  estava
presente e viva entre  o povo de Juda.  Essa segunda posigao esta sustentada em
fatos hist6ricos.

Quando tomamos a reportagem da entronizapao de Josias, sentimos mais segu-
ranga em afirmar que a escolha de urn rei menino para govemar o povo de Juda nao
foi pura eventualidade. Toda a hist6ria de Josias, incluindo o seu antecessor Anon
(2Rs 21,19-23,30), n5o faz referfencia a escassez de descendentes de Davi. Isso 6 urn
sintoma de que devemos intensificar a busca de outros motivos para a escolha de urn
menino para ocupar o trono, em Jerusalem. Eventualmente, a escolha de Joas deu-se
semaltemativa.Entretanto,ficaapergunta:porqueasautoridadesreligiosas,militares
e civis nao interceptaram, a tempo, a furia assassina de Atalia? Por isso 6 necessdrio
intensificar a suspeita de que a escolha de Joas tern muito a ver com as raz6es da
elei€ao de Josias. Daf surgem mais duas oportunas quest6es: Nao estariam essas duas
escolhasmovidasporumamesmatradigao?Seissoforverdade,quemseriaoguardiao
desta tradigao, em Juda?
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3.  Uma tredl¢Gu a  u.N  NtillN  t.IIIIII.tllrQ!N

0 Antigo TcsLml`€Iitti ctint6m muitas express6es de fe. Essas foram cunhada\` nLi
hist6ria,  atrav6s  dc  mmitivas.  Nao  ha nele  inteneao  de  ser urn livro de coerentcs
doutrinas, mas sua prega€ao e sua teologia foram extraidas da experiencia do povo
com o seu Deus Jav6. Como a experiencia hist6rica do povo de Israel foi variada -
vida pastoril nas estepes e nas montanhas, vida mos campos agrfcolas e vida na cidadc
-as experiencias e, conseqtientemente, as aniculap6es teol6gicas foram variadas. As
narrativas bil)licas atestain isso. i bern verdade que, no infcio da monarquia, a vidtl
nos campos agn'colas era muito mais significativa do que em outros anbientes.

Quando  o  Historiador  Deuteronomista,  em  meados  do  s6culo  VI  ac,  quis
encontrarosmotivosdamaiortrag6diadahist6riabfolica,elepesquisounasnarrativas
existentes entre o povo, especialmente, aquelas contadas durante as principais festas
populares. Nessas narrativas que contain as  lutas pela sobreviv6ncia, o historiador
encontrou fortes e decisivas express6es de fe. Mas, ao editar todas essas naITativas, o
historiador viu na fe urn fator unificador e  lan€ou mao  do  crit6rio  sequencial  dos
acontecimentos. Por isso as manifestap5es particulares dos habitantes do campo e da
cidade, do norte e do sul, nao estao devidamente agrupadas, isto 6, apresentadas em
blocos literatos.

8. A tradie5o do rei menino no profeta Isai'as

1. Dots veios do davidismo em Judd

Antes de abordarmos o assunto acima proposto, 6 oportuna uma explicaeao. 0
profeta Isaias  viveu e pregou em Jerusalem,  no  final  do  s6culo VIII ac.  Em sua
pregagao, percebemos uma forte influencia da tradieao sionita de Jemsal6m. Texto
como 29,1 -8 assinala a tend6ncia desta teologia. Isafas destaca nesse texto dois pontos
basicos em sua pregapao: primeiro, os v.1-4 anunciam a ameaea de castigo -"porei
Ariel  em  aperto",  "acamparei  contra  Ariel",  "estabelecerei  contra  ti  trincheiras  e
levantarei contra ti vigia", "seras abatida"; segundo, apesar de tantas ameapas, Isafas
completa o seu oraculo com uma promessa de salvapao da cidade de Jerusalem -"Tu
serfs visitada por Jav6 dos Ex6rcitos" (v. 5-8). 0 argumento do profeta gira sempre
em tomo da ameapa de castigo e da libertaeao de Siao. Num outro ofaculo ( 1,4-9), ele
admoesta e acusa duramente Jerusalem de iniqtiidade e crime (v. 4), mas, por fim,
afirma: "se nao fosse Jav6 dos Ex6rcitos... sen`amos aniquilados" (v. 9).

Todavia, outros textos de Isafas indicam que ele possufa uma certa identidade
com a teologia do povo da roea. Textos como o Cantico da Vinha (5,1-7) e o Livro dc
Emanuel (6,1-9,20; 11,1 -16). Parece nao haver relapao entre esses dois hinos, entre-
tanto estamos argumentando que o profeta nao era indiferente ao pensamento do povo
que vivia e trabalhava no interior de Juda. Tampouco Isalas era urn fanatico, fechado
em suas convicg5es. Apesar de sua teologia pregar a constante presenga protetora c
salvadora de Jav6 dos Ex6rcitos no templo, ele 6 urn cn'tico daqueles que euforicii-
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mcntc  aei.editavam  na gal.ttiilia  iiTestrita de prote€ao divim.  Pal.ii clc,  ti  |ti.i`si.Ii`.a tle
Jav6 em Jerusalem e, acima de tudo, uma responsabilidade (2,2-5;  14„32).

2. 0 messias menino em lsafas

Em Juda, no final do s6culo VIII ac, o povo contava com a pregap5o de dois
profetas:  Isalas que vivia em Jerusalem e convivia com a tradigao davidita sionita;
Miqu6iasfoiumfilhodaregiaomaispopulosaeagn`coladeJuda(1,1)queconfessava
uma convicgao, provavelmente, mais original e pura do davidismo.

Miqu6ias e Isafas foram contemporaneos, viveram sob o mesmo govemo, mas
pregaram, provavelmente, em lugares e para priblicos diferentes. Ambos possufam o
mesmo alvo, por6m percorreram caminhos altemativos. Eles caminharam por dife-
rentes trilhas, especialmente porque Isafas acrescentou a sua teologia davidita a id6ia
dequeJav6,atrav6sdoseumaLr!.czfeungidoiriareinarsobretodasasnae6esapartirde
Jerusalem, seu definitivo trono e morada (conferir Sl 2).

A bern da verdade, a palavra rmczf!.CZA ungido (Is 45,1) e o verbo m¢fczfe ungir (Is
21,9)  tern ocorr6ncia pequena,  para a grande preocupapao, de Isafas, com o tema.
Parecequeessetermoganhousignificadoepopularidadedentrododavidismojudafta
a partir do exilio babil6nico. Para o profeta, Jav6 fara repetir suas intervenc6es, em
favor do povo sofrido e massacrado pelos assfrios, e providenciafa urn libertador que
terf as caracten'sticas de Davi. Nao propriamente de Mois6s, pois o perfil desse novo
libertador esta esbogado com fortes trapos de urn monarca. Da hist6ria da libertapao
do Egito, Isafas guarda uma caracten'stica: o menino (Ex 2,1-22).

i interessante analisar o perfil desse  libertador esboeado pelo profeta Isafas.
Nenhum outro profeta foi tao detalhista e fiel a tradieao davidita quanto ele.  Sem
perderaessenciadessatradieao,eleinovoueampliouoperfildosalvadordeseupovo,
bern como  estabeleceu  os  fundamentos  teol6gicos  desse  novo  veio  traditivo.  Sua
argumentapao foi tao clara e convincente que suas palavras foram tomadas por Jesus
e os evangelistas para descrever a chegada do tempo-novo.

cz/ A re/czfGo com cz cj~ise - A crise politico-econ6mica sempre esteve na origem
dos movimentos de libertapao que, posteriomente, ganharam conotagao messianica.
0 quadro, desenhado por Isafas, da chegada do libertador ten como cenario o povo
andando em trevas  (8,21-9,3) e a terra oprimida,  afatigada, farinta, enfurecida e
angustiada (8,21-23).

Z7/ A grtz#de Lfwrpres¢./ - Diante de problemas tao volumosos, era normal que o
profeta anunciasse solug6es  adultas. Por6m,  sulpreendentemente ele declara que a
libertapao teria infcio com a concepeao de uma jovem fragil e, ainda, imatura na arte
de educar filhos (7,14; conferir Mt I,23). Para Isafas, isso nao 6 importante, pois ele
tinha firme na mem6ria que o rz4czA Espfrito de Jav6 repousaria sobre este rebento
(Ism 16,13). Jav6 estaria com Ele e com todo o povo. Muito mais! Esse broto sera
uma semente santa (6,13). Apesar de ser urn rebento, urn broto, urn menino, ele sera
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gi.tliidc c .`erf chamado filho do A]tfssimo (9,6; Mq 5,I ; conferir Lc  I,32-33). Poi. is.I(t
sou nome seria Emanuel, Deus-conosco (6 born dizer, aqui, que o none, no Antigo
Testamento, nao e uma simples etiqueta, mas uma realidade da pessoa que o porta).

i certo que o profeta Isafas nao criou, nem mesmo legitimou essa teologia. Ele
apenas popularizou-a e deu a ela substincia teol6gica. Provavelmente, ele, educado
no ambiente de Jerusalem, escandalizou a todos os residentes dessa cidade, ao traear
o  perfil  do  libertador do  povo  em termos  de  fragilidade:  crianea.  Certamente,  os
jerusalemitas questionaram o profeta sobre essa suxpreendente afirmagao. Como uma
crianea  exercitaria  a justiea  e  o  direito  (9,6;   11,4.5),  entre  o  povo?  Todavia,  a
reinterpretapao da tradigao davidita, feita por lsafas e Miqu6ias, foi plenamente aceita
pelas gerap6es que se seguiram. Essa releitura estava justificada na realidade vivida
pelos israelitas, cada vez mais explorados pelos povos assirios, babil6nios, persas,
gregos, entre outros.

A cada dia mais fracos, sob dominadores mais fortes, os profetas identificaram
e  proclamaram  que  o  libertador  teria  a  cara  do  povo:  fragil  como  urn  menino;
explorado como urn pobre (Zc 9,9); doente como urn escravo (Is 52,13-53,12).

C. 0 messianismo dos camponeses de Juda

Embora ja afirmado indiretamente acima, os grupos israelitas que povoaram o
sul da Palestina expressaram sua fe e projetaram o seu futuro de modo diverso dos
que habitaram o norte. Por exemplo, o povo do sul cercou o regime mondrquico com
todos  os  cuidados para que ele permanecesse para sempre.  Nao  somente  isso!  Os
sulistas desenvolveram, em tomo da figura de Davi, uma forte tradi€ao. Taro forte que
ela possui duas express6es que convivem lado a lado nas paginas da Bfolia. Uma 6 a
tradieao cultivada em Siao. A outra 6 a tradieao dos camponeses de Juda. Ambas tern
como referencia a figura de Davi.  Em vista dos  textos  Ism  16,1-13;  2Rs  11,1-20;
22,1-2,  que estamos  analisando,  vamos  concentrar os  nossos  esfor€os  na tradigao
cultivada entre os agricultores de Juda.

Os agricultores e pastores da regiao de Juda herdaram de seus ancestrais uma
mem6ria extraordinariamente bonita e significativa. Essa mem6ria tinha como centro
afiguradeDavi,umbelemita,comoeles,queempreendeuumgovemoextremamente
bern sucedido em todo Israel. Ainda crianga, Davi foi ungido rei para realizar urn dos
mais positivos govemos -seja como conquistador, seja como administrador ou como
promotordobem-estarentreopovo.Sualideraneapossibilitou-lheumapopularidade
tao grande que, em tomo de sua figura, desenvolveu-se uma ideologia polftica prenhe
de espiritualidade. i certo que o davidismo, seja campones ou sionita, se localizou na
regiao de Juda.

Apesar de o davidismo encontrado em Jerusalem e o do interior de Juda estarem
correlacionados urn ou outro, eles expressam-se, na Bil)1ia, de modo diverso. Tudo
faz crer que a uneao do "rei menino" era uma convicgao do povo da roca, em Jud£.
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Vivcndo d{> trabtllho ngrfcola e pastoril, essas pessoas foram obrigadas a ci.cr iiui. .I:Lve
tomava possfveis as impossibilidades da vida. Sem a ajuda dos exercitos mere€n£]ios,
nas guerras de defesa, eles aprenderam a acreditar no carisma divino, em lugar do

3:::££s£;:::I:sdmaovTt06SrisaoLdea8Oasjfpsaor::::useo]ad[aedg;t[;mo:::sO(d]essiap;,s,i:5a:):£Osnu%gt:::
observar que em tomo dessa conviceao o pessoal do campo desenvolveu uma bonita
e significativa s6rie de argumentos. Israel, para voltar a ser forte e grande, precisa de
urn novo rei como Davi e as caracterfsticas desse novo rei serao: da linhagem de Davi
(2Sm  7,8-16;  Sl  89,4-5);  ligado  aos  pequenos  e  fracos  (Mq  5,1)  e  relacionado  a
fragilidade de uma crianea (Is 9,5; 7,14;  11,1).

Testafefn6ti:Vj:t%::se,I:euisoessau£:es::g:nqt:ea:I:°anngd°as::is:€#taranm¥:ddaaph:::6£:tis:
povos do Antigo Oriente M6dio. Quando todos sacrificavam as criangas para obter
favores dos deuses, o javismo recusou tal pratica (Gn 22,1-19; Lv 20,1-7). Da mesma
forma, quando todos concordavam que somente o poder econ6mico, a forea das armas
e dos carros de guerra poderiam controlar o mundo,  os agricultores e pastores do
interior de Juda afirmaram que a esperanea de salvapao estava num mczsi.cife ungido,
menino e ffagil. S6culos depois, cerca de quinhentos anos antes de Cristo, o profeta
Zacarias acrescentou mais urn detalhe no perfil do esperado messias: "o teu rei vein
a ti, justo e protegido, pobre e montado mum jumento" (9,9).

Concluindo

A  tradieao  do  messias  crianga,  aquele  que  viria  libertar  o  povo  de  Deus,
manteve-se viva ao longo da hist6ria bil)lica, a partir de Davi. Nem todos os israelitas
acreditavam em tais promessas, mas essa esperanea teve urn endereco: o povo da roga,
mais propriamente, os agricultores e pastores residentes na rica regiao da Sefela. Esse
grupo de trabalhadores, beneficiario das conquistas de Davi, guardou e transmitiu,
provavelmente, as mais genuinas tradie6es em tomo de Davi. A convic€ao de que uma
crianea poderia govemar o povo de Israel faz parte da teologia destes agricultores. Ao
longo dos s6culos, essa tradieao foi, sem alterar a sua essencia, recebendo reintexpre-
tap6es.

i born acrescentar que o mantenedor e transmissor dessa tradieao foi o Povo da
Terra, urn grupo politicamente ativo, em Juda, que interveio, pelo menos trfes vezes,
na hist6ria da sucessao dinastica, em Jemsal6m. Jeremias foi mais especffico nessa
identificapao, em se tratando de urn profeta membro do Povo da Terra: a transmissao
estava a cargo dos anciaos da Terra (Jr 26,17-19), uma instituieao ligada ao Povo da
Terra.  Qualquer tentativa para descobrir os guardadores da tradigao do menino-rei
naturalmentepassapeloPovodaTerra.Foiessegrupoquepromoveuasentronizap6es
dos meninos Joas (2Rs 11,1-20) e Josias (21,23-24), bern como a condueao, ao trono,
de Joacaz  (23,30).  Provavelmente,  esse grupo teve tamb6m a responsabilidade de
proteger e educar o menino-rei.
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F`imiliiii`iili`,,  ii  ti.iidi¥ao  do  rei-menino  pode  clarear  uma  das  mais  intrinciLdiL``

praticas da lgreja Crista, a saber, o batismo infantil. As igrejas praticantes do bati``mo
infantil, freqtientemente, recorrem a pratica judaica da circuncisao para argumentar
em favor dessa doutrina. Todavia, nao seria mais adequado buscar esse argumento na
tradieao messianica davidita, onde a ungao constitufa urn ato de fe e esperanca em
Jav6?
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