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0 objetivo deste estudo 6 a intelpretapao de apenas dois meios-versfculos, J6
24,9a.b. 0 cap. 24 de J6 apresenta uma descrigao detalhada dos problemas s6cio-eco-
n6micos da sociedade do Antigo Israel. Focalizando uma s6rie de aspectos diferentes
da vida dos pobres, parece que o poeta, no v. 9, se interessa pelo assunto das criangas.I

1. 0 texto

1.1. Tradapao do texto hebrai,co de J6 24,9

Roubam,  em vista  da violancia,  urn 6rfdo  (v. 9al)  e  a crianfa  do  oprimido
penhoram(v.9b).

1.2. Dif iculdades no texto hebrcho

0pr6priotextohebraicodeJ624,9apresentaaltemativasparasuacompreensao.
Enecessarioperguntarqual6aseqtienciaexatadasconsoantesnaspalavrashebraicas
e quais sinais vocalicos foram juntados pelos massoretas.2

A primeira dificuldade encontra-se no conceito cm v!.sfcz c7cz vz.a/G#ci.a. Apalavra
6 composta pela preposigao m!., aqui traduzida por cm vz.sfcz cZc (o significado basico
6 de),  e pelo  substantivo :¥oc7.  0  substantivo,  vocalizado desta forina,  aparece mos
textos do Antigo Testamento com dois significados: xocJ (I) com o sentido de pcz.fo
(c£. Is 60,16..  peito  dos  reis.. 66,11..  peito  de  Jerusalem) e xod (T[) paraL violencia.3
Vocalizado como :¥czd,  a mesma seqtiencia de consoantes aparece, uma vez, com o
valor  de pc!.fo  (cf.  Lm  4,3: pe!.fo  c7o  cfeczccz/).  A forma do  dual4  deste  substantivo,

I. Cf. Irinha interpretapto de J6 24,2-4 em: GRENZER, Matthias. "Atos de violencia contra os pobres", In: Rev;.ff¢
de Cw/fwrtz Tco/o'gr.ca, Sao Paulo, Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assuneao, n.  19 ( 1997).

2. 0 hebraico nao conhece letras vogais. Originalmente, as palavras foram escritas apenas com consoantes. Mais tarde
(s6c.  VI-X dc), os  massoretas  (#!assorflfe significa rr¢d#fa-a) criaram urn sistema de sinais vocalicos,  colocados
abaixo ou acima das consoantes, para facilitar a leitura.

3. Cf.  o termo  w.a/G#ci.a em Is  13,6;  16,4;  22,4;  51,19;  59,7;  60,18; Jr 6,7;  20,8; 48,3; Ez 45,9; Os 7,13;  9,6;  10,14;
12,2;  Jl  I,15;  Am  3,10;  5,9.9;  Hab  I,3;  2,17;  Sl   12,6;  J6  5,21.22;  24,9;  Pr  21,7;  24,2.  Quatro destas  referencias
mostram a combinapao da preposicao mz. com o substantivo :rod (11), cf. Os 9,6; Sl  12,6; J6 5.21 ; 24,9.

4. No hebraico existem tres ntimeros: o singular, o dual, indicando urn par de elementos, e o plural.
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x«ch.yi.;77, iitii` i iLtl ii'iL ri /;rti. t/ti .i'c7/tjb`, encontra-se vinte vczcs na 8 fhl ill hcbi-tli.`a, ticmpre
•lnd.lc.undo ti`N  ,N{Ji»`w  iJt]  iili.a rnulher.S

A seqtiencia das  consoantes  da palavra hebraica m!.;rod em J6 24,9a oferece,
entao,  duas  possibilidades  de  compreensao:  em  w.flcz  cJcz  w.a/G#cz.cz  ou  do pci.fo. A
maioria dos estudiosos traduz do peg.fo, baseando-se na tradugao grega da Septuaginta
que  le em  v.  9a:  rowbczrtzm  #m  o'rffro cJo pci.fo.6 Por6m,  nenhum paralelo na Bil)lia
hebraicarefere-seaopci.fodczm4c/focr,usandoosingulardeLxocZ(I).Falandodasmczm¢s

/emz.#I.#af, usa-se o dual :¥czdczyz.in. Isso vale, tamb6m, para o autor de J6 (cf. J6 3,12).
Por isso, interpreto o conceito mi'xod em J6 24,9a como cm vz.sfcz cJcz vi.a/G#cz.fl.

A segunda dificuldade no texto hebraico encontra-se no v. 9b. Antes da palavra
opri.m!.do, aparece a seqtiencia das consoantes ¢'yi.# e /4med. Os massoretas juntaram
o sinal vocalico de urn p¢fczfe, que representa uma breve c!. Desta forma, se entende a
preposigao sabre / `¢//. 0 fato que o verbo hebraico pc#foortzr nao se constr6i com a
preposigao  sobre,  iria  impossibilitar  a  compreensao  do  meio-versfculo.  A Bi.A/I.c¢
Hebrc}i.ca Sfz/ffgczr/e#s!.cz faz a proposta de vocalizar com a vogal gi.bbkfs, correspon-
dendo  a  vogal  w.  Assim  se  le  o  substantivo  cj'!.cz#f¢  ou  bcbG  /`w//.  A maioria dos
blbhilstas segne estaL proposta... a crianca (bebe) do oprimido penhoram.7

0 substantivo  `41/ (cf. Is 49,15; 65,20) 6 derivado da raiz verbal czmc!me#fczr. Ha
outros tres substantivos derivados da mesma raiz: cf.  `o/c/ (crz.cz#fcz/8,  `o/cz/ /c„.a#fa/9
e  `czv!./ /crz.cz#fcz ou rapczz/'°.  Nestes casos, nao se trata de criangas no sentido de que
e\aLs fossem bebas ou lactantes. Sto criangas que danfam (16 21,11). que menospre-
zam J6 (J6  19,18), crJ.cz#fczs #cz rwcz (Jr 6,11 ; 9,20) ou #a prtzfcz dcz cz.dczde (Lm 2,llJ,
cri.cz#fcls  q%e pedem pGo  (Lm  4,4).  i  possivel  que  o  substantivo  `w/ em J6  24,9b
indique, da mesma forma, crianeas com uma idade ja mais avaneada, e nao beb6s."

5.  Cf.  Gn 49,25;  Is  28,9;  32,12;  Ez  16,7;  23,3.21.34;  Os  2,4;  9,14;  Jl  2,16;  Sl  22,10;  J6  3,12; Ct  I,13; 4,5;  7,4.8.9;
8' i.8.10.

6. Ci. DEU:TZ;Son,F.. Biblischer Commentar iibei. die poetischen Bticher des. Alten Testaments. Zweiter Band.. Dos
Bwcfe/ob,320(BiblischerCommentariiberdasAlteTestament4/2,Leipzig21876);FOHRER,G„DasBwcfeHi.ob,
368  (Kommentar zum Alten Testament  16, Gtitersloh  1963);  GORDIS, R„  rfrc Book a//ob.  Commc#fary,  IVcw
rra#s/afi.o#  a"d Spcci.a/  Sfwdj.es,  256  (Moreshet  2,  Jewish  Theological  Seirinary  America,  New  York  1978);
ALONSO  SCHOKEL,  L.,  /ob.  Come"/ciri.a  feoJo'gI.co y  /I.fer¢rl.a,  345  (Nueva Biblia Espafiola,  Madrid  1983);
HARTLEY, J.E., rfec Book a//ob, 344 (New lnternational Commentary, Grand Rapids 1988); HABEL, N.C., rfoc
Book a//ob,  352 (Old Testament Library,  Philadelphia  1985);  POPE, M.H., Job.  /"trodwcfj.o#,  rra#sJa/I.ow and
IVofcs,158 (The Anchor Bible  15, Garden City  1965).

7. cf. FOHRER, G., Dczs Bwcfe frl.ob, 368; GORDls, R., rrfec Book a//ob, 256; popE, M.H., /ob,  i58; HARTLE¥,
I.E., 7yic Book a//ob, 344; HABEL, N.C., rfec Bocik a//ob, 352; ALONso SCHOKEL, L., /ob, 345.

8. Cf.  Ism  15,3; 22,19; 2Rs  8,12;  Is  13,16; Jr 44,7; Os  14,1;  Sl  8,3;  17,14; J6 3,16; Lm 2,11.20.

9. Cf. Jr 6,11 ; 9,20; Jl 2,16; Mq 2,9;  Na 3,10; Sl  137,9; Lm  I,5; 2.19; 4,4.

10.  Cf. J616,11;  19,18;  21,11.

I I. As tradug6es antigas nao ajudam, neste caso, a descobrir a versfro mais original do texto hebraico de J6 24,9b. Cf.
WITTE,  M.,  Pfai./a/ogl.fcfec  IVoJi.zeH  zw  fri.ob  2/-27,  91-92  (Beihefte  zur  Zeitschrift  fur  die  alttestamentliche
Wissenschaft 234. Berlin 1995).
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2.Roubodeum6rrao

J6 24,9a apresenta a id6ia que violentos rowbc!rm win o`rfao. 0 roubo de pessoas,
de fato, 6 uma realidade conhecida no Antigo Israel.

Duas formulap6es jun'dicas tratam o caso. A mais antiga encontra-se no C6digo
da Alianga (Ex  20,22b-23,33),  onde  Israel - como povo  sendentario e sociedade
agn`cola-formulou,pelaprimeiravez,seudireito.Ex21,16tematizaoroubodeuma
pessoar. Quem raptar urn homem - quer ele tenha sido vendido ou aipda se fnco?.tre
em szffl m6o -scrfl' mo#o. Esta lei faz parte do direito dos escravos. "Que os Israelitas

::ay£%na€::n°auosqau°e:t::npardaads°:oded;:::tr:Sd::S::::;vqous:„P2arisov::foeEoS:::bfi;'hdaes'uS£:
pessoa, trata-se de uma das fontes de escravizapao." 0 C6digo do Deuteron6mio (Dt
12-26), onde Israel refomulou, a partir de 640 ac, seu direito, retoma o caso: Sc/or
encohirado urn homem raptando a vida de urn dos seus irmdos, dos fiilhos de Israel,
se agir violentanertte contra ele e o vende, o autor do rapto morrerd (Pt Z4,]). 0

:e:£t:n::or°due:£°toded:Toaupbeossq°uae6[:evaa]9fdp°e::Sdt:Xi°osj:.Eldi::asef°es?:;1;g:oTnessct[?e=teentd°;
gravidade do crime.

Para urn 6rrao,  por falta da assistencia jurfdica da familia,  o  perigo  de  ser
escravizado violentamente, talvez, fosse maior. Provavelmente, Is 10,2d aponte para
o mesmo caso como J6 24,9a: ... e os' o'rfaos ro!4bczm.

3. Penhora de crianeas

J6 24,9b /c! cri.cI#fcz do oprc.mz.do pc#foorarm/ pressup5e a pratica da penhora de

pessoasnasociedadedoAntigolsraeI.[5"Nemavidajovem6protegidadabrutalidade
da pr,ei-sao(',econ6mica."[6 Existem textos paralelos  que  documentam a penhora de
crianeas?

Em Ne 5, os pequenos agricultores t6m que entregar sews cczmpos, swag vi.#haf
c cases (v. 3) como benhores, a fim de poder fazer empr6stimos para sobreviver a

\2. CRHSEMALNN, F.` Die Tlora.  Theologie  und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes,  \97  (Mthchen
1992).

13. ALONS0 SCHOKEL, L. (Job, 360) ve J6 24,9a neste contexto, comentando o meio-versfculo com as palavras:
"para faze-los escravos".

14. Cf. BRAULIK, G.. DcwJeromoml.win JJ,179 (Die Neue Echter Bibel 28. Wtirzburg 1992).

15. Em J6 24,3b, o autor do poema ja tinha tematizado a pe#"ore do bol. do v!.rfva. 0 caso da penhora de objetos de
utilidade era legal no Antigo Israel e fazia parte do quotidiano econ6mico. As leis apenas pretendem proteger os
pobresdadepauperaeaototalemconseqtienciadapenhora.Cf.GRENZER,M.,Afosdevl.oJGmc.jaco"fr4ospobres,
4.b.bb, e GRENZER, M., "Osjuros no Antigo lsraer., In: Jievi.sfa de Ck/fwra rco/o'g!.cfl  16 (1996) 37-46.

16. SCHWANTES, M., Dos Rec„r der Arme#, 267 (Beitrage zur biblischen Exegese und Theologie 4, Frankfurt am
Main  1977).
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6[7t)t:ii {Ii' .|'ililli. |v.  ,\) ``  i`',\p`.,\r n  lI.il7utu do  reli (V. 4).  A;+6 **uo (Jl)rlHilll().N  iL c'Iltr{'Hilr ,N('u,N

filth()s e' "M J`illl„ ;I .NL'r\]iilat], a algumas das folhas jdfioraln humilhadas (v. 5).

0 fundiimcnlo jurfdico para a penhora de pessoas,  levando-as a escravidao, e
formulado  em  Ex  21,2-11;  Dt  15,12-18;  Lv  25,39-43.  Estes  textos  imaginam  ut`
seguintes situap6es: o escravo hebreu se escraviza sozinho ou com a mulher (cf. Ex
21,3),afilhadealgu6mpodeserescravizada(cf.Ex21,7;Dtl5,7),ouquandoalguem,
se vendendo a si mesmo,1eva seus filhos (cf. Lv 25,41). 0 direito do Antigo Israel
parece incluir a possibilidade de que criangas -juntamente com a familia - sofram a
situapao da escravidao. A hist6ria da mulher que implora ao profeta Eliseu focaliza
estaL[cahiiderde.. Tleu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor:. Ora,
veio o credor com a intenfdo de tomar minhas duns criangas para faze-las escravos
(2Rs 4,1 ). Neste caso, sao tornados como penhorjustamente dois 6rfaos (cf. J6 24,9a).

Portanto, a conseqti6ncia do roubo ou da penhora de uma pessoa 6 a mesma. As
duas ap6es levam a depend6ncia e a escravidao.

4. Os pobres vio]entando crianeas?

J6 24,9 faz parte de uma estrutura concentrica de quatorze meios-versfculos",
que descrevem, detalhadamente, a vida dos pobres em regi6es de terras cultivaveis.
0 centro de J6 24,6-12b 6 formado pelos dois meios-versfculos 9a.b, que, desta forma,
aparecem poeticamente realeados. '8

A fim de querer intexpretar J6 24,9a.b, toma-se necessario observar o contexto
literfrio  imediato,  mesmo  que  ele  nao  possa  ser  objeto  de  pesquisa neste  estudo
limitado:

v.6a:.     No campo, colhem suaf orragem,
v. 6to..     e navinha do {mpio, recolhem o tardio.

v.7a:.     Nus passam a noite, semvestido,
v.7b..     ndo ha uma coberta coutra ofrio.
v. 8a;.     Com a chuva das montanhas, molham-se,
v.&to..     e sem abrigo, abraparamuna rocha.

v. 9a;.     Roubam, em vista da violancia, urn 6rfdo,
v.9b..     e a crianca do oprimido, penhoram.

17.  Os poetas do  Antigo  Israel trabalham,  muitas vezes, com o ntimero sete (ou sete multiplicado) como element{t
estilistico. 0 centro 6 ocupado pelo elemento mais importante.

18. A combina9ao rara dos dois conceitos tecnicos pelos pobres, 6rfa-a e /cr[.a#fa cro/ api.jml.do, ajuda a destacar o v.
9.  0 paralelismo de o'#Z~}~o e aprl'mi.do  aparece apenas  mais uma vez na Bfolia hebraica,  cf.  J6 29,12, por6m cm
ordem invertida /api.I.rmi.do e o'rfw~o/. Nao num paralelismo direto, mas numa vizinhanca pr6xima, aparecem as d`iii`
figuras em Is  10,2; Zc 6,10; Sl 82,3. Cf. os estudos sobre a Alienapao de Pares Comuns de Conceitos de Pobres ciii
GRENZER, M., "Atos de violencia contra os pobres", 3.d.
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V.  I().hi.     Nus  iLlii]ilritiii,  sQ]IIl  vQJslid(),

v. Iufo..   e, sendo famintos, carregaram unfeixe.
v. lla:.   Entre seus muros, espremem azeite,
v. Lto..   Iagares pisaram, sedentos.
v.12,a:.   Da cidade, homens gemem,
v. L2Jk>..   e a vide dos abatides grita por socorro.

Nos elementos anteriores e posteriores a v. 9a.b, os pobnt7f estao na posigao do
sujeito: como colhedores /cz"J.#fof e sede#fos, fazendo os trabalhos da colheita sem
receber o seu direito de ficar com uma parte dos frutos (cf. vv. 6.lob-11)]9, como #ws
e molhados pela chava, sem vestido, sem coberta e sem abrigo (ct. v. 7 -8.10a), corrro
pessoas que grz.ftzm par socorro (cf. v.12). A forma do texto nao indica por nenhum
sinal que o sujeito tenha mudado no versiculo central. Assim, o poeta de J6 24 leva o
leitor a uma impressao surpreendente: os pobres aparecem como autores de crimes
contra os mais fracos e indefesos da sociedade, as crianeas dos pobres (cf. a o'rfao e
a crianga do oprimido em v. 9i±.b)."0

Faz parte de sua analise diferenciada da sociedade que o autor de J6 24 olhe
tamb6m o aspecto de que os pobres possam se tomar violentos. A id6ia nao esta sem
paralelo na Bfolia hebraica. Os textos jun'dicos da Tora interditam que o/rczco2] seja
fiavorecido com parcialidade no seu processo (c£. Ex Z3,3., Lv L9,15., Dt 1,17) .221sso
pressup6e, de forma implfcita, a realidade de que os pobres possam ser autores de
crimes  violentos.  Jr 5,4  v6 os #zzcos como pessoas  que se mosfrczjtzm Jo/of e „6o
conheceramocaminhodeJav6.S13],8exorta,opobrefusto..Deixaac6lera,abandona
o furor, ndo te infoames.. isso leva apenas ao mal.

0  elemento  cm  vz.slcz  cJc!  v!.a/G#cz.cz  (cf.  J6  24,9a)  tentaria  explicar,  de  certa
maneira, o comportamento criminoso dos pobres,  levando crianeas a escravidao:  a
sociedade  esta  marcada pela  viol6ncia  em  geral.  Os  pobres  nao  encontram  outro
caminho, a nao ser o de usarem tamb6m de violencia na sua luta de sobrevivencia.23

19. J6 24,6.lob-11 refere-se, atraves do vocabuldrio usado, as proibi€6es da rebusca, cf. Dt 24,19-21 ; Lv  19,9-10.

20. A possibilidade de vcr os pobres como sujeito atuante em v. 9a.b ainda nao foi discutida na literatura secundaria
sobre o livro de J6.

21. Nos textos hebraicos, usa-se a palavra d¢/ arr4co/, urn dos conceitos t6cnicos para os pobres.

22. Aqui se contrasta o caso mais comum, que a df.reJ.ro do pobrc c' I.#c/I."do (cf. Ex 23,6; Dt 24,17; Lv  19,15b; Is
10,1-2; Am 2,7).

23. Alem de v. 9a.b. encontram-se outros oito meios-versiculos em J6 24 que exp6em, de forma semelhante, atos de
violencto. coutra as pob[es.. Divisas (territorials) deslocam (v. 2o.), urn rebanho roubaran e apascentaram (v. 2b)`
o jumento do.s 6rfao`s levan. embora (v. 3a.). penhoram o bol da vidva (v. 5b), desviam pobres do caminho (v. 4&).
(v. 9a;b)., matan? urn o|)rimido e I)obre (v. lab)., que devoram uma est6ril que nao dd a luz (v. 2.Iz\). e uma vldva que
#!."gwc'#2 J/.afa bo„dosamcm/c (v. 21 b). Basicamente, os dez elementos mostram as mesmas caracten'sticas: o sujeito
atuante fica an6nimo e o objeto direto, diferentes grupos de pobres e suas propriedades, e real€ado. Coloca-se a
pergunta,  se  os  violentos em v.  9a.b  sao os  mesmos  como em v.  2-4a.14b.21,  ou se v.  9a.b imagina urn sujeito
diferente (os pobres) cometendo crimes violentos, se igualando aos outros criminosos.
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5. ConclusrLii

Na .`u{i iiiii`ili``c po6tica da sociedade do Antigo Israel, o autor de J6 24 focaliza
tambem o problema da violencia contra criangas. Menores indefesos (cf. a o'r/ao em
v. 9a) e filhos de pais carentes (cf. a crj¢#fcz do apri.mi.do em v. 9b) sao vftimas de
crimes (cf. a rowbo em v. 9a) e neg6cios (cf. a pe"feortz em v. 9b). Os violentos agem
de forma an6nima, o sujeito esta escondido atras da formulapao. 0 poeta nao exclui
a possibilidade de que os pobres sejam autores de tais crimes.

J6 24,9, provavelmente, apresenta uma descrieao exata e real. Numa situa€ao
onde vale a lei do mais forte e onde a pressao econ6mica, jun'dica e ffsica causa a
depauperapao de grandes partes da populapao (cf. o contexto do poema de J6 24), a
violencia atinge tamb6m os mais fracos da sociedade, as criangas dos pobres. 0 poeta
denuncia esta situapao.24
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24. Dedico este estudo a Pastoral da Crian€a da Diocese de Mogi das Cruzes.
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