
0 nascimento do Messianismo
Judaita

1. INTRODuqAO
No decorrer da hist6ria diversos movimentos foram classificados como "mes-

sianicos",  ou seja, movimentos que esperavam a mudanga na situagao de grupos
marginalizados pela chegada de urn novo tempo. Este novo tempo se daria pela
conjuneao entre a aeao da divindade e a dos adeptos do movimento.

Embora tenham  florescido  em  diversas  6pocas  e  culturas,  6  certo  que  a
maioria surgiu em culturas de origemjudaico-crista. Nao 6 de se estranhar, ja que
o judalsmo ten urn trago messianico muito forte que foi herdado pelo cristianismo.

Os movimentos messianicos tern em comum causas e caracteristicas sociais
verificaveis,  independentes  da 6poca e  do  contexto hist6rico[. Acreditamos ser
possivel  encontrar  evidencias  dessas  causas  e  caracteristicas  sociais  no  Juda
anterior a monarquia, e a partir disso entender urn pouco do seu messianismo.

Queremos procurar a origem social desse messianismo judafta2. Embora o
termo hebraico "messias" s6 apareca muito mais tarde, as esperancas messianicas
remontam  a  6poca  anterior  a monarquia.  Nao  mos  aprofundaremos  muito  em
tentar descrever estas esperan€as, mas procuraremos descrever mais o ambiente
que faz florescer o messianismo judaita pr6-monarquico.

Inicialmente vejamos quem era Juda nesta 6poca.

[saura]j::g,pr:i::[6s%seoscs;[9::%cmaod::E::]szeen::s#::sdi:.n5caoo.¥;a]:To:rfitf::6e±t:gpa:r2eQEud¥[RRe3z:X£=:
1976; e MOURAO, Lafs. Contestado: A Gesta€ao Social do Messias. In Cader#os c!o Cerc4.  Sao Paulo,
(7): 59-98,  1974.

2. Para uma apresentacao mais detalhada e completa do assunto remeto a minha Dissertagao
deMestraLdo..AL16queuenhaSi,I,6.Urn,estudodomessieni,srlropr6-mon6rquieoapartirdeGanesis49,8-12.
Sao Bemardo do Campo, IMS, 1994.
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2. QUEM ERA JUDA
Nas montanhas palestinenses surgiram dois p6los de vida tribal em oposicao

ao sistema cananita: Israel e Juda. Quase sempre se assume que Israel e Juda
eram uma s6 realidade social com uma origem comum. Aorigem dos grupos tribais
que posteriormente formaram Israel e Juda nao pode ser tinica, sendo mais certo
buscar uma diversidade de origens3.

Embora similares a Israel em muitos pontos, Juda e Simeao tamb6m esta-
vain geograficamente isolados dele por uma faixa de cidades cananitas no pen'odo
anterior a tomada de Jerusalem por Davi e tiveram vida independente dele ate a
monarquia davidica4.

Esta separagao, aliada a algumas diferencas de carater geografico, contri-
buiu  para  que  os  grupos  se  desenvolvessem  de  forma  diferente.  Juda  era  o
resultado  do  ajuntamento  de  grupos  6tnicos  ¢udaitas,  calebitas,  simeonitas,
levitas,  cananitas  e  outros)  e  grupos  sociais  (hapiru,  camponeses,  pastores  e
outros) em uma regiao nao muito extensa mas de grandes contrastes no que diz
respeito a vegetagao, ao solo, clima, altitude e possibilidades econ6micas naturais.

Em Juda desenvolveu-se uma forma de vida muito mais campesina do que
urbana, economicamente muito mais voltada para a agricultura e pecuaria do que
para o com6rcio, como mostra o pequeno ntimero de cidades importantes. Tamb6m
a religiao tendia a ser descentralizada, voltada para o culto campesino, ja que em
Juda nao houve nesta 6poca nenhum templo centralizador do culto.

Dentre as similaridades entre Israel e Juda deve-se considerar a organizagao
social tribal, baseada em lagos de parentesco. Este parentesco deve ser entendido
mais  como  aliangas5  entre  grupos  socialmente  similares,  que  compartilhavam
interesses comuns, do que como consangtiinidade.

A estmtura social interna: casa-cla-tribo, em que a casa 6 a base econ6mico-
social-politica e religiosa, 6 bastante conhecida e nao precisa ser explicada aqui
novamente. Para o estudo do messianismo a caracteristica mais importante dessa
organizagao social 6 que se tratava de uma sociedade regulada pelas relag6es de
parentesco.

Nessas sociedades, economia, religiao, justiga e governo estao inseridos em
uma esfera de estrutura familiar e visam basicamente a subsist6ncia do grupo.

Os elos de uniao da estrutura social sao sempre muito fracos nas sociedades
reguladas por sistema de parentesco. E mais ainda, Juda nao teve em sua hist6ria
urn  lider  carismatico  capaz  de  aglutinar  em  torno  de  si  as  suas  diferentes

3.  Sobre  a  diversidade  de  origens  veja:  DE  VAUX,  Roland.  ZZzstoria  Anfjgcca  de  Jsroe/.  JJ
Asenfomjento en Cclnadn y Perjotzo cze Zos J"eces. Madri, Ed. Cristiandad, 1975; SCHWANTES, Milton.
jJis£6rjc! cze Jsraez rzocaz a OrjgensJ. Sao Leopoldo, Faculdade de 'leologia da IECLB, 1984.

4.  Veja:  HERRMANN,  Siegfried.  Hisforia  cZ€  Jsraez  en  Za  Epoca  dej  Anfjgz.o  restomenfo.
Salamanca, Ed. Sigueme, 29 Ed. Rev. Amp.,  1985, p. 96-149.

5. Sabemos dos problemas de se procurar a alianca como tema teol6gico em 6poca tao remota.
Thatamos aqui apenas de alianca enquanto pacto social.
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realidades sociais e econ6micas, como houve osjuizes em Israel. Tamb6m nao teve
urn  templo  centralizador  do  culto  que  funcionasse  como  propagador  de  uma
ideologia unificadora.

Mas os judaitas tiveram a alianga e ojavismo como elos de uniao social. A16m
disso sofreram a pressao exercida por grupos externos como os filisteus, edomitas
e  ate  israelitas.  Eles  pretendiam  expandir-se  em  diregao  a  Juda,  ou  apenas
usufmir do produto do saque as suas plantag6es e seus rebanhos. Esses ataques
provocaram uma coesao social maior entre os grupos constitutivos de Juda.

Assim,  em Juda havia urn certo equilforio entre as forgas que tendiam a
integracao e a desintegracao. A16m dessa situagao, podem ser verificadas em Juda
outras causas que contribuiram para o surgimento de urn messianismo.

3. CAUSAS DO RESSIANISM0 JUDAfTA
Na g6nese  dos  movimentos messianicos  estao causas  sociais  e religiosas,

embora urn tipo ou outro possa se sobressair em cada caso.

No campo social os movimentos messianicos foram verificados em situag6es
de  dominaeao  entre  grupos,  classes  sociais  ou  ate  sociedades  inteiras.  Nesta
situacao a ideologia ten a fungao de elaborar mecanismos simb61icos que repro-
duzam e legitimem estas relag6es. As classes dominadoras imp6em a sua ideologia
e seus valores as classes dominadas. Mas, nao podendo resolver completamente
as contradic5es sobre as quais se constroem as estruturas sociais, classificam em
categorias negativas as areas marginais sobre as quais nao conseguem impor os
seus  padr6es.  Essas  areas  marginais  nao  controladas  sao:  "nao-humanidade",
"nao-sociedade", "nao-civilizagao".

Os grupos que produziram movimentos messianicos conseguiram, ao romper
com a legitimaeao da domina€ao, reinterpretar os elementos da ideologia domi-
nante a partir de si mesmos e do seu referencial. E assim puderam criar uma
auto-imagem positiva.

Muito pouco sabemos a respeito da auto-imagem dos grupos judaitas, mas
urn caso 6 particularmente interessante. 0 termo hapfrzt tinha, para os grupos
dominantes das cidades-estado cananitas e do imp6rio egipcio, urn conceito muito
negativo.Osfoapjrz4eramumaamea?aaordemestabelecidaqueeraben6ficapara
a corte e mal6fica para os camponeses. Sao tratados pelos reis como "insubordi-
nados", "foragidos", "revolucionarios", e outros termos pejorativos6. Enfim, o none
hapjrz4 era carregado de uma imagem negativa pelas classes dominadoras.

Embora seja muito  discutivel,  consideramos  correta a identificacao entre
hapjrzt e o termo "hebreu". E na Bfolia "hebreu" nao 6 urn nome pejorativo.

Abraao 6 chamado de hebreu em urn texto em que aparece agindo de forma
muito parecida com a atividade dos hapzrzt, Gn 14,1-16. Mas o ponto de vista nao

6.C}£.QO"AI:D,I+o;rr[LanK.AsThibosdelcLhu]eh.UrmaSociologiadaRdigiaodelsraelLiberto
J250-J050 ac. Sao Paulo, Ed. Paulinas,  1986, p. 411-414.
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6 o dos reis e nobres cananitas, mas o de urn hebreu. E nesse texto Abraao nao 6
urn bandido, mas urn her6i, de caracten'sticas muito parecidas com as dos jur`zes
libertadores como Gedeao, D6bora, Sansao e outros.

Tamb6m  na  hist6ria  do  Exodo,  a  designagao  "hebreu",  embora  em  un
contexto de servidao, nao 6 pejorativa, visto que Jav6 6 chamado de "Deus dos
hebreus".

i justo, portanto, pensar que a imagem de ``hebreu" ideologicamente feita
pelos dominadores como de urn bandido se transformou na auto-imagem positiva
de urn povo her6ico que luta por sua libertaeao.

E assim sendo, podemos afirmar que temos uma reinterpretagao e inversao
doselementosdaidentidadenegativaimpostapelaideologiadasclassesdominan-
tes a partir das classes dominadas. Aquele que era considerado bandido vira her6i.
Esta reinterpretagao e inversao sao causas sociais necessarias para o surgimento
de urn messianismo.

Ja no campo religioso, o tipo de religiao exerce urn papel fundamental para
que se desenvolva urn messianismo. Todas as religi6es que serviram de base para
algum movimento messianico tinham como objetivo principal a transformagao da
vida presente atrav6s da melhoria das condic6es de vida. Nelas sempre existe a
certeza de que 6 possivel construir urn reino de justiga, paz, virtude, etc. neste
mundo. Reino este que vira a partir da vinda ou regresso de uma divindade ou seu
enviado. Ele vira oferecer ao povo fiel os meios para a sua instalacao.

A religiaojudalta e israelita desde os seus prim6rdios acreditava na hist6ria
comoumdosprincipaislugares,senaooprincipal,darevelaeaoeatuafaodeDeus.
Para eles, os acontecimentos hist6ricos eram ap6es e revela€6es divinas. Dens 6
poderoso o suficiente para controlar os acontecimentos e o faz com base no seu
juizo de bencao ou maldigao. A palavra divina atua de duas importantes formas:
govemando e interpretando a hist6ria.

E,  embora nao exista nesta 6poca uma concepgao de algo preestabelecido
para toda  a hist6ria,  existe  a id6ia de urn plano  divino que  a dirige.  Existe  a
concepcao de urn objetivo hist6rico para o qual Deus dirige o rumo dos aconteci-
mentos.  E  o povo  de Deus  conhece os  objetivos  divinos  na hist6ria atrav6s  da
palavra revelada.

Na teologia de Juda e Israel as manifestap6es de seu Deus se dao tanto em
favor do povo como atrav6s dele. Assim, o povo 6 convocado para ser agente de
Deus na transformagao de sua pr6pria realidade, rejeitando o imobilismo.

Desta forma, a sociedade e a religiao de Juda tinham os elementos necessa-
rios para o surgimento de urn messianismo. Mas conter esses elementos nao 6 uma
garantia de que viesse a desenvolv6-lo. 0 que caracterizava a sociedade judaita
como messianica?

4. cARACTERfsTlcAs soclAls DO MEsslANISMO ]uDAfrA
Todas as sociedades ou grupos sociais que deram origem a urn movimento

messianico apresentavam algumas caracteristicas sociais comuns. Estas caracte-
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n'sticas (que em  suma formam o messianismo) precedem ao messias,  e nao o
contrario. 0 messianismo 6 que faz o messias e nao o messias que faz o messia-
nismo.

A primeira caracten'stica dos messianismos, presente no Juda pr6-monar-
quico, 6 a organizacao social segundo rela§6es de parentesco. Para o messianismo
nao importa se este parentesco 6 real ou ficticio, portanto para este ponto nao 6
de fundamental importancia se entre as tribos havia consangtiinidade ou uma
alianca que os tomavam "irmaos". Importa que, como 6 universalmente aceito, na
sociedadejudaita as relac6es sociais tinham como base urn sistema de parentesco.

Outra caracten'stica dos messianismos, que 6 ponto paoffico nas discuss5es
a respeito da hist6ria - principalmente da origem - de Israel e Juda, 6 uma forte
liga€ao entre o sagrado e o profano. Talvez ate se possa afirmar que, culturalmen-
te,  nao havia  separafao  entre  o  sagrado  e  o  profano  em  Israel  e Juda.  Esta
compreensao atravessou, pelo memos, todo o periodo biblico.

Outra caracten'stica ainda 6 que os movimentos messianicos  sao fruto de
crises sociais especificas, que determinam inclusive suas caracten`sticas particu-
lares.  Juda viveu em  sua formagao urn ajuntamento  de  grupos  de  diferentes
origens que passaram a viver sob pressao. Esta situaeao provocou uma crise que
se caracteriza como crise de formagao da sociedade.

Todo esse processo nao aconteceu da noite para o dia. Levou tempo. Como
levou tempo, tamb6m, ate que o messias viesse. E enquanto o messias nao vein se
espera pela sua vinda.  E  al esta uma outra caracten'stica:  o tempo de espera
messianica.

A tiltima e nao memos importante caracteristica 6 a mentalidade messianica.
Esta pode existir sem o movimento messianico. Mas este nao existe sem aquela
para orienta-lo. E a mentalidade messianica que confere ao movimento as suas
palticularidades. Ela pode ser traduzida nas esperancas messianicas.

5. AS ESPERANCAS MESSIANICAS JUDAfTAS
Gn 49,8-12 6 urn texto cuja origem remonta aos grupos fomativos de Juda

e cujas esperangas messianicas ali expressas tomaram-se urn ideal para toda a
tribo.  Passaram  a  ser  como  que  urn  ideal  coletivo.  Em  que  consistiam  tais
esperangas?

Em primeiro lugar, os estados vizinhos estavam se organizando em monar-
quias,  o que lhes conferia uma organizagao militar mais  poderosa.  E  ainda os
filisteus possuiam armas de ferro, o que aumentava a sua amea€a.  Diante do
crescimento do poderio militar dos vizinhos e de seu desejo de dominar Juda, e
conseqtientemente  dos  ataques  e  danos  que  sofria,  6  natural  que  a  primeira
esperanga expressa seja a de vit6ria nas batalhas contra os inimigos.

A ascensao de pequenas monarquias na Palestina como Edom, Moab, Amon,
e ate Israel e Juda foi possivel porque naquele periodo as duas potencias imperiais
- Egito e Babil6nia - que alternadamente costumavam dominar a regiao estavam
em declinio. Este declfnio permitiu tamb6m que os pequenos estados sonhassem
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em ocupar o lugar delas no cenario politico da Palestina. Permitiu tamb6m que
Juda sonhasse ser o leao que dominava a regiao e os vizinhos.

Para que isso tudo fosse possivel aguardavam a vinda de urn governante
especial. Tao especial que, para designs-lo, usaram uma palavra de dificil deter-
minacao do seu significado.

6. SIL67
Ha uma longa discussao a respeito do significado da palavra Sil6, do hebraico.

Nao entraremos aqui mos seus detalhes. Basta apenas saber que a discussao nao
6 nova. Ja mos tempos dos copistas o significado desta palavra causava problemas,
o que  podemos  perceber por urn ntimero muito grande de variantes tanto nos
manuscritos hebraicos como ate na tradugao grega. Ate hoje sao feitas tentativas
de corrigir o texto hebraico ou interpretar o sentido desta palavra a partir de
alguma raiz hebraica conhecida. Podemos perceber isso nas diversas tradue6es da
Biblia em Portugues.

Por6m estas propostas de tradugao esbarram em quest6es gramaticais ou
literarias  do  hebraico.  Alias,  percebemos  que,  pelo  contexto,  trata-se  de  uma
pessoa, urn governante, e nao de urn objeto como sugerem algumas vers6es. Ha
indi'cios muito fortes do uso desta palavra como urn estrangeirismo acadico numa
6poca e regiao pr6ximas a Juda pr6-monarquico, que designaria ulna fun?ao de
lideran€a.

Este personagem, urn lider carismatico e guerreiro a semelhanea dos jufzes
de Israel, estabeleceria urn governo de paz e prosperidade para todo o povojudaita
e dominaria sobre os outros povos. Seu governo nao seria como o dos reis dos parses
vizinhos, mas teria as caracteristicas de urn lider tribal, como indicam os sfmbolos
de poder tribal em suas maos: o cetro e o bastao de comando.

E os judaitas tiveram o seu messias. No inicio de sua hist6ria como estado
levantou-se em Juda urn rei que, se provavelmente nao correspondeu a totalidade
das esperan§as messianicas judaltas, esteve bern pr6ximo disso.

7. 0 MESSIAS
A hist6ria de Davi e a tradicao que se formou em torno dele apontam para

uma figura carismatica que vein corresponder as esperan€as do povo judafta. 0
seu carater messianico apresenta-se mais claramente na sua ascensao e inicio de
seu governo, mas estende-se por toda a sua vida e ate, ou principalmente, depois
de sua morte.

A grande capacidade guerreira do belemita e as importantes vit6rias que
conquistou, desde os tempos de Saul, serviram para legitimar Davi como urn eleito
de Jav6 para conduzir o povo as vit6rias esperadas. A sua hist6ria pessoal8 de

7. Como grafa Almeida.

8.  Nao  cabe  aqui  diferenciar  o  que 6  hist6ria e o que  6  tradicao,  pois  isto  6  irrelevante  na
caracterizafao da figura do messias como tal.
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origemlendaria,provaeao,retiroevoltagloriosacorrespondeashist6riaspessoais
dos messias de outros movimentos.

Davi 6, como os outros messias, uma esp6cie de catalisador das esperangas
populares que existiam antes dele. Davi expressou e correspondeu as esperangas
judaitas de vit6ria nas batalhas contra os inimigos, de forma€ao de urn domfnio
imperial e de abundancia na produgao agropastoril. Davi nao foi nem mesmo urn
monarca nos  moldes  dos  outros  povos.  Seu governo teve marcas muito fortes,
principalmente em seu inicio, por estar baseado em uma lideranga carismatica do
tipo dos juizes.

Finalmente Davi, recuperando e atualizando elementos do culto, incorporan-
do outros e/ou dando-lhes novos significados, reordenou em torno de si o universo
simb6lico-religioso dos judaltas.

8. CONCLUSA0
A  esperanga  messianica  nao  morre  com  a  morte  do  messias  ou  com  a

frustra?ao do movimento. A esperanga permanece latente ate que novas fatores a
despertem, promovendo outros surtos messianicos.

Assim tamb6m o messianismo davidita nao se encerrou com a morte do rei
belemita.  Permaneceu no ideal politico-religioso coletivo judaita.  Renovou-se e
com o tempo desempenhou novas fung6es e ate incorporou novos conceitos.

A tradicao messianica se desenvolve por todo o Antigo Testamento e alcanea
ate o Novo, em que Jesus de Nazar6 nela se insere.

Marcos Paulo BCLil,ao
Rua Cel. Francisco'Amaro 94

09020-250 Santo chdr6, SP

15


