
Perspectivas messianicas mos Pri-
m6rdios do Judaismo

``Aesperan?amessiani,ca6sempreprirneircLrmeuteesperan?ahist6rica;

ela se torna escatol6gica somente di,cunte do cresci,mento conttnuo dos
desilus6es hist6ricas" (Martin Buher).

Falar da id6ia messianica como uma das caracteristicas fundamentais da
religiao judaica,  de  messianismo  e  moshjcrfa  no judaismo  do  primeiro  s6culo
torna-se uma tare fa dificil para nao dizer ousada. Nao resta drivida que a visao
messianica sempre foi urn fator de vitalidade na hist6ria de Israel. A cada nova
situacao-limite o messianismo se revestiu de urn colorido especial e de concepc5es
variadas.

Segundo Martin Buber, o messianismo deve serjulgado como uma das id6ias
mais  originais  do judaismo.  A diversidade  que  encontramos nas  configurac6es
posteriores do messianismo pode ser explicada em parte como inspirada pelas
diferentes camadas literarias do canon hebraico que serviram para todos, judeus
e cristaos, como fonte seminal partilhada. Esta diversidade resulta de interpreta-
g6es ou reformulae6es particulares da heranga comum, de enfases distintas deste
ou daquele grupo, neste ou naquele aspecto bfolico da no€ao "moshz.czh".

0 significado do messianismo e sua avaliagao constitui mat6ria de fe e urn
desafio  intelectual  com  que  se  confronta  cada  geragao  de judeus  e  cristaos,
exigindo sempre uma retomada da questao tanto internamente em cada uma das
profiss6es de fe, como tamb6m 6 proveitosa uma revisao comum.1

Te61ogos judeus e cristaos, historiadores da religiao possuem uma grande
variedade  de  pontos  de vista para falar sobre messias  e messianismo e quase
sempre usam este tema para justificar suas respectivas profiss6es de fe e id6ia

1. S. TALMON. The Concepts of mashiah and Messianism in Early Judaism, in: Tfae A4lessjafo..
Deue/apments jn Eorzjes£ /ztdaijsm and Cfarz.stiamjsfy. The First Princeton Symposium on Judaism and
Christian Origins. James Charleswoth editor, 1987.
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sobre mosfainh. 0 mesmo ocorre com muitos estudiosos. Simplifica-se a questao
numa frase bastante conhecida e estereotipada, que soa como urn szogan (chavao?):
`os cristaos acreditam que o messias ja veio e os judeus continuam esperando sua
vinda'.AodizerqueJesus6nadamaisenadamenosdoque'"omessias"significaria
dizer que nas Escrituras Hebraicas no tempo de Jesus havia somente zjmc! id6ia
que circulava sobre o tema e esta foi seguida por Jesus. Logo os judeus que nao
acolheram Jesus como masfajoA foram obtusos, para dizer o mfnimo. Essas id6ias

i:tvae°r9:::egg:rhae::rri:::;#]£:2mente`Carnais'eporissoforameles`impedidos
Esta maneira simplista de tratar a questao colocou e ainda coloca muitas

vezes urn ponto final para se descobrir a riqueza e a variedade de expectativas
messianicas judaicas no tempo de Jesus, levando em conta os diferentes pontos
de referencia e suas raizes nas Escrituras Hebraicas.  Quando mos  debrugamos
sobre esta variedade, aprendemos a diferenciar entre a genuina esperanga mes-
sianica e dai a entrada para o messianismo.

0 progresso das ci6ncias auxiliares da hist6ria, entre outras a arqueologia e
ultimamente a antropologia e a sociologia, fizeram surgir mos tiltimos cinqtienta
anos uma riqueza incalculavel de novos dados, fazendo-nos vislumbrar de modo
mais  acurado,  na virada  do  tempo  de  inicio  do  cristianismo,  a vitalidade  e  a
complexidadedascomunidadesjudaicastantonaterradelsraelcomonadiaspora.
Se passou uni born tempo desde que tomamos consciencia de que havia grande
variedade de expectativas judaicas, agora, tendo uma visao mais ampla, notamos
que o messianismo, como o entendemos hoje, ocupava urn espa€o bastante restrito
na escatologia judaica da 6poca. Devemos tamb6m levar em consideragao que os
testemunhos de que dispomos vein da "elite" da 6poca, ou seja, de grupos capazes
de deixar algo escrito. Muito pouco sabemos ainda das expectativas populares pois
em  geral  os  "om  ho-'orefs"  nao  deixaram  suas  mem6rias  escritas  pois  nao
interessavam ao poder da 6poca. Neste particular as recentes pesquisas de cunho
sociol6gico  mos  permitem  perceber  urn  pouco  mais  a  gama  das  expectativas
bastante  complexas  dos  mais  populares,  o  que  acrescenta  dificuldades  para
delinear com maior clareza algumas das afirmae6es a que estamos habituados,
questionando outras que ja tinhamos por adquiridas. Aesperan€a da 6poca nao se
reduzia de modo algum a espera de urn "mediador" de salvagao. A maioria dos
judeus  na terra de Israel  do  periodo romano  ansiava  por Zjberdacze,  liberdade
esperada  por  todos,  ricos  e  pobres.  Mesmo  se  a  palavra  era  pouco  usada,  os
romanos  sabiam muito ben o que  significava este  anseio no meio das massas
populares.

Nao ha delimitagao precisa para o conceito de moshjc!fo. Na Biblia Hebraica
encontramos nog6es messianicas mas devemos usa-1as com precaucao no que se
refere ao messianismo. Nao devemos confundir como messianicos textos que se
referem somente a restauragao da casa de Davi.

2. Clemens THOMA. A Cbrisfjczn fheozogy a/Jc4dajsm. New York, Paulist Press, 1990, 59.
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Provavelmente a maior diversificagao veio a tona a partir do pen'odo persa,
diante do impacto que precedeu a dispersao judalta ap6s 586 ac. Este processo
ganhou forma e se acelerou no pen'odo helenistico e romano, quando varios grupos
judaicos foram afetados de diferentes maneiras pela cultura greco-romana, pela
espiritualidade  nativa  e  por  fen6menos  religiosos  como  o  apocalipsismo  e  o
gnosticismo para citar somente os mais evidentes.

A maior diferenciagao hist6rico-religiosa e de grande importancia teol6gica
se inicia no pen`odo dos Macabeus. Eles, acreditando na iminente aproximacao do
reino, em situagao-limite, 1ideraram uma solueao, articulando o meio popular que
se encontrava extremamente confuso diante da imposi§ao helenista. Conclaman-
do o povo a fidelidade a Jc!LJe', em meio a crise, encontraram a saida enraizada na
tradifao, do mesmo modo que ocorrera nos prim6rdios de Israel. No momento da
entrada na terra,  Josu6  conclama todos  os  que aderiram ao  projeto de Jav6  a
reconhecerem a exclusividade de Jav6. Em contexto de persegui€ao sucessiva -
sel6ucidas,  asmoneus,  autoridades  romanas  -  surgirao  muitos  outros  grupos
messianicos esot6ricos e apocalipticos. Uma das caracteristicas deste periodo de
ebuligao e revolta 6 o aparecimento de uma forca dinamica na situacao religiosa

:apm°;i:iceaseqsT3e aparece nas Pesquisas  de Horsley sobre os movimentos entre os

Portanto, ao abordar o tema nao podemos perder de vista qual o judaismo a
que mos referimos. Somente no pen'odo intertestamentdrio comecaram a circular
id6ias escatol6gicas que permitiram chegar as imagens messianicas no sentido
estrito do termo tal qual as conhecemos. Devemos ter prudencia antes de atribuir
certas concepg6es ao judaismo primitivo pois elas podem muito hem ser escritos
judaicos que sofreram interpolag6es e acr6scimos de redatores neotestamentarios.

As  id6ias  messianicas  sem  diivida  encontram  suas  rafzes  na  monarquia
davidica e nas interpreta€6es dos ultimos profetas, mas o conceito da era messia-
mica no judaismo ultrapassa de longe a figura do messias.

Clemens Thoma cita a diferenciagao feita por RIausner a respeit_o de espe-
ran€a messianica e fe no messias na orientacao judaica. A esperanea messianica
6 a esperanga profetica que  almeja uma nova era onde  a liberdade politica,  a
perfeicao moral e a felicidade na terra serao apanagio de Israel em sua pr6pria
terra. A fe no messias refere-se a esperan€a profetica de uma nova era quando o

:eadter:tv°6rsE:;as:ei£:]5dp:i£:°eep::fde:;'a:r:roar:f]av::3:g:[fi£::eane:?4£ritualparalsrael

PRIM6RDlos DA NogAo MEsslANICA E Do jizAsmAH5
0 termo in;osfajoh - da raiz mc!s7ic[h "ungir" - significa "o ungido". 0 termo

em si nao exige urn redentor enviado por Deus para livrar Israel da escravidao.

3. Richard A. HORSLEY e John S. IIANSON. Bondjfs, Prapfaets and Messjosfes. Winston Press,
Minneapolis,  1988.

4. Clemens THOMA. Op. cj£.,  59-60.

5. S. TALMON.   Op. cj£.  p. 79-115.
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Na Escritura Hebraica o termo nao se refere a uma pessoa que vira no tempo
futuro para redimir Israel mas a uma pessoa que, na situagao, 6 ungida com 6leo
sagrado para exercer uma fun€ao: rei ou sacerdote. E o termo serve para designar
qualquer pessoa para a qual Deus tern urn objetivo particular, como no caso de
Ciro, rei persa (veja Is 45,1). Mas nao devemos com isso concluir precipitadamente
que toda id6ia da pessoa do messias seja p6s-biblica.

Ao nos referirmos  as Escrituras  Hebraicas temos  consciencia de que nos
referimos a textos que nao datam da mesma 6poca.  Cobrem urn largo periodo.
Refletem  atitudes  heterogeneas  dos  autores,  que  provavelmente  carregavam
id6ias divergentes sobre mclshfc!h do que as que encontramos cristalizadas nos
textos.  Os  conceitos  bfolicos  de  moshjcbfa  e  messianismo  trazem  no  seu bojo  a
tensao entre o racionalismo enraizado na experiencia hist6rica e a utopia mistica
que transcende toda a realidade.

A id6ia intrinsecamente ligada a nogao s6cio-politica se desenvolveu primei-
ramente na cultura hist6rica context,ual do conceito biblico de monarquia. Isto
servira de base nas manifestag6es posteriores e ajudara a avaliar a formaeao de
grupos com perfil s6cio-religioso. Embora dificilmente possamos separar o politico
do religioso no Israel biblico, para evitar a tend6ncia de "teologizar" antecipada-
mente  as  noe5es  de  mclshjczfo  e  messianismo,  devemos  apreciar  tanto  quanto
possivel as conotac6es politicas do contexto existencial do povo que da nascimento
e desenvolvimento a experiencia messianica.

Segundo Talmon o titulo moshjoh carrega em si dois principios essenciais
contradit6rios: urn lider inspirado cuja autoridade surge do carisma pessoal e 6
por  definigao  descontinuo,  tal  como  o  conhecemos  no  periodo  dos juizes,  e,  ao
mesmo tempo, urn lider que se coaduna com o regime monarquico, automati-
camente continuo, que o reforea como urn carisma de oficio de uma instituigao
estabelecida.

As Escrituras Hebraicas tamb6m mencionam por vezes que o rei foi ungido
pelo  povo.  Os  "om  ho-'arefs" pegaram Joacas,  filho de Josias, ungiram-no e o
fizeram rei no lugar de seu pai (2Rs 23,30). 0 crescimento da atitude cn'tica para
com os reis atrav6s dos profetas transferiu o titulo de "mashiah" para a figura do"rei que vira", que era esperado e poderia aparecer num futuro pr6ximo.  Como
resultado o conceito perdeu algo de sua concretude e se revestiu de uma certa
utopia  irreal.  Em  Isaias  encontramos  oraculos  que  refletem  esta  evolueao  na
justaposigao de tres estagios de desenvolvimento da no€ao biblica de moshjc!h.. de
Is  7,14-16  com  seu realismo hist6rico passamos  a Is  9,5-6  onde encontramos  a
conceitualizacao e chegamos a Is 11,1-10 onde encontramos a idealizagao.

A  progressiva  des-historizagao  da  noeao  do  mczshfc!h  aparece  com  mais
evidencia  nos  profetas  p6s-bfolicos  como  Ageu  e  Zacarias  no  que  se  refere  a
Zorobabel, tiltimo ungido da linhagem davidica. A controv6rsia entre estes dois
profetas contemporaneos a respeito do in,c[shfclh do momento da restauragao mos
indica como desde os tempos bil)1icos o desenvolvimento do conceito de mcbshjc}h
nao era unilinear.

AIguns profetas vao falar da futura redeneao de Israel assegurada por urn
descendente da casa de Davi. Os profetas Isaias, Miqu6ias, Jeremias e Zacarias
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falan de urn lider humano ideal, com grande espiritualidade e qualidades 6ticas.
Mas este lider nao 6 o redentor como mosfaj¢h sera interpretado posteriormente.
Somente Deus 6 o redentor e o rei messias 6 somente lfder do povo redimido. Ele
executara ajustiga e o direito sobre a terra. Outros profetas falarao do futuro sem
se ater a uma personalidade carismatica. Sao os profetas como Naun, Sofonias,
Habacuc, Malaquias, Joel e Daniel que falarao do futuro onde somente Deus 6 o
redentor.Assimsendoasduasperspectivasdomessiaspessoaledaeramessianica
encontram suas ralzes nas Escrituras Hebraicas.

Nadescri€aobfolicadofuturomosfaI.afaedanovaeraquecomeleseinstalara
podemos  distinguir duas tendencias  designadas como "messianismo ut6pico" e"messianismo restaurador". Ambos podem ter uma moldura particular -nacional
ou universal - compreensiva. Na 6nfase ut6pica ou restaurativa que toca diferen-
tes camadas bfolicas parece estar a base da qual surgem as variadas manifesta-
€6es messianicas da 6poca p6s-bfolica. Avisao restaurativa mais racional procura
avoltadasantigasg16riasdelsraelesperandosomenteamelhoradoquejaexiste.
A visao ut6pica procura construir urn futuro melhor ultrapassando o que existe,
tern urn carater mais apocaliptico, vislumbra mudancas radicais no mundo com a
chegada da era messianica.

Em todo caso o que podemos concluir 6 que em sua ess6ncia e diversidade
nao ha uma id6ia messianica igual que possa ser encontrada fora dos parinetros
da cultura e do sistema de fe do ].udeu-cristianismo.

NOC6ES  MESSIANICAS  ENTRE  FARISEUS,  QUARTA FILOSOFIA E
GRUPOSAPOCALipTICOS

Neste item queremos simplesmente acenar para as possiveis no§6es messia-
nicas que encontramos nas diferentes correntes dojudalsmo no r s6culo, deixando
para concentrar reflex6es diferenciadas sobre o grupo Qumran e ess6nios tendo
em vista que este grupo 6 o que mais fornece material escrito sobre o tema e tern
sido alvo de muitos estudos recentes.

Ao falar dos grupos  que nomeamos  acima, lembramos mais uma vez que
muito daquilo a que aqui mos referimos chegou ate n6s por testemunhos escritos
ou que foram objeto de interesse de escritores como 6 o caso de Flavio Josefo, que
menciona e descreve fariseus, saduceus, essenios e quarta filosofia.6

Doutores leigos, os fariseus prolongaram a tradigao dos antigos "sabios" e
negaram o monop6lio sacerdotal da interpretaeao da ford.

Em mat6ria de esperan€a adotaram posic6es bern evolufdas: esperavam a
ressurreicao  dos  mortos  atestada  em  Dn  12,2-3  em  que  os  "justos"  poderao
participar do "mundo que vira". A dedica€ao total a Tors estava ligada ao nacio-
nalismo religioso que esperava por urn tempo onde ajusti?a e a paz reinariam no
povo de Israel, livre da dominagao estrangeira. No entanto nao entrain na hist6ria

6.RichardA.HORSLEY.`Messianic'FiguresandMovementsinFirstCenturyPalestina,in:Tlfoe
Messich (Op. cit.), Z]9.
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como extremamente preocupados com a iminente aproxima€ao do reino de Deus,
apanagio dos grupos apocalipticos. Eram mais preocupados com as escrituras e
sua exegese sapienciais e halaquicas a servico de uma vida simples em conformi-
dade com a revelaeao. Preocupavam-se com os fins dos tempos e com os caminhos
que a existencia do povo de Israel deveria trilhar neste mundo e como deveria
faze-lo.

Embora hostis a resist6ncia violenta, os fariseus dificilmente aceitavam a
legitimidade das autoridades romanas. Romperam com os asmoneus por fidelida-
de a realeza davidica e se mantiveram a distancia da dinastia herodiana pelo
mesmo motivo. 0 envio do mashzclh libertador tinha uma dimensao polftica, mas
eles  nao pretendiam  apressar o tempo  atrav6s  de urn ativismo inconsiderado.
Durante a revolta de 66-70 aos poucos se distanciaram da agao militar. Segundo
a tradieao, foi nesta 6poca que rabi Yohanan ben Zakkai se fez levar para fora da
cidade nun esquife, carregado como morto por seus discipulos, a fin de reorgani-
zar as instituic6es nacionais, fato que conseguiu atrav6s de negociac6es e conces-
s6esdopoderromano.Estainiciativaculminaranaassembl6iadeYavn6(Jamnia).

Durante este pen'odo do final do s6culo os rabinos ensinaram que se devia
esperar o mashzoh e rezar pela sua vinda, mas nao se deveria fazer nada para
apressar sua vinda. Ben Zakkai, que recebeu o titulo de Rabban, ensinava a seus
discipulos o seguinte: ``se voce estiver plantando uma arvore e ouvir dizer que o
moshfafa chegou, termine primeiro de plantar a arvore e depois va sauda-lo''. Este
era o ensino das prioridades. A tarefa dos judeus 6 plantar arvores, planejar o
futuro a longo prazo, o futuro da humanidade e do mundo. A espera do messias 6
secunddria e uma preocupagao menos importante. Os rabinos proibiam as tenta-
tivas de calcular o tempo da chegada do 77z,oshjc!fa. Deus enviara o moshjczh em seu
tempo devido. A responsabilidade do povo judeu sera viver fielmente de acordo
com a tora ate o tempo de sua vinda.

Ocasionalmente os fariseus podiam ser atingidos pelo fervor da expectativa
do messias, o que de fato aconteceu em 70 e 132-135 quando inclusive rabi Akiba
se deixou levar pelo "Filho da Estrela" Simao Bar Kokeba ou Kosiba como sendo
rmashi,ah.

No entanto nao devemos generalizar esta atitude moderada descrita acima,
conforme encontramos nas fontes escritas. A situagao era muito diversificada nas
diferentes regi6es do pats e hoje sabemos que muitas vezes a presenca ostensiva
dos soldados romanos exigindo do campones al6m do tributo prescrito deve ter

g:::g:t:so.g  PouCoS  focos  de  resistencia  onde  os  fariseus  sem  dtivida  estavam
Mesmo se dificilmente podemos apreender a organizagao dos fariseus no lQ

s6culo,  podemos afirmar sua estreita ligacao com a vida sinagogal - centro de
oragao e de estudo da Tors - deixando entrever a comunicagao provavel de sua
visao  messianica  e  esperanga  no  futuro  comum  entre  os  `"om  hci-'arets"  que
freqtientavam as sinagogas em suas aldeias e vilarejos.

7.  Nestor  0.  MfGUEZ.  Os  militares  na  Palestina  de  Jesus,  in:  RIBLA,  rf  8,  Petr6polis,
Vozes/Sinodal,  1991/1,  13-22.

21



0 povo carregava ideais sobre o que deveria ser a vida e tinha mem6ria do
passado que alimentava esses ideais. A lembranga dos tempos em que fora povo
livre e soberano, sem dominagao estrangeira, mesmo se este passado estava longe
da realidade vivida, continuava lembranca viva na mem6ria popular. A maioria
dos "cLm hcb-'orefs" da 6poca ja nao sabia o hebraico e o recurso da tradigao oral se-
tornara o grande meio de fazer mem6ria. Alguns "cLm ho-'orefs" haviam se tornado
escribas  e  fariseus  e  provavelmente  cada  pequena  aldeia  tendo  sua  sinagoga
simples tinha os meios de conservar viva esta tradi€ao milenar. A hist6ria tern
mostrado em diferentes circunstancias como a tradigao oral 6 o caminho mais certo
da resist6ncia popular. Na tradigao cat61ica popular temos ocasiao de perceber o
quanto a literatura ap6crifa da infancia de Jesus e Maria estao presentes e passam
de geragao em geraeao.independente da `oficialidade' das Escrituras. Alias sobre
a resist6ncia popular ainda temos muito a aprender.8

Atualmente,  estudiosos do judaismo primitivo, adotando a nomenclatura de
Flavio Josefo, englobam sob o terlno quarta filosofia diferentes grupos de resistencia
popular, entre eles zelotas e sicarios. Estes grupos denominados "rebeldes" nao eram
simplesmente bandidos, ladr6es ou inimigos do povo como tentou descreve-1os Flavio
Josefo. 0 lugar social ocupado por Flavio Josefo mos ajuda a procurar ler o reverso da
medalha e a partir dos olhos daqueles que foram por ele descritos.

Os  chamados  grupos  rebeldes  sao  grupos  que  carregam  as  esperaneas
populares,  que  desejam melhorar  a vida  do  povo,  desejam libertar o  povo  dos
pecadores e opressores. Sao eles guiados pelo grande anseio de liberdade,1ideran-
do o povo para a libertaeao escatol6gica,  pureza moral, inspirados pelos ideais
messiinicos.

Estes movimentos que no ini'cio foram esporadicos, em determinado momento
catalisaram os anseios de libertapao e conduziram o povo judeu para uma situapao
catastr6fica  que  terminou  com  a  conquista  de  Jerusalem  e  da  Jud6ia  e  com  a
destrui€ao  do  templo,  dizimapao  da  populacao  seguida  de  exflio  de  muitos  dos
sobreviventes.  Os anos 66-70 marcaram profundamente a hist6ria de Israel nun
momento no  lQ s6culo em que  as  esperangas  de uma possibilidade de libertaeao
polftica catalisaram a esperanga de vinos grupos, liderados pelos zelotas.9

Concentramos neste item uma tentativa de trazer uma visao panoramica
sobre  o  sfczfz4s  gztoesfjo77js  dos  estudos  sobre  os  manuscritos  do  Mar  Morto  e
alg.umas conclus6es feitas por James Charlesworth no simp6sio de Princeton sobre
o tema messias.

A16m dos pseudo-epigrafos mencionados anteriormente ao falar do apocalip-
sismo, outro corpo de literaturajudaica da 6poca que menciona ou faz refer6ncias
ao messias 6 urn parco ntimero de fragmentos dos manuscritos de Qumran.

As origens da comunidade de Qumran continuam complexas e alvo de muitas
discuss6es. Os textos de Qumran levam a situar o surgimento do grupo no deserto,

8.  Carlos MESTERS. "Os profetas Joao e Jesus e outros lideres popu]ares daquela 6poca", in:
j3JBLA, rf 1, Petr6polis, Vozes/Sinodal,  1988, 72-80.

9. Richard HORSLEY.  Grupos judeus palestinos e seus messias na tardia 6poca do Segundo
ifemplo, in: Concjzj"in, Petr6polis, Vozes, 1993, ng 245 [Messja%jsmo %cl fais£6rja], 2441.
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na 6poca de Herodes o Grande e sua perman6ncia ativa no local durante todo o
periodo do primeiro s6culo.

A peculiaridade de Qumran 6 a expectativa dos "dois unridos", o que esclarece
sobremaneira a diversidade com que a id6ia do mcishieh se expressa ela mesma no
pen'odo do Segundo 'Ilrmplo. Os manuscritos refletem conceitos de urn grupo judeu
extremista que promulgava urn messianismo milenarista. Os essenios, evocados por
Flavio  Josefo,  deixam  entrever  certa  complexidade  em  sua  organizapao.  Ele  os
apresenta em duas categories das quais uma pratica o celibate e outra admite o
casamento de seus membros. Muito do que ele fala corresponde ao que hoje sabemos
sobreacomunidadedeQumranemboraestejamoslongedealcanearalgum,resultado
mais definido, pois, ap6s 47 anos da descoberta dos manuscritos, alguns dos manus-
critos ainda nao foram traduzidos e estudados. 10

Osmanuscritosrevelamqueogruposeconstituiucomoosda"NovaAlianea"
ou os  `Ychad bene  Zadok" - filhos  tinicos  de  Sadoc,  no  inicio  do 2Q  s6culo  ac,
distanciando-se do grupo que poderiamos chamar de judaismo protofarisaico. 0
que foi encontrado nos manuscritos sobre messianismo pode projetar luzes sobre
algumas  das  concep€6es  messianicas  do judalsmo  rabinico  e  do  cristianismo
primitivo.

Ao que parece os fundadores do grupo talvez possuissem uma ardente visao
messianica e acreditavam ter encontrado a data exata do "tempo que vira". Junto
com o arrependimento e expiacao pelas  suas transgress6es,  as forgas inimigas
deveriam  ser  vencidas  por  uma  agao  organizada.  Ai'  entao  a nova Jerusalem
poderiaalcangarsuarealizagaoeserpreparadaparaachegadados"doisungidos".
Uma batalha apocaliptica, na qual seria vencido o mal adversario com a ajuda
divina,  tomou-se  a  condieao  "sine  gz4cz  mom"  para  a  aspirada  transi€ao  deste
infortunado tempo para a futura era iluminada. Concebia-se a batalha na imagem
de Ezequiel em seu oraculo contra Gog e Magog (Ez 38-39) e os compromissos
visionarios de que mos fala Dn 7-12.

0 t6rmino vitorioso desta ultima guerra abriria as portas para a chegada dos
"dois ungidos" - o mashiah de Israel e o mosfajcih de Aarao - o primeiro repre-
sentando a linhagem monarquica davidica e o outro o sumo-sacerdote. A id6ia dos
"dois ungidos" n6s a encontramos no profeta Zacarias que prop6e urn plano de
responsabilidade paltilhada (Zc 3) entre os dois messias cujas competencias sao
separadas. Monarquia e sacerd6cio completam-se mutuamente e as suas relae6es
saoguiadaspeloconselhodapaz(Zc6,13),exemploparaacomunidade(Zc8,9-17),
ultrapassando as fronteiras para todas as nag6es (Zc 8,20-23).

Quanto aos grupos apocalipticos podemos dizer que comecam a surgir a
partir do encontro do judaismo com o helenismo numa tentativa de busca de
identidade e de superagao diante da crise provocada pela imposicao de urn modo
de pensar e de viver diferente daquele que o judaismo ate entao havia enfren-
tado.

10.  L.H.  SCHIFFMAN. Messianic Figures and Ideals in the Qumran Scrolls, in: T7ie Messjafa
(Op.  cj£.),  116-129. Veja  a edicao completa  dos  Documentos do Mar Morto, traduzida por Valmor da
Silva, editada por GARCIA Florentino Martinez. 7b#fos de Qztmran. Ed. Vozes, Petr6polis, 1995, 582 p.
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Nas Escrituras hebraicas encontramos Daniel como remanescente de uma
vasta literatura que chegou ate n6s atrav6s dos ap6crifos e pseudo-epfgrafos e
que nos leva a conhecer a extensao dos grupos apocalipticos por mais de quatro
s6culos consecutivos, ou seja,  do s6culo 11 anterior a nossa era ate o s6culo 11
dc.

Toda esta literatura 6 o testemunho evidente da influencia do apocalipsismo
nos  meios  populares.  Como  diz  M.  Buber:  "a  esperanga  messianica  se  torna
escatol6gica diante do crescimento continuo das desilus6es hist6ricas''. E verdade
que devemos nos precaver de considerar toda visao escatol6gica como messianica,
mas nao resta dtivida que as aspirag6es apocalipticas se mesclam com as expec-
tativas messianicas.

A profusao da literatura, como indicamos acima - mais de 52 documentos
conhecidos atualmente - pode nos dar urn perfil da perspectiva milenarista que
parece  ter  sido  bastante  comum  no  inicio  de  nossa  era.  A16m  do  mais,  esta
literatura 6 a que cont6m maior ntimero de citag6es e indicac5es sobre o tema do
messias al6m dos escritos de Qumran. Nela encontramos as descrig6es da nova
Jerusalem e o futuro da hist6ria com a vinda do messias.

RIausner em sua obra 7lfoe A4lessfo#jc Jd€cz i n Jsrcbez afirma que "as expecta-
tivas messianicas nos ap6crifos e pseudo-epigrafos sao pedras preciosas na coroa
do judalsmo". As constantes interpolae6es e manipulap6es dos textos por vezes
tornam dificil definir qual o legado pr6prio dos grupos apocalipticos a respeito da
questao sobre a qual mos debrugamos.

No entanto podemos afirmar que as id6ias e sonhos apocalipticos sustenta-
valn a grande massa popular que assumia e vivia estas esperan€as dando-lhes o
sentido para al6m da hist6ria, como deixam entrever os escritos  de Ezequiel e
Daniel nas escrituras hebraicas e muitos textos neotestamentarios.

Os  adeptos  de Qumran  assumem o esquema de Zacarias  e em cima dele
constroem  sua  pr6pria visao  de  futuro,  identificando  a volta  do  exilio  como  a
imagem ideal do "tempo que vira". 0 carater do tempo que vira se apresenta entao
amplamente restaurador.

As regras comunitarias de Qumran marcam o carater sacerdotal do grupo,
onde os sacerdotes descendentes de Aarao possuem para sempre a precedencia
sobre o resto dos filhos de Israel. Entretanto a nogao dos fins dos tempos nao atinge
necessariamente o termo da hist6ria terrestre que daria lugar ao mundo que vira
totalmente diferente. Como em Henoc e Daniel 6 mais o fim do pen'odo de prova€ao
pela qual Israel atravessa que deve ser seguida de urn estado ideal da realidade
onde as instituic6es judaicas atingirao sua perfeigao continuando a existir aqui e
agora. E nesta perspectiva que deve ser compreendido o papel dos "mediadores da
salvagao": o profeta que prepara o grande dia e os dois ungidos que deterao os dois
poderes, sacerdotal e real, sendo que o rei sera subordinado ao sacerdote.

Na regra da congregacao o mc!shjcih que preve a ordem de procedimento nas
assembl6ias comunitarias e nas refeig6es religiosas 6 o in,c!shjoh que corresponde
ao "in,oshjoh de Israel'', ou seja, o da linhagem davidica -ele tern seu lugar na
presidencia da Congregaeao, mas isto nao impede que ele seja subordinado ao
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``moshjc!fo de Aarao". A subordina€ao do masfajah davidico ao mc!shjah aar6nico 6

o desenvolvimento natural que podia se esperar de urn grupo antiasmoneu e que
se sentia excluido do sacerd6cio do templo.

Este seria urn pouco o quadro geral do que temos ouvido sobre a questao dos
messias gemeos de Qumran. Charlesworth pretende modificar este consenso de
cinco maneiras significativas. 11

Primeira:  Diante  dos  170  documentos  que  provavelmente foram escritos,
criadosouredigidosemQumran-estatisticamentefalando-chega-seaconclusao
de que o messianismo nao era a maior preocupagao desta comunidade, pelo memos
no inicio de sua hist6ria. 0 termo t6cnico mc!sfo!.ah, salvo obscura referencia no
fragmento das BGxp6os de Jac6 (4QPBless) aparece somente em outros 3 docu-
mentos,  a saber,  1QS,  1Qsa e CD.  Portanto menos  de 3%  dos  documentos  de
Qumran contem a palavra mashjcifa.

Segunda: 0 trabalho teol6gico sobre os manuscritos de Qumran tomar-se-a
cada vez mais confuso se nao se levar em conta a diversidade e o desenvolvimento
da comunidade. Diversidade e desenvolvimento se refletem nas sucessivas reda-
goes e edig5es dos textos.

Terceira: Alguns fragmentos de Qumran levantam quest6es interessantes
como o caso do 4QFlorilegium onde temos a possfvel passagem messianica em que
o rei nao esta subordinado ao sacerdote e segundo o 4QFlorilegium nao ha "dois
ungidos". No 4QPBless o "messias de justica" devera ser da linhagem davidica e
aparentemente ele renovara a alianga de algo parecido com o reino.

Quarta: A descoberta mais excitante talvez seja a de urn fragmento mais
antigodaRegradaComunidade.Nestaformulaanteriordaregra,ostensivamente
nao se faz referencia a uni ou dois ungidos. Esta constatapao mos levaria a pensar
que  em  seu  primeiro  estagio  de  forma€ao  a  comunidade  de  Qumran nao era
messianica. Para falar sobre as fung6es dos ungidos temos as referencias de lQS
e CD que dao poucas respostas as nossas quest6es.

Quinta: Ao discutirmos os documentos de Qumran, devemos levar em conta
que  esta  comunidade  tinha  urn  circulo  bern  mais  amplo  de  adeptos,  como  os
essenios.  Se confiarmos nas informag6es  de Flavio Josefo veremos que muitos
deles viviam fora de Qumran. Encontramos alguma confirmagao destes dados com
as recentes descobertas  arqueol6gicas do sudeste de Jerusalem. As escavag6es
feitas  no  angulo  sudoeste  trouxeram  a luz  mffauoffa  (pequenas  cistemas  para
purificac6es rituais) provavelmente do primeiro s6culo, o que indicaria a presenga
de ess6nios nesta parte de Jerusalem. Outras observa€6es deste genero levam a
pensar, e alguns estudiosos veem nisto prova suficiente, sobre a possibilidade de
essenios vivendo em outras partes de Israel no primeiro s6culo.

As colocag6es de Charlesworth mos desafiam a reconsiderar o que ate agora
se ten proposto sobre os "dois ungidos" de Qumran. Apresentam novas perspec-
tivasparaasid6iasmessianicasqueestaraosemdtividanabasedenossasfuturas
reflex6es. 0 fato de constatar que as referencias e os dados escritos sobre as id6ias

11. The Messiah (Op. cit.), 24-29.
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messianicas  tais  quais  se  desenvolveram  no  cristianismo  nos  mostram  que  o
judaismo da 6poca do primeiro  s6culo,  pelo menos  ate a destruieao do templo,
talvez estivesse motivado por outras esperangas do que aquelas que encontramos
desenvolvidas mos escritos neotestamentarios.

No entanto devemos aguardar o curso das contribuig6es que virao a partir
desta nova proposta e talvez possamos reter que para os adeptos da Nova Alianca
o Filho de Davi tern o seu lugar assegurado, mesmo se subordinado ao sacerdote
filho de Aarao.

A GursA DE coNCLusAo
Como diziamos no inicio, a tare fa a que mos proptinhamos era dificil e ousada.

Ao concluir nossas reflex6es percebemos quao longe estamos de esgotar o assunto
e  somente  acenamos  para algumas  perspectivas.  Queremos  somente  partilhar
alguns sentimentos ao final deste trabalho.

Poderiamos  dizer que no judaismo  do  lQ s6culo nao  se reconhecia pura e
simplesmente a messjcbs com poderes ou func6es definidas. As id6ias que circula-
vam estavam em constante mutacao e a situaeao por vezes era a forte divergencia
sobre a figura e as ag6es do messias. Ora era ele esperado como profeta, ora como
sacerdote, ora coma filho de Davi, outras vezes as tr6s dimens6es se mesclavam,
pois o "mashiah" era figura representativa que apareceria imediatamente antes
dos fins dos tempos, esperado com entusiamos e excitamento, especialmente mos
meios populares, em situagao de extrema pentiria.

Pessoas que nao eram nacionalistas extremadas e preocupadas com o todo,
assim como com os problemas nacionais judaicos, acreditavam na ressurreicao
dos mortos, no Deus de Israel que em breve chegaria para o julgamento final e
daria nascimento a nova criaeao, formada pelas mais significativas id6ias religio-
sas do judaismo que alimentavam e desenvolviam as esperaneas messianicas.

Em toda a pesquisa que fizemos, sentimos falta da complementariedade de
uma perspectiva que tentasse seguir ou descobrir a intui§ao feminista nesta 6poca
e sua participacao nas expectativas. Mesmo se houvesse algo nesta direcao seria
facilmente recuperavel pela maioria que tern voz. 0 que queremos dizer?

Diversas  vezes  acenamos  para  as  esperangas  messianicas  populares  que
chegam ate n6s de maneira fragmentada. Sao alusivas e longe estamos de poder
detecta-las de modo articulado em todo o contexto. Elas se perdem no tempo e sao
alimentadas pela tradigao oral. Acreditamos que em grande parte a sobrevivencia
e  a vitalidade  da tradigao  oral 6 veiculada e transmitida por aquelas  que nao
aparecem  nas  produe6es  das  "elites"  da  6poca:  as  mulheres  que  alimentam  a
esperanfa dos seus filhos no projeto do Deus da vida como nos resta em reminis-
c6ncias do parco testemunho da mulher do meio popular da 6poca, em situaeao de
ameaea  dos  seus  valores.  0  mesmo  poderia  ser  dito  do  veio  apocaliptico  que
encontramos em outro deuterocan6nico - o livro de Judite - onde a esperanea do
povo judeu 6 sustentada pela figura humana tres vezes excluida: mulher, viiiva,
de urn povo subjugado.  Sua fa€anha  alimenta a esperanga do povo em meio  a
situacao de grande crise.
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Sem  drivida  nenhuma,  apresenta-se  ai  urn  veio  frutuoso  sobre  o  tema,
atrav6s da literatura ap6crifa e pseudo-epfgrafa a ser explorada. Por outro lado,
ao  abrirmos  os  textos  neotestamentdrios  vemos  que  a  esperanga  da  vida,  da
ressurrei€ao, da nova criagao teve como primeiras testemunhas as ausentes da
6poca em outras literaturas, o que mos da assim o parametro da grande novidade
quesedeucomoseguimentodeJesus.Talvezafestejaumadaschavesderesposta:
Por que os seguidores de Jesus viram nele o messias esperado? Quais as expecta-
tivas populares por ele realizadas e cumpridas?

Tendo em vista que nossa perspectiva era buscar as id6ias messianicas no
judaismo do primeiro s6culo, gostariamos de encerrar nosso artigo com o pensa-
mento do judeu Mare Angel, que encontramos no Dicionario do Dialogo Judeu-
cristao, sobre o messias.

A atitude a respeito do messias nao ten sido uma constante na hist6ria do
judaismo. Houve momentos em que este foi ut6pico e apocaliptico, outras vezes foi
restaurativo e racionalista.  Muitas vezes  a visao messianica continha as  duas
tend6ncias. Em todo caso, a id6ia sobre o messias proveu o povojudeu -deixando
de  lado  as  opini6es  especificas  e  atitudes  relacionadas  ao  messias  -  com  a
esperanga por melhores dias, com o sonho de urn mundo ideal, que de algum modo
algum dia chegara. Especialmente em tempo de opressao, sofrimento e dor, o povo
judeu pode levantar os olhos e contemplar a redencao tiltima, que definitivamente
vira.  Como isto se clara,  se  de forma natural ou milagrosamente,  se o messias
chegara dotado de poderes sobrenaturais ou simplesmente sera urn ser humano
carismatico, aquilo de que se tern certeza 6 que o messias trara paz para Israel...
Quantomaisosjudeusnecessitameesperamomessias,suachegada,maisocasiao
para  o  surgimento  de  pseudomessias.  Houve  varios  pseudomessias  durante  a
hist6ria judaica.  Em geral  a falsidade de sua vinda  se revelou por terem sido
incapazes de trazer a paz para Israel, restaurar o Reino de Israel e acabar com a
opressao estrangeira sobre os judeus.

Marcchgelconcluiseut6picodizendo:Continuamosavivernummundonao
redimido.  Guerra,  violencia,  perseguicao,  opressao:  infelizmente  sao  estas  as
caracteristicas  do nosso mundo. A terra e o povo  de Israel nao estao livres  de
inimigos.  Qualquer urn ou uma que recolihece as realidades da vida judaica de
hoje reconhecera que a era messianica ainda nao chegou, ningu6m ainda trouxe

:sE:::aat:anndqaui[;d:::s::::]3adad°messias.E,Portanto,osjudeuscontinuama
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