
Judafsmo e Helenismo: encontro e conflito

Refletir sobre a hist6ria, mesmo a muito antiga, antes de Cristo, pode ser
extremamente  atual.  Pode  dar-nos  uma  nova  dimensao  da  realidade,  sugerir
analogias, ajudar-nos a compreender o homem no mundo e sua hist6ria. Por isso
estou falando de judaismo e helenismo.

mundot¥oaniafn£::°e=;nodpa]ie£:s€grae°fl:efao°.:€S]tuaz°dqaufe6TE£];traech£:I;e[gisbt:=°qs::
n6s somos "netos" dos gregos e "herdeiros" dos judeus em nossas praticas cultuais
e religiosas.

A minha proposta 6 a seguinte:
* olhar os acontecimentos hist6ricos, de maneira breve e resumida, desde

a 6poca de Alexandre Magno ate a 6poca de Pompeu;
* verificar a importancia de alguns agentes do helenismo na Palestina;
* conferir frutos da helenizapao na Palestina, a partir de alguns textos de

judeus em grego;
* finalmente, seguir algumas linhas de desenvolvimento do pensamento

judaico em seu encontro e conflito com o mundo grego.

1 . A PALESTINA DE ALEXANDRE A ponmEu

Em 332 ac, lutando contra os persas, o maced6nio Alexandre Magno anexa
a Palestina ao seu Imp6rio. Mas, com apenas 33 anos de idade, morre em 323 ac,
gem deixar herdeiros. E, entao, seus generais travam feroz luta pela shcessao.

0 distrito de Juda, govemado pelo sumo sacerdote do Templo de Jerusalem,
pertencera a senhores diversos ate 301 ac, quando sera controlado pelos Ptolomeus,
reis maced6nios sediados em Alexandria, no Egito.

Durante os 125 anos de dominio dos Ptolomeus sobre a Palestina, o mimero
de judetis residentes  no  Egito  cresce  significativamente.  Ptolomeu I  Soter,  por
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exemplo,  na  sua  luta  pela  posse  da  Celessiria  (=  Siria  Meridioflal.  Fenicia  e
Palestina), toma Jerusalem em 312 ac, deportando alguns milhares dejudeus para
o Egito. Amaioria 6 destinada ao trabalho escravo das minas e da agricultura. Alias,
de 323 a 301 ac, a Palestina 6 cnizada sete ou oito vezes por ex6rcitos gregos em
lutal.

Somadas as migrag6es e aos mercenarios, tais situag6es acabam por au-

E::::rdri?:ie:afu:=r¥:=tuempdandtieT:ioal::fiJ;:gedues|snroaeTFfio;.fra:::::£:.:::?3::
volta de 285  ac,  o rei Ptolomeu 11  Filadelfo solicita aos judeus  de Jerusalem a
tradu§ao da Tors para o grego, o que clara origem a conhecida LXX. 0 rei precisa
conhecer as leis da comunidade judaica para melhor administra-la. A16m do que,
ha necessidades lithrgicas e legais dos judeus residentes em Alexandria, que nao
falavam mais o hebraico.

0 sumo sacerdote continua a governar o distrito de Juda, mas a participa-
eao da aristocracia no poder 6 ampliada. Ao lado do sumo sacerdote 6 colocado urn
oficial especial, encarregado da administragao e das finangas. A16m disso, 6 insta-
lada a geroz4sjc!, urn senado aristocratico composto pelos chefes das familias mais
influentes, pelos sacerdotes e pelos escribas do Templo. Sera o conhecido Sin6drio
da 6poca  de Jesus.  Segundo  a 16gica  do  Estado  grego,  o  direito  de cidadania  6
limitado a poucas familias da aristocracia, para que estas controlem o resto da
populaeao. Por isso, apesar de relativo crescimento econ6mico, a concentragao da
riqueza nas maos de poucos 6 incontestavel3.

De  modo  geral,  conv6m  observar  que  o  desenvolvimento  econ6mico  da
regiao da Celessiria implica em uma estrat6gia politica bern precisa por parte dos
Ptolomeus: 6 a maneira mais eficaz de impedir o avango de seus rivais Sel6ucidas
sobre a regiao.

Entretanto,  a  partir  de  198  ac,  a Palestina passa para o  dominio  dos
Seleucidas,  reis  maced6nios  que  governam  a  partir  de  Antioquia,  na  Sfria.  A
aristocracia judaica sente-se prejudicada, no seu processo de enriquecimento, pela
limitagao  imposta  pelas  leis  judaicas,  que  continuam  em  vigor.  Aproveitando
momento favoravel - quando os Seleucidas devem enorme quantia a Roma depois
de  uma  guerra  perdida  -  a  aristocracia judaica  negocia  com  os  Seleucidas  a
implantagao dos valores e do modo de vida gregos na regiao de Juda. A lei judaica
6  abolida  e  a  pratica  do  judaismo  6  proibida.  Os  judeus  fi6is  a  tradi€ao  sao
perseguidos e mortos.

Isto provoca urn levante armado de sacerdotes e camponeses, que, chefiados
pelos Macabeus, conseguem tomar o poder no s6c. 11 ac. Durante 79 anos a Jud6ia
sera independente e governada pelos Macabeus, que concentram em suas maos os
poderes politico, militar e religioso.

1. C£. ABEL. Histoire de la Palestine depuis la conquate d'Alexandre jusqu'd l'inuasi,on c.robe,
vol. I. Gabalda, Paris 1952, 30-32.

2. i muito dificil calcular a populacao judaica da diaspora. Os dados sao escassos e problema-
ticos. Em Alexandria, dois dos cinco bairros da cidade sao ocupados principalmente por judeus. Acidade
possui, na 6poca romana, cerca de 1 milhao de habitantes e a comunidade judaica alcanga o significativo
ntimero de 200 a 400 nil pessoas. Cf. esta questao em SAULNIER, C. HZstojre d'Jsroez. De Za cong#G¢e
d'ALlexandre a la destruction du Temple (331 c..C. -135 a.D.). Du Cert, Palris, L985, Z86-2g] .

3. C£. HEENaEL, Ma.rtin. Judaism and Hellenism.  Studies  in their Erueounter in Palesti,ne
during the Early Hellenistic Period. SC:M Press, Iiomdon, +981, 24-29.
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Esta breve e conturbada independencia da Jud6ia tera seu fim quando o

:::::]e:3;mr::oPs°eTe¥::d:Fexa a P°der°Sa Reptiblica, em 63 ac, os territ6rios do

2. Os AGEr`ITEs DO HELENISMO NA PALESTINA

Quando  Alexandre  chega  a  Asia,  vence  os  ex6rcitos  persas,  destr6i  a
fabulosa  resistencia  de  Tiro,  toma  posse  do  resto  da  Palestina  sem  es forgo,  6
aclamado no Egito e coroado fara6, o que sentem os judeus?

Sentem o impacto da chegada de uma poderosa orgri7ij2;o€6o mjzjfor e de
suas bern estruturadas t6cnicas de cerco e combate. 0 ex6rcito maced6nio 6, assim,
o primeiro veiculo concreto do helenismo na Palestina e a certeza de que novos
tempos estavam comeeando.

Aunidade basica do ex6rcito maced6nio 6 a falange, que mant6m sua forma
e superioridade desde que foi desenvolvida por Filipe 11, pai de Alexandre, ate sua
derrota para a legiao romana.

Calcula-se que, entre a morte de Alexandre, em 323 ac, e a chegada de
Pompeu, em 63 ac, a Palestina tenha sido palco de pelo menos 200 campanhas
militares,  o  que  nao  6  de  se  desprezar.  Com  todas  as  seqtielas  conhecidas  de
destruig6es, requisig6es, mortes e escravidao.

A16m deste aspecto, 6 born lembrar que mercenarios judeus ja lutavam em
ex6rcitos gregos, mesmo antes das conquistas de Alexandre. 'Ibrnaram-se, deste
modo, conhecedores competentes da organizafao militar grega, conhecimento, mais
tarde, bastante dtil aos Macabeus Da luta contra os ex6rcitos seleucidas.

sobreopAoa];=i:tH:xgdi%:e:°snss:c¥§asoTe:g.ensinteressantesdavisaojudaica
Outro  significativo veiculo da helenizacao da Palestina 6 a orgonz.z¢€Go

admjmjsfrofjLjo  e  bz4rocrdfiea  cZo pats.  Esperialmente  nos  125  anos  de  dominio
ptolomaico. As opini6es dos autores judeus desta 6poca, sobre o govemo estrangeiro,
sao  marcadamente  positivas.  Claro,  isto  s6  ate  o  confronto  entre  Macabeus  e
Seleucidas6.

Urn laco comum une os diversos territ6rios conquistados por Alexandre: a
lingua grega, a faofne'. Diz Martin Heng,el: "Os mercadores gregos negociavam nela,
tanto  na Bactria,  nas  fronteiras  da India,  quanto  em  Marselha;  as  leis  eram
promulgadas nela e os tratados elaborados segundo determinado esquema; ela era
a  lfngua  do  diplomata  e  do  homem  de  letras;  e  qualquer  urn  que  almejasse

4. Cf. SAULNIER, C. A reuozto dos "acabeus. Paulinas, Sao Paulo, 1987.
5. Em lMc 1,24 se diz de Alexandre: Hmpreendeu, entao, numerosas guerras, apoderou-se

de fortalezas e eliminou os reis da tema. Avancou ate as extremidades do mundo e tomou os despojos de
uma multidao de povos, e a terra silenciou diante dele. Assim exaltado, seu cora€ao se elevou. E recrutou
urn ex6rcito §obremaneira poderoso, submetendo provincias, nap6es e soberanos, que se tomaram seus
tributarios". Veja tamb6m Dn 7,7; 11,3.

6.  Artapano,  escritor judeu  da  6poca,  considera  a  organizacao  do  Estado  ptolomaico  tao
interessante que a faz derivar de seus famosos antepassados judeus Jos6 e Mois6s. A Carta de Aristeias
a Fil6crates, escrita pelo fim do s6culo 11 ac, descreve os dois primeiros Ptolomeus como govemantes
ideais.
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:e:P]eitpaebcfifvde:dceo£Ce±c¥m°:n::edne::,r7?Putacaodeserumhomemeducadodeveriater
in documentos, como os c!rgz4jLJos de ZenGo (uma colegao de cerca de 2.000

papiros  encontrados  no  Egito  ap6s  1910),  que  atestam  ser a lingua grega hem
conhecida pela alta sociedade dojudalsmo palestino ja por volta do ano 260 ac. Por
isso, quando Antioco IV, quase 100 anos depois, entra em choque com os judeus, o
grego ja 6 muito difundido. A resistencia a heleniza€ao nao impede a difusao da
lingua nem diminui a sua influ6ncia. Os pr6prios Macabeus, desejosos de influen-
ciar a fortissima diaspora, precisam desta lingua internacional. Comprovam esta
realidadeaprodueaoliterariaj,udaicaemgregoeatradugaogregadeobrasescritas
em hebraico.

Ainda: o costume de adotar 7to772es gregos vira moda entre os judeus e por
toda a Palestina. Uma forma intermedidria bastante usada 6 o nome duplo semi-
ta-grego, como Eliakim-Alcimo, Jeshua-Jasao, Simeao-Simao.

0 modo de vida helenico alcanga rapidamente o mundo oriental atrav6s da
educacao, apazde'jci grega. Normalmente traduzida por "educaeao, nao 6 apenas a
t6cnica que se aplica a crianfa (em gregg pojs). A paid6ia 6 tamb6m a cultura, e os
latinos  traduzem-na  por  hz.77tonztos.  E  a  mesma  nogao  que  damos  a  palavra
"civilizagao".

As escolas e os m6todos pedag6gicos gregos irao dominar sobre os modelos
locais com muita facilidade. E, neste processo, a instituieao de maior influencia 6 o
gj7tdsz.o. Por isso o partido helenizante constr6i o seu em Jerusalem.

Tamanha 6 a influencia grega que, para combats-la,  os escribas judeus
desencadeian urn movimento de instrucao de todo o povo na 'Ibra. S6 que, mesmo
assim, empregam m6todos gregos.

3. FRUTOS DA HELENIZACA0 NA PALESTINA

A difusao da cultura grega na Celessiria pode ser verificada atrav6s do
surgimento de uma literatura helenizada, especialmente nas cidades fenfcias. A
maiorinflu6ncia6aexercidapeloesfozcismo,mas,apartirdos6culo11ac,misturas
ecl6ticas podem ser encontradas.

Entretanto, o mais interessante, para nosso objetivo, 6 constatar o apare-
cimento de rna Zjferafzfrojz4czajco em grego, interessada especialmente na hist6ria
dosjudeus8.

Assim 6 o Sc!77}arjfo7?a cEn6"Zmo, que provavelmente vive na Palestina entre
a conquista seleucida e a revolta dos Macabeus, ou seja, no im'cio do s6c. 11 ac.

Ele  combina  a hist6ria bfolica  das  origens  com teogonias  babil6nicas  e
gregas e transforma Henoc e Abraao em portadores da cultura grega para todas as
na€5es. Por exemplo:

* Abraao 6 urn benfeitor cultural, descobre a astroloria enquanto esta na
Babil6nia e transmite esta ``ciencia cald6ia" aos fenicios e egipcios;

7. HENGEL, Martin. Jc.cZo!sm ancz Hejzenjsm, 58.
8.C£=FQUADAI,a.RFragmentsfromHelleriistieJewishAuthors.Voh.I..Histoinr.s.Schchzlr

Press, Chico, California, 1983.
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* Abraao  aparece  associado  ao  templo  samaritano  do  Garizim  onde  se
encontra com Melquisedec;

* Sara tern sua castidade miraculosamente protegida por ocasiao de seu
casamento com o fara6 (cf. Gn 12,10-20).

* Abraao desenvolve atividades civilizat6rias em Heli6polis, instruindo os
sacerdotes desta cidade egipcia em astrologia e coisas afins.

Ja o sacerdote judeu Ez4p6Ze77io, do s6c. 11 ac, descreve a hist6ria nacional
judaica, com especial ateneao para o Templo. Seu pai Joao 6 influente membro da
geroz4sZo de Jerusalem (cf.1Mc 8,17-20 e 2Mc 4,11).

C.R.  Holladay comenta: "A obra pertence a uma tradigao historiografica
bern estabelecida na 6poca helem'stica e representada por autores tais como Mane-
ton e  Beroso,  que procuram  descrever sua pr6pria hist6ria nacional em lingua
grega. Tipico deste genero sao as suas agudas tend6ncias encomiasticas, atrav6s

g:::=i:ihofsstg6]g=odseo:,?9r.ae]>her6iseinstitui96essaoengrandecidoseapresenta.
Neste sentido:
* Mois6s 6 o primeiro legislador, primeiro sabio e benfeitor cultural: 6 ele

quem transmite aos judeus o conhecinento do alfabeto e das ciencias em geral,
conhecimento depois repassado por eles aos fenicios e destes aos gregos.

* Os limites do reino de Davi sao ampliados, indo ate o Eufrates.
* As dimens6es do 'lemplo de Salomao sao aumentadas e sua beleza intema

- especialmente a quantidade de ouro - 6 impressionante.
Pode-se perceber que a obra de Eup6lemo 6 historicamente negligenciavel,

mas 6 importante na medida em que revela tend6ncias da 6poca macab6ia. E isto
mos interessa na definicao do judaismo em sua relagao com o helenismo. Eup6lemo
6 o mais antigo historiador judeu-helenistico que conhecemos.

Jc!s6o cze Cjre7ce, cujo trabalho es fa preservado no resumo conhecido como
2 Macabeus, escreve sua obra talvez ap6s a morte de Judas Macabeu (160 ac).
Judeu  da  diaspora,  Jasao  narra  os  acontecimentos  da  reforma helenistica  na
Jud6ia. Descreve a luta de Judas Macabeu pela liberdade em solene estilo historio-
grafico helem'stico, embora use alguns temas do pensamento assideu (= assideus
sao os judeus fi6is a Lei, que lutam contra a helenizagao ao lado dos Macabeus).

Nota-se  que,  enquanto no meio judaico  de Alexandria  predomina uma
literatura filos6fica - cujo expoente maximo sera Fflon de Alexandria, do s6c. I dc
-, os judeus da Palestina produzem escritos predominantemente hist6ricos. Seu
none mais famoso: Flavio Josefo, tamb6m do s6c. I dc.

Estes trabalhos historiogrfficos sao extremamente palri6ticos. Mostram os
valores judaicos como necessarios e fundamentais, tentam explicae6es teol6gicas e

;;a:1goan]a:Sparajustifica-los,usandoparaissoospr6priosrecursosdahistoriografia

9. IDEM, i.bjdem, 95.
10. HENGEL, Martin. Jz.deism and Hezzenjsm, p. 100, observa: "Os judeus sao o `inico povo

do Oriente que compete deliberadamente com a visao grega do mundo e da hist6ria, quer deem a seus
trabalhos`hist6ricos'atradicionalformadecr6nica,acripticaformadeumesbo?oapocalipticodahist6ria
ou mesmo a roupagem diferente da historiografia helenistica".     .
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Finalmente, urn alerta: a tradicional distingao, feita por muitos estudiosos,
entreojudaismopalestinoeojudalsmohel6nico(diaspora)precisaserrevista.Todo
o judaismo,  desde  a  metade  do  s6c.  Ill  ac,  pode  ser  chanado  de  "judaismo
helerfstico", pois o helenismo conquista, desde o comeeo, un significativo espaco
cultural na pr6pria Palestina.

4. AS TENDENCIAS DO PENSARENT0 JUDAICO EM SEU CONFRONT0
COM 0 HELENISMO

E bastante dificil demonstrar as influ6ncias helem'sticas diretas nos escri-
tos judaicos da 6poca grega.

Por raz6es diversas. A dificuldade lingiifstica, em primeiro lugar. Os con-
ceitos gregos sao imperfeitamente transmitidos em construg6es literarias semitas.
Mas nao 6 s6. in ainda incerteza quanto as datas de composigao de varias obras,
a influ6ncia de contatos com os gregos anteriores a 6poca de Alexandre Magno e a
parcialidade dos combativos escritos anti-helenicos conservados , como os documen-
tos essenios recuperados na regiao do Mar Morto ou os escritos dos grupos apoca-
lipticos.

Por ouro lado, entre o fin do dominio persa e a chegada de Roma a regiao,
chama a atengao a quantidade e a variedade da literatura produzida pelos judeus.
Isto indica surpreendente efervesc6ncia na mintiscula comunidade judaica.

Por isso, mais do que tra€ar possiveis influencias, procura-se seguir certas

i#s::odceul€:Srealnvd°a]¥pmo::tfe[de°nfE:]%:Fent° judaico em  sua controv6rsia com a
De imediato, observa-se o aparecimento de novos generos literarios, todos

tipicos  do mundo grego, incomuns entre os judeus.  Como a epistola, o romance
hist6rico, a narrativa aretol6gica (= elogio do comportamento virtuoso) e a pseudo-
epigrafia na literatura apocalfptica.

Mas, de modo geral, duas correntes de pensamento podem ser percebidas
nesta 6poca: cb correJife sapz.e7tcjcEZ, desenvolvida nas varias "escolas de sabedoria",
com multiplas tendencias, e a cor7.e7tfe apocazz'p£Zcci, filha da enfraquecida profecia,
leitura camuflada e simb6lica, mas contundente, da nova realidade.

Talvez o ponto comum mais evidente nas tendencias predominantes  de
pensamento seja o uso de incipiente roczonczzjczc!cze. Que se manifesta, entre outras
possibilidades,  na  absoreao  de  termos  abstratos  -  desconhecidos  na  estrutura
mental semita, mas centrais no pensamento grego - e no come€o de uma certa
sistematizagao e regularidade nas descri€6es da natureza, da hist6ria e da pr6pria
existencia humana.

Isto 6 mais evidente, 6 claro, mos escritos sapienciais. Uma forte tendencia
das  escolas  de  sabedoria,  por  exemplo,  6  a  de  realizar  a  fusao  da  sabedoria
internacional com a piedade tradicional, como pode ser visto no Eclesiastico ou em
Prov6rbios 1-9. Ou ainda a tendencia critica e universalista de J6 e Eclesiastes.

11. Martin HENGEL dedica o capitulo mais importante e extenso de seu competente Jz.dejsm
and Hezzenism a esta questao (veja Capitulo Ill, p.  107-254).
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Procurou-se,  durante muito tempo,  estabelecer a possivel influ6ncia da
filosofia grega classica sobre a sabedoriajudaica. Talvez seja mais correto falarmos
de uni estagio "pr6-filos6fico" da sabedoria judaica, com maiores afinidades com a
filosofia popular grega. Ha ai, claro, fortes tend6ncias sincr6ticas, mas o pensamen-
to grego que mais fortemente penetra nos arraiais judaicos 6 o esfozcjsmo, em suas
vers6es mais populares.

Urn dos aspectos mais populares do estoicismo 6 a sua prega?ao de uma
fratemidade universal entre os homens, onde nao haveria distincao entre gregos e
birbaros, nem entre livres e escravos.

Segundo o estoicismo "o essencial 6 distinguir `o que depende de n6s' e `o
que nao depende de n6s'. No segundo grupo fica tudo o que depende das paix6es, e
o que 6 preciso aprender a renunciar atrav6s de uma longa ascese que vai conduzir
ao dominio sobre si mesmo, a apatia (aus6ncia de paixao). 0 que depende de n6s 6
precisamente  a vontade,  que  faz  do  sabio  urn igual  a  Deus.  Moral  dura,  mas

::¥:aanct[e:sg::tdoar::aosTtou=:apo„£]Bffrp:sn::tnatem::ac::::c:t:¥::aals{s:;:Fo£:¥:::Lg:
o conformismo a uma dada ordem.

Falavamos da sabedoria.  Contudo, mesmo os escritos apocalipticos mais
antigos,  provenientes  dos circulos  dos  assideus que combatem a helenizacao na
Palestina,  s6 se tornam possiveis  atrav6s da assimilapao de variados elementos
sincr6ticos estrangeiros, como os babil6nios, os persas e gregos.

Conclui-se, portanto, que, pelo memos nos primeiros tempos, o helenismo
nao causou mpturas graves no desenvolvimento do pensamento judaico. Ha, isto
sin,unaprogressivaassimilaeaoerelativafiltragem,quepodeserrastreadadesde
a metade do s6c. Ill ac.

Abordo aqui, a titulo de exemplo e demonstracao do que vein sendo dito
sobre a influencia grega, com toda a provisoriedade exigida, apenas alguns aspectos
da corre7ife sapj€;tcjoz, exemplificada atrav6s do Eclesiastes e do Eclesiastico.

No Eczesfczsfes ou Qofae'Zef observam-se evidentes indi'cios da nova realidade
greco-palestina. A obra 6 escrita pela metade do s6c. Ill ac, portanto, no periodo do
boom econ6mico ptolomaico.

Chama a  aten€ao  do leitor  o frio  ceticismo  do  autor,  sua racionalidade
extremamente objetiva, sua desilusao com a teologia otimista da sabedoria tradi-
cional. 0 sentido do governo divino sobre o mundo nao 6 6bvio e a justiga javista
nao funciona. 0 homem fica nas maos de urn destino desconhecido e hostil. Eel 2,17
afirma: "Detesto a vida, pois vejo que a obra que se faz debaixo do sol me desagrada:
tudo 6 vaidade e correr atras do vento".

J. Guinsburg acredita que o Qoh6let rejeita tres tendencias de sua 6poca:
o conservadorismo apocaliptico -mais tarde tipico dos ess6nios -e o racionalismo
filos6fico e o ecletismo cosmopolita, defendidos pelos adeptos da helenizagao]3.

12. LEVEQUE, P. 0 mwnalo faeze"!'sfjco.  Edi€6es 70, Lisboa,  1987,  119.
13. Ct. GU"SBURG, I. Qoh6let, O-Que-Sc.be que rido sabe, em Folhetim, n. 481, Folha de Sao

Pawzo, 08.06.1986. Guinsburg conclui: "Ibdas estas correntes polarizadas, que constituem outras tantas
faces da resposta judaica a pressao ideol6gica e as tentativas de imposi€ao politico-cultural do grecismo,
nao conseguem atral-1o".
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Martin Hengel, por outro lado, opina que a 6tica do Qoh6let 6 ``burguesa"14.
Por `fourguesia" ele entende aquele estrato social que forma a forca domi-

nante do mundo helenistico,  a "nata social", que vive de seus investimentos em
terras ou outros neg6cios. Na vida, este grupo busca seguranga e prazer. Tern urn
pensamento racional, mas 6 basicamente conservador.

Neste contexto, Qoh61et representaria o primeiro momento da crise gerada
pela  heleniza€ao.  Ve-se  a  fragmentaeao  e  a  falencia  da  teologia  e  da  piedade
tradicionais, mas sua formagao aristocratica e tradicional o impede de romper com
Jav6, a quem ele confirma como o senhor de tudo o que existe e acontece. Embora
a 16gica da vida seja absurda e desumana.

0 Qoh6let faz severas cn'ticas ao sistema opressivo do dominio estrangeiro
em 4,1: "Observo ainda as opress5es todas que se cometem debaixo do sol: ai' estao
as lagrimas dos oprimidos e nao ha quem os console; e forga do lado dos opressores,
e nao ha quem os console". i possivel que em 5,7-8 ele esteja aludindo as injustigas
cometidas pelos seus pr6prios conterraneos em none dos dominadores estrangeiros
dentro da tipica administracao ptolomaica: "Se numa provincia ves o pobre oprimi-
do e o direito e ajustica violados, nao fiques admirado: quem esta no alto tern outro
mais alto que o vigia, e sobre ambos ha outros mais altos ainda".

acercad:.Q¥ic6t:tulg:a°urasnudao,V::i:::tt:i:t£:%S:gtoeE::6]:::,:eTbNffrabde::t::¥.¥
o coletor de impostos da Celessiria, em nome dos Ptolomeus, ele vein morar em
Jerusalem, acelerando a implantaeao da educacao grega na cidade. A16m de filho
do poderoso Tobias, ele 6 sobrinho do sumo sacerdote Onias 11. Os mestres tradicio-
nais do Templo vao se enfrentar, entao, com os inineros fil6sofos ambulantes que
invadem a cidade,  segundo o costume grego.  Nesta ocasiao, para escandalo dos
tradicionalistas, urn dos mestres judeus, o nosso inovador sabio, resolve ir para as
ruas, acompanhado por seus discfpulos. Adota o mesmo m6todo dos gregos para
poder enfrenta-los.  Ele  se transforma em urn sabio  ambulante  que  observa os
acontecimentos do cotidiano e tina suas conclus6es a partir da fe javista.

Ja o Eczesz6s££co (= Siracida), escrito no inicio do s6c. 11 ac, polemiza com
a aristocracia de Jerusalem que esta abandonando a fe de seus antepassados em
decorrencia de sua assimilagao da cultura grega. 0 Eclesiastico considera os grupos
da alta sociedade de Jerusalem como ap6statas da Lei e descrentes das ap5es de
Jav6 em favor dos homens.

Contra tal tendencia ele justifica a retribuieao divina. E desenvolve, sob
influencia  provavel  das  filosofias  mais  populares  da  6poca,  uma  teodic6ia  da
criaeao.  0  mundo foi  criado por Jav6 para a salvagao do  ser humano com urn
profundo sentido de harmonia: "'Ibdas as obras do Senhor sao magnificas. Todas as
suas ordens sao executadas pontualmente", afirma Eclo 39,16.

0 centro da humanidade 6 Israel,  com sua tinica e miraculosa hist6ria
guiada por Jav6. Na Lei de Mois6s, Israel recebe a sabedoria divina, o poder que
regula toda a criaeao. A16m disso, ele admoes.ta os filhos do sumo sacerdote Simao

14. Cf. HENGEL, Martin. cJnd¢ism and HezJekjsm,  126-127.
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que estao  em luta pelo poder, intercede em favor do pobre oprimido - "Escasso
alimento 6 o sustento do pobre, quem dele o priva 6 urn homem sanguindrio. Mata
o pr6ximo o que lhe tira o sustento, derrama sangue o que priva do salario o diarista"
(Eclo 34,21-22) -e pede, a maneira dos antigos profetas, a realizagao da salvaeao
escatol6gica para Israel.

0 Siracida identifica a sabedoria a Lei mosaica -"sai' da boca do Altissimo
e como neblina cobri a terra", diz Eclo 24,3; e 24,23: "Thdo isto 6 o 1ivro da Alianca
do Deus Altissimo, a Lei que Mois6s promulgou, a heranca para as assembl6ias de
Jac6" -, garantindo nao s6 que o mundo foi criado por Jav6 para a salvagao do
homem,  mas  que  Israel  6  o  centro  da humanidade  com  sua exclusiva hist6ria
comandada por ele.

Ou seja: em sua polemica com o racionalismo secular grego, o Eclesiastico
procura salientar a superioridade da fe e da tradigao israelitas codificadas na Lei.

CONCLUSA0

Ceriamente esse 6 apenas urn rapido e insuficiente tratamento do proble-
rna.  Mas,  para terminar,  quero  chamar a atengao,  neste jogo  de  assimila€ao  e
combate as id6ias helenicas, para a tendencia absolutizante da 'Ibra.

Quando, na tradi€ao farisaica, 6 feita a identificacao da Lei com a sabedoria"divina", revelada a Israel e ocultada a razao humana, o que esta em agao 6 uma
o73fozogjzc!€6o cZcI Ford, que tera multiplas conseqtiencias hist6ricas e teol6gicas.

Ha no judalsmo p6s-exflico uma perda evidente da consciencia hist6rica,
levando  a  segregagao  progressiva  do judalsmo  rabinico,  especialmente  ap6s  a
dispersao do ano 70 dc.

A acao eficaz do "fazer justi€a", construindo uma sociedade solidaria, tao
tipica da teologia mosaica e profetica, perde seu impulso. No seu lugar desenvolve-
se a id6ia do "serjusto''. Serjudeu, agora, na 6poca greco-romana, 6 serjusto. E ser
justo 6 observar com o maior rigor possivel os preceitos da 'Ibra. Especialmente as
regras  da  pureza  ritual,  as  obras  de  piedade  e  de  miseric6rdia,  o  sabado,  a
circuncisao, as festas.

E a falencia do projeto I.avista, pois o judeu podera manter sua identidade
sem precisar construir uma sociedade nova, onde o direito, a justiga e a solidarie-
dade regem as estruturas politicas, sociais e econ6micas.

E,  por outro lado,  o prego  pago  para  salvar o grupo,  realimentado pelo
despertar de uma consciencia que liga fortemente o povo de Israel a religiao judaica.

i  o  bloqueio  das  dissid6ncias  e  do  sincretismo,  pelo  menos  na Jud6ia,
concretizado na ruptura com os grupos que apresentavam projetos sociais alterna-
tivos, tais como os cristaos primitivos.

LEITURAS RE C ORENDADAS

1. Para urn panorama do Israel p6s-exilico recomendo Jorge PIXLEY, A fojs£6rjcb cze
Israel a partir dos pobres. Vozes, Petr6pdis, 1989.

2. Para a luta dos Macabeus 6 ritil e de facil leitura o C¢der7io 82'bzjco n. 41 de C.
SAULNIER, A reuozfo dos fl4dec!bez4s. Paulinas, Sao Paulo, 1987.

3. Para os sapienciais pode servir o Cciderno Bz'bzieo n. 28, de AA.VV, As ran:zes de
Sc!bedorjo. Paulinas, Sao Paulo 1983.
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4.  Para o Eclesiastes,  deve ser lida a bela transcrigao de Haroldo de CAMPOS,
Qofae'Ze£,  O-Qz4e-ScEbe.. poemcE sapj€7iczc!Z.  Perspectiva, Sao Paulo,1990.

5. Sobre o Eclesiastico existe o comentdrio de Ney BRASIL PEREIRA, Sjrdcjde oz4
E_clesj6sf}cg: A _Sabed_orip  de  Jesus,  ftlho  de  Si,rae. Vozes/Mctodistalsinodal,
Petr6polis/Sao Bemado do Campo/Sao Leopoldo, 1992.
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