
Deslizes do Siracida?

INTRODUCA0

Toda situapao  nova ou mudanfa em  qualquer nivel  da vida humana -
pessoal, profissional, social, cultural ou religiosa - desestabiliza e gera inseguranca.
Dai nasce a crise.  Ela pode  ser vivida de forma desintegradora,  como pode levar
tamb6m a uma avaliapao sadia dos valores do passado, integrar os valores novos do
presenteecriaralgonovo.Estenaoseidentificatotalmentecomopassadoeopresente,
mas de ambos traz caracten'sticas que continuam dando urn novo sentido a vida.

Esta 6 urn pouco a situagao que o autor do livro do Siracida vive diante das
mudangas culturais, sociais, religiosas do seu tempo com o advento do helenismo.
A grande questao que ele se coloca 6 como  ajudar os  seus  correligionarios  a  se
manterem fi6is as tradig6es dos antepassados e ao mesmo tempo se abrirem aos
novos valores, gem perderem a sua identidade. Eis urn grande desafio de ontem e
de hoje. Como o livro do Siracida enfrentou o grande desafio da novidade no seu
tempo? Em que ele estaria projetando luzes hoje para a nossa reflexao e praxis
crista? Sao quest6es muito amplas. Vamos apenas comegar a desenrolar o flo da
meada e deixar que a reflexao caminhe livre e aberta. Talvez para meThor entender
o pensamento do autor vamos conhecer urn pouco sobre a origem do texto, o autor,
o tradutor, o contexto hist6rico, resist6ncias e abertura ao novo.

1. ORIGEM DO TEXT0

0 livro do Eczesj6sfjco leva tamb6m o none de Beri Sjrah e Jesus, filho de
Sirac. Thes nomes para o mesmo livro. A Vulgata o chama de Eczesjdsfieo, livro da
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1. MONLOUB0U, L. e DU BUIT, F.M., Sirdcida, in Djzfo#ario Bjbzjco, Borla, Roma, 1987 p.
942-943; veja tamb6m o comentario de Ney BRASIL PEREIRA, Sjrdcjda oz. Eczesfdsfjco, publicado na
s6rie "Comentario bil]lico" pela Ed. Vozes e Ed. Sinodal, Petr6polis,  1992.

43



idefltifica como "Jesus, filho de Sirac" que deu origem aos nomes atuais de Siracides
ou Siracida. Na lingua hebraica ele recebe o nome de "Ben Sirah".

0 livro do Siracida, como o chamaremos, foi escrito em hebraico. Parte dos
seus originais foram encontrados s6 em 1896 numa antiga Sinagoga do Cairo, parte
em 1955 na 2a Gruta de Qumra e parte em 1964 no palacio da fortaleza de Herodes
em Massada. Ate entao conhecia-se bern o texto traduzido para o grego.

2. AUTOR E TRADUTOR

Jesus, filho de Sirac, viv`6u em Jerusalem, no inicio do 11 s6c. ac. Sabemos
que ele escreveu o seu livro por volta do ano 180 ac em base a referencia que ele
faz ao Sumo Sacerdote Simeao 11 (50,1s), seu contemporaneo.

Pelas indicag6es do Livro, Jesus, filho de Sirac, era urn homem importante,
vivia em Jerusalem (50,27), talvez exercesse a funeao de embaixador (34,9), viajava
muito (34,9-12; 51,13),  desde cedo dedicou-se a sabedoria (51,13-22) e parece ter
tido uma escola para a formaga-o de sabios (51,23). 'I\ido indica que teve uma vida
feliz e tranqdila vivendo com a esposa (36,21-27) e com filhos educando-os  com
firmezaparaevitaraborrecimentosfuturos(30,7-13).Masseraqueparaojudaismo
a importancia e mem6ria de Jesus,  filho  de  Sirac,  reside nisso? Tamb6m,  mas
sobretudo no fato de ele ter sido urn homem fiel as Thadig6es e ao passado de seu
povo. De espirito conciliador, tenta conservar o espirito religioso da napao judaica
e torna-la atraente aos olhos dos estrangeiros.

0 tradutor se identifica como neto do autor, segundo o Pr6logo (v. 7) que ele
mesmo comp6s; este, por6m, nao faz parte do texto can6nico. Ele chegou a Alexan-
dria do Egito, no 38Q ano do rei Evergetes 11 (v. 27-28), que corresponde ao ano 132
ac. Neste mesmo ano iniciou a traducao do livro do av6, Jesus, filho de Sirac. Ele
tamb6m era uma pessoa de grande cultura e muito consciente de sua responsabi-
lidade  de  tradutor.  Nao  nega  sua  preocupagao  de  ser  fiel  ao  texto  original  e
reconhece a dificuldade de traduzir express6es caracteristicas de uma lingua para
outra (v.  19-23). Apresenta ja neste tempo a divisao tripartida da Bfolia hebraica
segundo a Lei, os Profetas e os Escritos (versiculos 1.8.9.10.24.25).

3. 0 BERC0 HIST6RIC0 DO LIVR0 DO SIRACIDA

Como vimos, o livro do Siracida foi escrito muito depois da dominagao persa
(538-333 ac); traz, por6m, as marcas do judalsmo que se foljou nessa 6poca. Nesse
pen'odo, teve inicio a teocracia nacional baseada no poder dos sacerdotes, que se
apoiavam na lei e no templo. Dentre estes destacava-se Esdras, nao s6 com a fun€ao
de sacerdote (Esd 7,11), mas sobretudo de escriba zeloso (Esd 7,6.10.21), que chegou
apromulgar"aleideDeus"comoleidoestado(7,26).0Siracidaatribuiasiamesma
funcaodeumescriba(Sir38,24)quenaoapenasmeditaalei(Sir39,1),masaensina
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por volta do ano 350-300 ac.

2. MINISSALE, A. Sjrdcfda, as ra!'zes no rhadj€6o. Ed. Paulinas, Sao Paulo, 1993.
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A heranga do pen'odo persa foi de consolidaeao das tradic6es judaicas. Nao
foi assim com a dominagao grega que iniciou com Alexandre Magno por volta de
333 ac. A tradigao e cultura grega se constituiu uma amea§a as tradig6es judaicas.
Ap6s a morte de Alexandre em 323, os Ptolomeus Lagidas ficaram com o Egito e a
Palestina. Neste pen'odo come€a a primeira grande infiltragao da cultura helenica
que atrai sobretudo as classes mais ricas.

A situagao nao 6 tranqiiila. As mudaneas se processam em diversos niveis:
cultural, social, familiar, religioso. Isto exige do Siracida uma reflexao s6ria para
atualizar e tomar convincente o seu discurso. Ate que ponto ele conseguiu dar
respostas novas a situag6es e perguntas novas? Nao foi uma tare fa facil. Nem tudo
o que 6 considerado valor numa cultura o 6 necessariamente para outra cultura.
Como veremos mais adiante, o Siracida sofre tamb6m este tipo de influ6ncia da
cultura grega, mos seus escritos.

4. 0 QUE PRESERVAR 0U INOVAR?

0  autor  ten  consci6ncia  dos  desafios  que  a  cultura  helenica  oferecia,
sobretudo, as tradic6es religiosas judaicas. Ele mesmo demonstra estar convicto
das tradig6es que recebera de seus antepassados e incentiva os seus correligionarios
a nao se desviarem delas e a "ter uma resposta pronta quando preciso" (8,9).  0
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de codificar em sua obra, numa seqtiencia progressiva, os temas que ele aborda.
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Muitos temas e aspectos poderiam ser estudados a partir deste livro. 0 que

mos  interessa,  por6m,  6  como  ele  abordou  os  temas  tradicionais  da literatura
sapiencial  como  a  pr6pria  sabedoria,  a  lei,  o  temor  de  Deus  e  a  hist6ria  dos
antepassados.

0 tema da sabedoria 6 o crit6rio inspirador de todo o livro.  I+az muitos
elementos  comuns  com  os  outros  textos  sapienciais,  quando  fala  da  origem  da
Sabedoria: "'Ibda a sabedoria vein do Senhor e com ele permanece para sempre...

E[:ec:'£;?,4qasabedoria6otemordosenhor;paraosfi6is,elafoidadadesdeoseio
Ha urn crescer na apresentaeao da sabedoria ate chegar a sua personifica-

gao no cap. 24. 0 autor revela ter sofrido influ6ncias do helenismo, tamb6m na forma
literaria, da aretologia, muito comum na literatura grega onde as deusas e deuses
faziam sua auto-apresentagao ressaltando suas qualidades e prometendo ajuda a
humanidade. Da mesma forma a sabedoria se proclama mediadora entre Deus e o
mundo criado. Revela-se como projeto salvffico e criativo na esfera da transcenden-
cia e na esfera humana com a encamagao humana das virtudes que lhe sao pr6prias
bern como na ordem do cosmos.

Para o autor nao ha dtividas que a sabedoria identifica-se com a Tors, com
a revelacao bil)1ica. Ele trata de legitimar e interpretar a lei, mas numa perspectiva

3 . RAVASI, G, Siracide, in IVz4ouo Djzjonario di. Feozog!o B!bzjcci. Edizione Paoline, Tbrino, 1988,
1490-1496.

4. Sir 1,1.14; cf. Pr 2,26; 8,22-33; J6 28; Br 3,94,4.
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sapiencial.  Em  si mesma ela nao  6 objeto  de interesse especial e  sim como urn
elemento na grande tematica sapiencial. Aqui parece residir a originalidade do
autor no confronto com os demais escritos sapienciais. Ele encontrou uma forma de

:ea]::£[:=aragiteeg=:pdo:I::'oqouaeu€ocrefi2rgu::tjauodd¥Ss::i::Fe:tt£::md:oS:%£3:.%'afb°irot5:
Esta sera a caracteristica do judai'smo helenista do 11 s6c. ac6.

Assim como  a lei  passa  a ter uma interpretagao  sapiencial no livro  do
Siracida, da mesma forma o tenor de Deus (6,26.37). Em diversos momentos ele
estabelece uma equivalencia entre a Tora e o Temor de Deus ou entre a sabedoria
e a Tora7.

Ha quem8 interprete o elogio aos pais como a parte "estritamente sapien-
cial",  porque  o  autor  consegue  unir  as  duas  fung6es  de  sabio  e  escriba,  antes

i:::ip£:|Sa::8e°srcariBa¥:rss:=ti°Saeh¥::opii:a;o3t±Sdaab£:a:eg:£asd°absreEsacfiieans:nEC]:
sabedoria de  Deus  que  se manifesta universalmente na criacao e  se revela na
hist6ria  de  Israel  registrada  no  livro  da  Lei9.  0  autor  faz  uma  consideragao
sapiencial da hist6ria ressaltando de urn lado o poder de Deus e de outro lado os
m6ritos dos grandes her6is da hist6ria de Israel. Esta hist6ria maravilhosa culmina
no Sumo Sacerdote Simeao 11 (219-196 ac), contemporaneo do Siracida (51,1-21).
Os augiirios do autor (50,22-24) sao de que a hist6ria passada permanega valida no
presente, mesmo para aqueles que nao tinham tido acesso ate entao os conteridos
da literatura can6nica.

5. DESLIZES D0 SIRACIDA?

E dificil passar pelo fogo e nao se queimar. Assim aconteceu com o autor
deste livro : apesar de ter sido urn mestre na interpretagao sapiencial da lei, do temor
de Deus, da pr6pria hist6ria do seu povo, nao ficou isento de algumas queimaduras.

9nFoeqnuse¥£n££:8:Eo:Fo:vseeu£:dnoos¥gbjtno]o:oop:a:o¥:snstfom¥footo:a:s6:;:omee::o:
negativos  do  helenismo:  o  enfoque  negativo  sobre  o  frabazho  e  a in"Zher.  Este
enfoque por si s6 nao teria impedido a aceita€ao do livro no canon palestinense, mas
o limite cronol6gico imposto a ele pela pr6pria tradi€ao judaica. Se nao fosse isso,
6 provavel que o Siracida teria entrado no canon palestinense pelo seu alto nivel
teol6gico e moral.

0 ideal  de vida que o  Siracida se  prop6e em 38,24-39,20 como e§criba,
dedicando-se  em  tempo  pleno  ao  estudo  sem  preocupar-se  com  outro trabalho,
reflete  o  pensamento  da  aristocracia  grega,  dada  ao  trabalho  intelectual  e  ao
menosprezo do trabalho manual. 0 que nao acontecia na tradi€ao judaica. Nela todo
escriba devia trabalhar e exercer uma profissao, al6m de ocupar-se do estudo. 0
trabalho manual ou outro trabalho sempre foram honrados na cultura judaica]], o
que nao acontecia na cultura helenica e em outras culturas circundantes.

5. Cf. Sir 38,24; 39,1.
6.  MINISSALE, A. Sjrdcjdr, as ra['zes "a frodj€6o. Edic6espaulinas, Sao Paulo, 1993, 32.
7. Sir 1,16;  ig,2o; 21,11; 23,27.
8. MINISSALE, A. Sz+dejda, as rcL!`zes mo fradj¢6o. Edigives Paulinas, Sao Paulo,  1993, 41.
9. Sir 42,1543,33.
10. SOGGIN, J.A. Jnfrod"zjone azz'Anfjco Fesfamento. Paideia, Brescia, 1987, 550.
11. Cf. Gn 2,19; 5,29; Sl 128,2.
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0  segundo  elemento  que  teria  condicionado  a  reflexao  do  Siracida  no
confronto com o helenismo 6 sua visao sobre a mulher e sua funcao na familia e
sociedade de entao. Existem muitos textos ``antifeministas" na BIT)lia. Eles retratam
o pensamentojudaico de entao. Mas nao se igualam aos do livro do Siracida, a ponto
de  chegar a dizer que "a malicia do homem 6 melhor do que a bondade da mulher"
(42,14). Ou seria mais uma forma preventiva e preservativa frente a abertura dada
a mulher no helenismo?

Na cultura judaica, nao ha uniformidade no estatuto de vida da mulher do
pen'odo  patriarcal  ate  os  tempos  p6s-exilicos.  No  tempo  da conquista grega,  as

i°£;:Z9a6sesr::;6£:1;a:::`ipa±scadsedfi:Toar'es:°r:]natgra¥ae=:fi|fesr?°nca°¥£acd°encdeep%ao°r[g:o52;
expliquem em grande parte o abismo que separa a concep€ao grega sobre a mulher
daquela a que os judeus eram habituados, mesmo na diaspora.

De fato, choca sobretudo a sensibilidade feminina o modo como o Siracida
trata da mulher em geral, como sede de toda a maldade (42,14). Esta caracteristica
lhe 6 dada a partir de Gn 3 e 6 retomada pelo autor (25,24). Seria ate compreensivel
que ele assim se expressasse em relacao a uma determinada mulher (mae, av6, tia,
esposa, filha ou outra), com a qual tivesse vivido urn relacionamento marcadamente
negativo. Mesmo assim 6 dificil de admitir que a maldade se encontre apenas numa
das partes envolvidas.

Muitos textos revelam uma forte misogiria e antifeminismo]3. Ora acusam
e condenam a mulher, ora levantam suspeitas e elogios interesseiros a ela. Como
entender e justificar a atitude negativa e avessa desses textos bfolicos que prece-
deram e seguiram esta concepgao negativa da mulher?

Muitos estudiosos recentes]4 tentam explicar esta atitude negativa contra
a mulher pela predominancia de uma sociedade e cultura patriarcal. Este argu-
mento nao se sustenta no seu todo, pois com isso sejustificaria uma forma de relacao
desumana, discriminat6ria e opressora em relacao a mulher, fruto de urn sistema
familiar, social e cultural baseado no patriarcalismo. Sera que esta forma de relapao
homem-mulher pode ser justificada pelo dado cultural de entao? Como I.ustificar
ainda hoje tantas formas de discriminapao da mulher? Sem dtivida, uma leitura
fundamentalista da Bfolia durante s6culos a flo justificou este tipo de relagao tanto
na Igreja quanto na sociedade. Ate pouco tempo sua transmissfro e interpretagao
era de dominio exclusivo do magisterio da Igreja cat6lica e dos  pastores,  com o
dominio dos homens. Estes, apoiados sobre textos antifeministas e mis6ginos, s6
podiam ter contribuido para formar na mulher urn sentinento de culpa por ter
nascido mulher. Pois desde as primeiras paginas da Bfolia a mulher aparece como
opositora de Deus, introduzindo o pecado e a morte no mundo (Gn 3). 0 pecado e a
morte nao sao desejados e queridos por pessoas normais e por isso nem mesmo pela
mulher.  Dai  a  concepfao  interesseira  e  utilitarista  da  mulher  como  urn  mal
necessario para excercer a fungao de procriadora.

E pena que alguns textos como o livro do Cantico dos Canticos, Gn 1,27, Gl
3,28  e  outros  que  apresentam  o homem  e  a mulher na  sua igual  dignidade  e

12. Cf.  1Cor 11,2-16.
13. Sir 9,1-9; 19,2-3; 22,3-5; 25,13-26,18; 36,21-25; 42,9-19 e outros.
14. STORNIOLO, Ivo. Oomo Zer a Zi.uro do ECJes®.dsfieo. Paulus, S. Paulo,  1994, 49-57.
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reciprocidade nao sejam priorizados em nossa catequese, na liturgia e nas celebra-
e5es religiosas dos casamentos.

CONCLUSAO

0 livro do Siracida abre muitas frentes de reflexao que nao foram aborda-
das neste texto, como por exemplo  a 6tica familiar e  social.  Neste trabalho nos
detivemos  a considerar o  avanco  dado  pelo  autor.  Sua tentativa de  apresentar
contetidos antigos da sua tradigao para a nova cultura que se impunha. 0 Siracida
conseguiu sem ddvida passar aQs seus conterraneos uma nova concepeao da lei e
do tenor de Deus. Ele fez uma releitura da hist6ria de seus antepassados na 6tica
sapiencial,integrouvaloresdeambasasculturas.Aconcepgaonegativadotrabalho
e da mulher parecem de fato se acentuar no contexto espeoffico do confronto com a
cultura helenica.

0 Siracida lanea urn desafio para n6s cristaos hoje: Como passar a mensa-
gem crista que pretende ser universalmente valida para todos os seres humanos e
todos os tempos, frente as mutae6es culturais e civilizacionais que indicam uma
nova consciencia e uma nova era para o planeta Terra? 0 que o cristianismo tern a
dizer frente as mutae6es tecnol6gicas e ao neoliberalismo, que geram uma exclusao
crescente  da  participapao  humana no  processo  de  producao?  Como  evangelizar
numa sociedade tao heterogenea, onde a linguagem deve adaptar-se ao pdblico da
pr6-modernidade, modernidade e p6s-modernidade? Sem drivida, este 6 urn desafio
exigente e constante a nossa missao evangelizadora. Pois exige uma permanente
atualizagao da linguagem que usamos para comunicar a fe.

Romi Auth
Servico de Animapao Bfolica
Rua Janudria, 552, Floresta
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