
0 none de Deus no livro de Ester

0 Livro de Ester 6 uma das mais belas obras v6tero-testamentarias que
constam hoje no canon sagrado das Escrituras. Os estudiosos  ainda discutem a
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Percebe-se tamb6m que muitos eruditos ¢udeus  e cristaos) hesitam em

acreditar prontamente mum sentido mais "profundo" para a narrativa,  al6m da
meraintengaodesejustificarhistoricamenteaorigemdeumafestareligiosa.Para
estes, a hist6ria de Ester define-se mum belo -por6m simples -romance judeu sem
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1.  GUNKEL,  Hermann.  Estfrer,  J.C.B.  Mohr,  Thbingen,  1916.  A.W.  STREANE,  Escfrei  in
"CambridgeBible",CambridgeUniversityPress,Cambridge,1907.GALIIAZZI,Sandro.Esfer..AMc4Zfoer

gzce enfrentoc4 o pazdcjo, co-edigao Vozes, Imprensa Metodista e Sinodal, Petr6polis, 1987.
2. Muitos estudio§os seguem a linha de Spinoza ao estabelecer o livro como uma alegoria da

revolta dos Macabeus. PFEIDER, R.H. JJ}Crodacfion fo ffre Ozd Fesfamen£. Harper & Bros., Nova Iorque,
1941, 740-742. DOMMERSIIAUSEN, W. Die Esfherrozze. Stuttgart,  1968, 5-10.

3. Entre os que aceitam a historicidade da narrapao temos: HOSCHANDER, Jacob. Fbe Bode
ofEsffoer £Ji ffre I,jgfof ofHistry. Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, Philadelphia, 1923.-6fii:Sinl:ij:-i:Ffrii=t;ryoffalesti`neandsy-riatot.fe_e.Mpeedon.i.ancorLq.vest..9haLrpes.SclTbT„er:s`S?`T=_,

Nova lorque, 1931. GERLEMAN, Gillis. Esffrer, in: "Biblischer Kommentar: Altes ifestament", Neukir-
chener Verlag, Neukirchen-Yluyn, 1982. Dos que negam a historicidade de Ester temos: UNGNAD, A.
Keilinschriftliche Beitrage zum Buch Esra und Ester, in: Zef tscfarjff fftr cZ!e aJffesfamen£Jjcfre  WEssen-
schaf£ IJVIII (1940-41) 240-244, ainda no mesmo peri6dico LIX (1942-1943) 219. Gunkel e Paton, embora
creian ser plausivel a produeao do livro no periodo persa, negam que o relato tenha uma pretensao
hist6rica. GUNKEL, Hemann, op. cjc.,  5-13 e PATON, L.B. A Cr££jcaJ and Ea;egefjcaz Commentary on
ffae Boofa ofEsffrer, in: `Intemational Critical Commentary", Charles Scribner's Sons, Nova Torque, 1908.

4. 0 Talmud Megilla 7a declara que o livro de Ester fora escrito em "espirito sagrado" (rwob
qaczos).Noentanto,profundoseruditosdoATparecemdiscordardisto.SellineFohrerdizem:"Aomesmo
tempo em que o livro contem rna narrativa palpitante e caracteriza seus personagens principais em
perfeigao artistica, seu valor teol6gico 6 posto em dtivida... o livro constitui mais uma obra secular do
queEscrituraSagrada".SELLIN,E.eFOHRER,G.Jngrodr€6ocoAnfigo2bsfomento,Ed.Paulinas,Sao
Paulo,1978,vol.I,363.Lutero,Carlstadt,ZwinglioeCalvinoaceitaram-nonocanonmasnunacategoria
de valor inferior a outros livro§.
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dado ao livro pode tratar-se de urn a posferjorj nao incluido necessariamente nos
planos originais de seu escritor.

Toda essa resist6ncia ainda moderna contra o livro, desde sua depreciacao
ate a rejeigao total,  parece ter sido motivada por uma antiga problematica dos
judeus que 6 a "aparente" ausencia do nome de Jav6 no relato. A obra parece estar
destituida de qualquer referencia direta a pessoa de Deus5.  Tats caracten'sticas
quase custaram sua posicao no canon do Antigo Testamento.

ESTER E 0 CANON HEBRAICO
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can6nica de Ester e os demais livros entao questionados pela escola de Shammai8.
Por6m, ainda no Ill s6culo dc encontramos o Rabi Samuel questionando a canoni-
cidade de Ester, quando afirma que tal livro "nao mancha as maos", isto 6, nao 6
escrito santo (Talmud Megilla 7a e Mishna Yadaim Ill, 5).

Os  dois  motivos  para  a  rejeieao  do  livro  eram:  primeiro,  porque  este
acrescentava ao calendario judeu uma nova festa nao citada na Lei de Mois6s (Lv
27,24). Segundo, conforme aludimos acima, o livro nao continha o Nome Sagrado
de Deus, a Saber, o tetragrama YHWH.

Os defensores de Ester respondiam as cn'ticas, apelando para uma pretensa
tradieao que relatava o encontro de 85 anciaos do povo, entre os quais pelo memos
30 ou 40 eram profetas que, influenciados pelo Espirito de Jav6, encontraram as
necessarias evidencias escrituristicas a favor do livro. Os ditos profetas chegariam
a afirmar que o livro de Ester fora revelado a Mois6s no Sinai, mas s6 foi escrito no
tempo dos persas (Talmud Megilla 70b)9. E quando se perguntava: ``onde esta o livro
de Ester na Torah?" - a resposta imediata da tradigao apontava para Dt 31,18
(Talmud Rullim 139b): "... e eu certamente esconderia minha face ...". Sua associa-
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moderna nao aceitaria tal exegese. Contudo, ha nesta simpl6ria interpretagao a
origem de uma curiosidade teol6gica deveras interessante. Eruditos judeus poste-
riores,  crendo  que  tal  passagem  responderia  tamb6m  a  questao  da  aparente
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5. A iinica referfencia a Deus  se encontra no cap.  4,14 e mesmo  assim  de modo indireto e
circunloquial. SELLIN e FOHRER, Jbjdem.

6. BENTZEN, A. Jnfrodz4cfjon to ffae OZcZ 2bsfamen£, G.E.C. Gad Publisher, Copenhage, 1959,
39 e 40.

7. HORN, Siegfried H. r7ie Lengr.ages, Monwscrjpts, a%d canon offfee 0. I: in: SDABC. Review
and Herald, Washington D.C.,  1978, vol. I, 43. ANGUS, Joseph. Hjs£6r!.a, Do%Crina e Jnferprefo€6o do
B!'bzj¢.  Casa Publicadora Batista, Rio de Janeiro,  1951, ivol.I,15.

8. Cantico dos Canticos, Eclesiastes e Prov6rbios.
9. BENTZEN, op. ci£.,  39.
10. Hosfer, ind. inf. abst. de sfr. DAVIDSON, Benjamin. 2%e AnaJyfjcoz Hebreny and Cfaazdee

lrdatjon, Samuel Bagster and Sons LTD, Londres,1876, 205.
11. VON RAD associa a pergunta de Jac6 -"qual 6 o teu none?" -com a experi6ncia de Penuel

- Face de Deus. VON RAD,  Gerhard, TeoJogja cZo Anfjgo Fesfamenfo, ASTE,  Sao Paulo,  1973, vol. I,
186-192.

63



fuuaes°o¥d°e¥eAdreesDpeous:ae:tp¥:c`:One:]{::':`::S°a¥£:g'a¥)°'njaafisass°oC::£92,]i:e°ddeedFcsatfr;
uma nota a este respeito.. Ocorreu que, em sua extremada valoriza€ao das letras
hebraicas[3, os massoretas acabaram encontrando o que poderia ser a chave ao
mist6rio do nome de Deus oculto em Ester. Ha hoje pelo menos tres manuscritos
massor6ticos[4 que chamam a atengao para este fato, destacando no texto hebraico
de Ester quatro acr6sticos[5 inspirados no tetragrama sagrado kyfrz¢fr).

OS QUATR0 ACR6STICOS

Os  quatro  acr6sticos  inspiralos  no  nome  de  Jav6  nunca  repetem  sua
estrutura. 0 primeiro e o segundo partem das letras iniciais de cada palavra de
modo que urn aparece na sua forma correta, enquanto o outro de forma invertida.
Ja o terceiro e o quarto, por sua vez, seguirao o mesmo processo de ordem correta
e inversa, s6 que partindo das letras finais. 0 none Jav6, nao importando a ordem
das  letras,  aparecera  sempre  de  modo  consecutivo  e,  com  excecao  do  primeiro
acr6stico, todos  constituem sentengas  de  sentido completo.  Estas  sentengas  sao
declarag6es feitas por sujeitos espeofficos na narrativa; a primeira por Mamuca, a
segunda por Ester, a terceira por Ama e a quarta pelo autor inspirado. Eis a seguir
os quatro acr6sticos com uma breve alusao ao contexto imediato em que aparecem:

19 Acr6stico: 1,20

Yittenfi Hannashim Vekal Hi'
"... e todAls ci,s esposas darao (respeito)..."

Esta  6  rna  parte  do  discurso  de  Mamuca  (1,16-20),  cujo  tema  era  o
veredicto judicial dos sabios sobre a rainha Vasti (1,13 e 14).

29 Acr6stico: 5,4

Hayy6m Vehalnan Halnmelek Yib6'
``.„qur3 uenha o rei e Ama, hole"

Aqui6arainhaEsterquefalaconvidandoAssueroeAmaparaumbanquete
no qual pretende-se desmascarar os maus designios do perverso.

12. Massorah - texto produzido pelos massoretas (500-1100 dc) a partir de c6pias dos livros
hebraicos.  Sua fungao era conservar fidedignamente os textos  sagrados. AIguns textos massor6ticos
costumavan ter breves anotag6es nas margens laterais e centrais das duas colunas de texto sagrado.

13. Para os Massoretas ate mesmo as letras isoladas representavam simbolos sagrados.
14. Estes 3 textos fazem parte dos 14 manuscritos encontrados em Leningrado por Kahle e

preservados na segunda colegao Firkovitch. Eles sao datados entre 929 e 1121 dc. Tbdos com texto der5:=i:==`s€rin=i=iii=b-==-i±irifr=i.--6HjunLIN , R.IN. e BE_IN"s, I.M. Ei±cicio`p.€qif e de.Btbli`a,  Teele4_=_e_

Fizosofia,  Candeia,  Rio de Janeiro,  1991,  vol.  4,  65.  Para uma completa bibliografia sobre os textos
massor6ticos vide SELLIN e FOHRER, op. cj£. , 803.

15. Acr6stico 6 uma composigao po6tica na qual o conjunto das letra§ iniciai§ (e por vezes as
m6dias e finais) dos versos comp6e verticalmente uma palavra ou frase.
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39 Acr6stico: 5,13

|eY shoveH 'eynermv zeH
"...rradn d,isto me sctisf iaz..."

No prinofpio da narrativa vemos Vasti cometendo o erro de recusar-se a
comparecer ao banquete de Assuero. Aqui temos Ama aceitando de mau grado o
convite apenas por uma converiencia politica. 0 prosseguimento do verso revela o
designio de seu coragao de destruir os judeus (5,14).

49 Acr6stico: 7,7

hara`aH 'elayv kalethaH k¥
"...pois o rrbal j6 estcova determ;inado corttra el,e..."

Em meio ao banquete revela-se o carater de Ama. Este roga por sua vida,
nao por urn arrependimento genuino, mas pe]o tenor ante as conseqii6ncias de seus
maus atos.

0 dufzo DE dAvri

A id6ia  de urn jur'zo  divino  permeia,  como urn flo  de ligacao,  os  quatro
acr6sticos. i evidente que a forma oculta do none de Deus pode tamb6m sugerir
urn silente juiz que tudo perscruta, esperando o momento certo de agirjudicialmen-
te. Ele age ocultamente atras de ae6es humanas que se tornam, assim, tipos do
grande antitipo escatol6gico, seu jur'zo tiltimo.

Dois aspectos nos revelam esta id6ia de jur'zo:
19 A estrutura dos acr6sticos: quando relacionamos os quatro, percebemos

urn quiasmo motivado por uma tematica judicat6riaL6:
(A;) Jutzo sobre a rainha Vci,sti (1,20)
(8) 0 destgnio de Ester (5,5)
(8') 0 desz'gnjo cze Am6 (5,13)
(A[) Jutzo de Ama (ri ,I)

29 A tematica  do  banquete:  Na literatura  apocaliptica  a figura  de  urn
banquete sera urn dos principais sinbolos dojulgamento divino sobre os homens]7.
Talnb6m o NT usara fatameDte este quadro (Mt 22,1-14; Lc 14,17-24; 22,17 e 18;
Ap 19,9-18).

16. DI MARCO, Angelico. JZ Cfajasmo nezza Bzbbja, Tbrino: Marietti Editori, 1980, 99 e 100.
17. CHAMPLIN, op. c££., vol.I, 227.
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A TEOLOGIA DE ESTER

A prudencia exeg6tica nao permite, ao estudioso das Escrituras, excessivo
entusiasmo sobre palavras ou letras isoladas de seu contexto. Tal exerofcio lograra,
quando muito, a descoberta de uma mera curiosidade artistica sem nenhum m6rito
teol6gico. Ou, na pior das hip6teses, 1evara o leitor a conclus6es absurdas como as
dos exegetas cabalistas. Isto sem contar a bibliolatria sugerida em tais buscas. Nao
obstante,  a  descoberta  destes  acr6sticos,  anunciada  pelos  massoretas,  nao  se
identifica ao nosso ver com os erros de uma mentalidade cabalistica. Em primeira
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Cabala dava a devida importancia a formas acr6sticas; suas charadas morfol6gicas
se baseavam na gemc!£rjo (valorizagao num6rica das letras), no fe77iuirclh (simbolo-
gia das letras) e no 7tofarjfeo7t (letras sugerindo palavras).

Mas, prossegue-se a questao: pode-se tirar uma teologia do livro de Ester?
De antemao, respondemos que sim.  Se Ester fosse escrito apenas para justificar
urn festim, narrar urn romance ou ainda relatar urn triunfo politico dos judeus -
como pretendem muitos comentaristas -de fato, o texto nao passaria de urn relato
vazio de contetido testemunhal. E ainda que se levassem em conta os acr6scimos
gregos que contem urn aspecto religioso, o livro, deste modo, nao seria mais do que
uma teodic6ia. 0 testemunho, para ser profetico, ten de ser sempre sobre a agao
de Deus na hist6ria. E 6 justamente esta iiltima a caracteristica principal do livro
de  Ester  evidenciada  pelos  quatro  acr6sticos.  Assim  como  os  nomes  se  acham``ocultos" na hist6ria que o livro mos conta, Jav6 tamb6m se acha "oculto" trabalhan-
do sigilosamente nos eventos do mundo. Noutras palavras, Ester nos declara que
os intrigantes` e complexos movimentos da hist6ria formam a trama e a urdidura
de urn pano que Jav6, em sua providencia, esta tecendo. Toda agao faz parte de urn
plano profetico que aponta para o juizo, no qual a atividade agora oculta de Jav6
sera trazida a lume. E ele vindicara completamente seu povo oprimido, embora ja
ofagaempequenasae6esjudicativasvistasnahist6riadestemundo-ofimdeAma
6 urn exemplo disto.

Desdeaeleigaodeumanovarainha,at6odesmascaramentodoimpioAma,
o que aparentemente 6 atividade de homens, em Ester revela-se atividade de Deus.

CONCLUSAO
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diria Mesters, o que esta "por detras das palavras". Veneer o lapso do tempo nao
significa, por urn lado, desconsiderar os aspectos hist6ricos ou literarios da narra-
tiva, mas sin, transpor o nivel da investigagao meramente hist6rica para o nivel

18. Veja por exemplo o Salmo  119. As linhas ou versos comegam com as letras do alfabeto
hebraico. Tamb6m o livro de Lamentae6es e o dltimo capitulo de Prov6rbios contem acr6sticos motivados
no alfabeto. Embora o NT nao contenha acr6sticos, temos a tradicao que a palavra grega IXOYZ (peixe)
era uma acr6stico cristao que continha uma crenga da Igreja primitiva sobre Jesus: Ii|oous Xptoro€ Ofou
Ytos Zcomp (Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador).

19.  WRIGHT,  G.E.  Tfae  2lfaeozogjcaz  Sfwdy  of ffae Bj8Ze,  in  "The  Interpreter's  One-Volume
Commentary on te Bible", Abingdon Press, Nashville, 1971, 983.
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da investigagao teol6gica2°. Afinal, a testemunha testifica do prop6sito eterno de
urn ser essencialmente atemporal junto a urn povo que, paradoxalmente, caminha
na hist6ria. Acao do Absoluto captada pelo autor atrav6s de fatos que viu e/ou ouviu.
Fatos que revelam a provid6ncia oculta de urn Deus que age.

Rodrigo P. Si,lua
Rua Joao Neiva, 218

Boa Vista
31050-400 Belo Horizonte -MG

ZO.  HASEL,  Qerhard  F.  Old  Testament  Theology:  Basic  Issues  in  Current  Debate,  W.B.
Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, 1974, 75.

67


