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0 presente artigo tern por finalidade refletir de modo breve sobre duas institui-
g6es muito semelhantes e pr6ximas na estrutura familiar israelita (dos tempos v6te-
ro-testamentarios) que traduzem de forma emblematica a dimensao solidaria que pos-
suiaafamilianessacultui.a.Trata-sedaleidoleviratoedafiguradoresgatadorGo'eD.

A16m disso, o texto prop6e-se, tamb6m, a analisar o valor dessas instituig6es a
luz da hist6ria de Rute.

1. A familia israelita

Os testemunhos que encontramos nas paginas do AT a respeito da familia n5o
sao, em hip6tese alguma, inequivocos quanto ao modelo familiar predominante na
cultura israelita antiga.

Ha a possibilidade de ser ver mos epis6dios da iniciativa tomada pelos filhos de
Jac6 para vingar o ultraj e feito a sua irm5 Dina, em Gn 34, ou no papel desempenhado
por Labao no acordo de casamento de sua irm5 Rebeca, em Gn 24, o/rczfz.czrcczdo. Nes-
se tipo de familia, a autoridade 6 exercida pelo irmao mais velho e 6 transmitida, do
mesmo modo que o patrim6nio, de irmao para irmao'.

Ha os que v6em indicios de 77?cz/7'z.czrcczdo como uma das primeiras formas famili-
ares israelitas em, por exemplo, Gn 20,12, texto em que Abra5o se desculpa por ter fei-
tosarapassarporsuairma,jaqueefetivamenteerasuameio-irmaeatinhadesposado.
Da mesma maneira, 2Sm 13,13 pode dar a entender que Amnom e Tamar podiam se
casar: eram filhos de Davi, mas nao da mesma mulher. No "cz/rj.c!rcczc7o -tipo de fami-
lia muito comum nas sociedades primitivas -a m5e n5o exerce a autoridade pl.opi.ia-
mente dita, antes determina a linha de parentesco. A crianca pertence a familia e ao
grupo social da m5e, e nao a familia dos parentes de seu pai. Os direitos a heranga se fi-
xam pela descend6ncia matema2.

Entretanto, ha mais clareza no que diz respeito as caracteristicas patriarcais na
familia israelita dos tempos biblicos. Para De Vaux, por exemplo, ``qualquer que tenha
sido a pr6-hist6ria de Israel, que nao podemos conhecer, a familia israelita 6 claramen-
te pcz/rz.cz7iccz/ desde nossos documentos mais antigos"3.

I.  Dc VAUX, R. //7s/I.fw!.€6cLs c7e /s/.¢e/ Jzo A;!f[.go  rcsf¢me/z/o.  S5o Paulo:  Tcol6gica, 2003, p. 41.

2.  Dc VAUX, R. op.  cz.f. p. 41.

3.  Dc VAUX, R. op. cJ./. p. 42.
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0 termo pr6prio para designa-1a 6 "casa patema" As genealogias, por exemplo,
sao listadas pela linha patema e as mulheres s6 sao mencionadas excepcionalmente;
os parentes mais pr6ximos, por linha colateral, sao o tio patemo ou o primo, confome
Lv 25,49.

No casamento israelita, o marido 6 o "senhor" de sua esposa. 0 pai tern sobre os
filhos uma autoridade total4, que chega ate o direito de vida ou morte.

Urn elemento tipico na sociedade israelita 6 que a familia 6 mais que a reuniao
dos que se unem sob os mesmos laeos de consangtiinidade, mas tamb6m po.r aqueles
quc habitam o mesmo espaco. "A `familia' 6 uma `casa' , e `fundar uma familia' se diz`Cdiflcar ulna casa" (Ne 7,4)5 .

0 termo `casa' significa, ao mesmo tempo, opovo I.#fez.Plo (a `casa de Jac6' ou a
`casadelsrael'),ouuma/rcz€Goz.77tpor/c#/edopovo(a`casadeJos6',a`casadeJuda').

Mais do que a reuniao s6cio-afetiva, a familia israelita tamb6m manifesta toda
sua forga e importancia sob os aspectos de ordem religiosa. Segundo De Vaux, "a uni-
dilde social que constitui a familia se manifesta tamb6m no piano religioso"6.

Assim, encontra-se a seguinte orientagao sobre a natureza familiar da Pascoa,
\Ilna das mais tipicas festas religiosas no AT.

"Falai a toda a congregagao de Israel, dizendo: Aos dez deste m6s, cada urn to-

mara para si urn cordeiro, segundo a cczfcz dos pals, urn cordeiro para cada/c!#?z'/I.-
cz.  Mas, se a/cz/77z'/I.cz for pequena para urn cordeiro, entao, convidara ele o seu
vizinho mais pr6ximo, conforme o ndmero das almas; conforme o que cada urn

puder comer, por ai calculareis quantos bastem para o cordeiro" (Ex  12, 3-4).

2. 0 levirato

Segundo Dt 25,5-6, "se irmaos morarem juntos, e urn deles morrer sem filhos,
entf\o, a mulher do que morreu n5o se casara com outro estranho, fora da familia; seu
t;\inhado a tomara, e a I.ecebera por mulher, e exercera para com ela a obrigagao de cu-
l`hado. 0 primog6nito que ela lhe der sera sucessor do nome do seu ii.mao falecido,
I)1\l.cl que o nome deste nao se apague em Israel."

Essainstituigao6o/evz.7'czJo,dolatim/evz.;;quetraduzohebraico)/czbcz77€,"cunhado".

Scgundo De Vaux,
"Esse costume tinha paralelos em outros povos, e especialmente entre os vizinhos

de Israel. 0 C6digo de Hamurabi nao fala dele, mas as leis assirias consagrain-1he
varios artigos. Nelas nao se expressa a condigao de que a vii'iva n5o tenha filho,

jl,  12`q8!` {\utoridadc sc dava inclusive sobre os filhos casados (c sobrc suas mullicrcs), sc vivesscin na mesma `casa'.

Eq,  I)a v^ux,  R. a/7.  c!.f. p. 42.

(i,  I)a V^UX,  R,  a/p.  ci.f. p.43.
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mas isso pode ser devido a uma lacuna do texto. Em compensagao, essas leis assi-
milam,comrespeitoaisso,osesponsaisaumcasamentoconsumado:seumnoivo
morre, sua noiva deve casar-se com o irmao do falecido. Algumas leis hititas fa-
lam tamb6m do levirato, mas com memos detalhe. 0 costume existia entre os hun-
ritas de Nuzu e talvez em Elam. Tamb6m 6 atestada em Ugarit"7.

Ha quem vej a no levirato uma especie de preservagao do culto aos antepassados.
Como tamb6m ha os que veem urn claro apontamento da existencia de/rczzz.czrcczdo no
Antigo Testamento (AT).

Independentementedecomoeraentreoutrospovos,oATdaumaexplicagaoque
lhe 6 pr6pria e que parece suficiente. Conforme De Vaux,

"A raz5o essencial 6 a de perpetuar a descendencia masculina, o `nome', a `ca-

sa',e6porissoqueacrianca®rovavelmentes6aprimeira)deuncasamentole-
viratico 6 considerada filha do falecido. Nao 6 somente urn motivo sentimental,
6 a expressao da importancia dada aos laeos de sangue"8.

Ha, tamb6m, o posto em Dt 25,5: "se irmaos moraremjuntos, e urn deles morrer
sem filhos ...". Ou seja, uma das raz6es de ser do levirato 6 a de evitar a transfer6ncia
dos bens da fami|ia9.

V6-se com clareza, na instituic5o do levirato, a centralidade da familia na cultura
israelita.Afamilia6bemmaisqueumaglomeradodepessoasunidasporlagosdecon-
sangtiinidade. A familia funciona como uma c61ula germinal da sociedade. E dela e
para ela que fluem todas as instituic6es sociais. Desde quest6es patrimoniais, bern
como quest6es de ordem criminal sao contempladas a partir de uma 16gica civil cujo
centro 6 a `casa'.

0 mesmo 6 visto na figura do go 'e/.

3. A solidariedade familiar

Como tern sido dito, urn dos laeos mais fortes na convivencia social israelita 6 o
de tipo familiar e, neste caso, os membros da familia devem uns aos outros, entre ou-
tras atribuig6es especificas da vida familiar, ajuda e protegao.

A pratica desse clever 6 regulada por uma instituigao especial. i a instituig5o do
go'e/,palavraprocedentedeumaraizhebraicaquesignifica`resgatar',`reivindicar'e,
mais fundamentalmente, `proteger'.

0 vocabulo go 'e/ 6 a forma participial do verbo gcz 'cz/. Mas tornou-se pratica-
mente urn substantivo, ainda que possa corretamente ser considerada apenas uma for-
ma do verbo.

7.  De VAUX, R. op. c!.f. p. 61.

8.  Dc VAUX, R. op.  c]./. p.  61.

9.  A mcsma preocupaeao sc cncoiitra na lcgislacao dojubilcu (Lv 25), c na lei sobrc as filhas hcrdciras (Nm 36,2-9).
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0sentidooriginaldestaraiz6odecumpriropapelderesgatador,redimindopor-
tanto seu parente da dificuldade ou do perigo.

0 termo 6, em geral, traduzido por `parente-resgatador' ou por `resgatador'.

Segundo R. L. Harris, a raiz 6 usada em quatro situag6es basicas que abrangem o
que urn homem born faria por seu parente'°.

a) Na legislagao do Pentateuco, 6 usada para se referir ao resgate de urn campo
que fora vendido em tempos de necessidade:

"Se teu irmao empobrecer e vender alguma parte das suas possess6es, entao, vira

o seu resgatador, seu parente, e resgatara o que seu irm5o vendeu" (Lv 25,25).

Ou para se referir a libertapao de urn escravo israelita que se vendera a si mesmo
em tempos de mis6ria:

"Depois de haver-se vendido, havera ainda resgate para ele; urn de seus irmaos

podera resgata-lo: seu tio ou primo o resgatara; ou urn dos seus, parente da sua
familia,oresgatara;ou,selograrmeios,seresgataraasimesmo"(Lv25,48-49).

Tanto a aquisigao quanto a restituieao eram tare fas do parente mais pr6ximo.

b) Havia, tamb6m, a `redenc5o' da propriedade ou de animais dedicados ao Se-
nior, ou ainda do primog6nito dos animais imundos:

"Se for animal imundo dos que se nao oferecem ao Sle77feor, entao, apresentara o

animal diante do sacerdote. 0 sacerdote o avaliafa, seja born ou mau; segundo a
avaliagao do sacerdote, assim sera. Por6m, se dalgurn modo o resgatar, ent5o,
acrescentara a quinta parte a tua avaliagao" (Lv 27,11-13).

A id6ia era que urn homem poderia dar ao Senhor algo equivalente em troca, mas
o prego da redencao deveria ser urn pouco maior para evitar trocas desonestas. Nestes
casos, o redentor nao era urn parente, mas sin o dono da propriedade.

c) A raiz 6 usada, ainda, para se referir ao parente mais pr6ximo, que 6 o `vinga-
dor de sangue' em caso de urn homem assassinado.

"Disse mais o Se/7/7br a Mois6s:  Fala aos filhos de Israel e dize-lhes:  Quando

passardes o Jordao para a terra de Canaa, escolhei para v6s outras cidades que
vos sirvam de refugio, para que, nelas, se acolha o homicida que matar algu6m
involuntariamente. Estas cidades vos serao para refugio do vingador do sangue,

para que o homicida nao morra antes de ser apresentado perante a congregacao
para julgamento" (Nm 35,9-12).

10. HARRIS, R. Laird. go 'a/. Em: HARRIS, R. Laird. GLEASON, L. Archer Jr. WALTKE, Bruce K. D!.c!.oJ]d/.J.a /#-
/cJt.t!aci.a;i¢/ c/c> rco/ogf.o cJo A7i/i.go res/oi»c;I/o, Sao Paulo, Vida Nova,  1998, pp. 235-236. Cf. RINGGREN, Hcl-
mci.. £ra 'fr/. Em: BOTTERWECK, G, Joh!`iincs & RINGGREN, Hclmcr. 7l/leo/ogj.ca/ DI.c/I.o7ic7;y a///ie O/c/ ran/fj-
//ic77i/.  Vol,  11.  Michignti,  Ecrdi`itiiis,  1977,  I).  350-355.
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A id6ia 6 que o parente mais pr6ximo deveria efetuar o pagamento de vida por
vida. Assim como uma casa 6 resgatada e urn escravo 6 redimido por meio de paga-
mento, tamb6m a vida perdida de urn parente deveria ser paga pelo equivalente, a vida
do assassino. 0 parente 6 o `vingador de sangue'. Este sistema de execugao deve ser
distinguido dos conflitos sangrentos, pois o go 'e/ era urn executor sem culpa, n5o de-
vendo ser morto por isto.

d) Ha o uso proeminente nos Salmos e mos profetas, de que Deus 6 o Redentor de
Israel que se levantara em favor de seu povo e o vindicara. Pode ser que haja alus5o a
proximidade de parentesco do Pai ou ao senhorio no uso desta palavra.

"Mas agora, assim diz o Se/7/co/-, que te criou, 6 Jac6, e que te formou, 6 Israel:

Nao temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu 6s meu. Quando pas-
sares pelas aguas, eu serei contigo; quando, pelos rios, eles n5o te submergirao;

quando passares pelo fogo, nao te queimards, nem a chama ardera em ti. Porque
eu sou o Sle/?/7o/-, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador; dei o Egito por teu
resgate e a Eti6pia e Seba, por ti" (Is 43,1-3).

0 preco de redengao nao 6 normalmente citado, embora a id6ia de julgamento
sobre os opressores de Israel como resgate seja incluida em Isaias 43,1-3. Deus, por
assim dizer, redime seus filhos de urn cativeiro pior do que a escravidao.

Em J6 19,25 ("Por que eu sei que me Redentor vive e por fim se levantafa sobre a
terra."),oprotagonistaexpressasuaconfianganaobradeDeus,que,comoamigoepa-
rente resgatador, por fim o redimiria do p6 da terra.

4. Rute e Booz

toa|eT::Ti€ijrna::dc:A:'#a::F:i:§tg6artfaadqo::g£,:?.bEe:he£€is:]qa£%SeeRmutqe?ea:a]:::a::
Noemi e Booz. Mais do que uma aplicagao mecanica da lei, a hist6ria de Rute revela o
sentido mais profundo da intencionalidade que esta por tras da instituigao leviratica,
bern como do papel do `resgatador'. Ha, inclusive, os que v6em nesse ponto uma das
principais enfases teol6gicas do livro de Rute'].

a) 0 go'el

Noemi tern uma posse que a pobi.eza a obriga a vender; sua nora Rute 6 vidva e
sem filhos. Booz 6 urn go 'e/ de Noemi e de Rute (Rt 2,20); mas ha urn parente mais
pr6ximo que pode exercer o direito de go 'c/ antes que Booz.

"Ora, 6 muito verdade que eu sou resgatador; mas ainda outro resgatador ha

mais chegado do que eu" (Rt 3,12).  [...]

11. ZENGER, Erich (org.). J7!frodw€Go ao 477f[.go  res/a;#e7!/o.  Sao Paulo:  Loyola, 2003, p.191.
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``Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presenga destes que es-

tao sentados aqui e na de meu povo; se queres resgata-la, resgata-a; se nao,
declara-mo para que eu o saiba, pois outro nao ha senao tu que a resgate, e eu,
depois de ti. Respondeu ele: Eu a resgatarei" (Rt 4,4).

0 primeiro go 'e/ esta disposto a comprar a terra, mas nao aceita a dupla obriga-
gao de comprar a terra e casar com Rute, pois o filho que nascesse dessa uniao levaria o
nome do falecido e herdaria a terra:

"Disse, por6m, Booz: No dia em que tomares a terra da mao de Noemi, tamb6m a

tomaras da m5o de Rute, a moabita, ja vidva, para suscitar o none do esposo fa-
lecido, sobre a heranga dele. Entao, disse o resgatador: Para mim nao a poderei
resgatar, para que nao prejudique a ininha; redime tu o que me cumpria resgatar,
porque eu nao poderei faze-lo" (Rt 4, 5-6).

Em fungao da recusa do primeiro resgatador, Booz adquire entao a posse da fa-
milia e se casa com Rute.

"Entao, Booz disse aos anciaos e a todo o povo: Sois, hoje, testemunhas de que

comprei da mao de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quelion e a Maa-
Ion; e tamb6m tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Maalon, para
suscitar o nome deste sobre a sua heranca, para que este nome nao seja extermi-
nado dentre seus irmaos e da porta da sua cidade; disto sois, hoje, testemunhas"

(Rt 4, 9-10).

0 relato mostra que o direito do go 'c/ era exercido segundo certa ordem de pa-
l.cntesco; esta 69detalhada em Lv 25,49: primeiro o tio patemo, depois o filho deste, fi-
nfllmente os outros parentes. A16m disso, o go 'e/ pode, sem ser por isto censurado, re-
l`unciar a seu direito ou fugir de seu clever: o ato de descalgar-se, Rt 4,7-8, significa o
€\bandono de urn direito, como o gesto analogo na lei do levirato (Dt 25,9). Contudo,
ncsse tiltimo caso, o procedimento tern urn carater infamante.

I)) 0 levirato
"Por6in Noemi disse: Voltai, minhas filhas ! Por que irieis comigo? Tenho eu aim-

da no  ventre filhos, para que vos  sejam por maridos? Tomai,  filhas minhas!
Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dis-
sesse: teriho esperanga ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos,
espera-los-leis ate que viessem a ser grandes? Abster-vos-leis de tomardes mari-
do? Nao, filhas minhas! Porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Se-
7£/2or descarregado contra mim a sua inao" (Rt  I,11-13).

A lei de Dt 25 -que versa sobre o levirato -nao se aplica porque Rute nao tern
l"\is cunhado.
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0 fato de que urn parente pr6ximo deva toma-1a por esposa, e isso seguindo certa
ordem, (cf. Rt 2,20 e 3,12), indica seguramente uma 6poca ou urn ambiente em que a
lei do levirato era urn assunto de cia mais do que de familia no sentido estrito]2.

As inteng6es e os efeitos desse casamento s5o revelados de modo claro na se-
guinte passagem:

"Disse,por6m,Booz:NodiaemquetomaresaterradamaodeNoemi,tamb6ma

tomaras da mao de Rute, a moabita, ja vidva, para suscitar o nome do esposo fa-
lecido, sobre a heran¢a dele" (Rt 4,5).

Sao objetivos pr6prios de urn casamento leviratico: trata-se de perpetuar o none
do falecido, do qual a crianga que ha de nascer sera considerada filha (Rt 4,6).

c) A mensagem do livro

Se a hist6ria contida no livro de Rute for interpretada sob outros pontos de vista,
senao aquele que valoriza apenas a questao geneal6gica que vai desembocar no rei
Davi, 6 possivel enxergar tr6s elementos fundamentais no que tange a familia israelita
no periodo p6s-exilico:  a) uma recomendac5o da /ceLsecJ, "fidelidade, solidariedade"
como virtude fundamental; b) urn escrito de propaganda em prol da pratica do levirato
e do clever de recompra da propriedade perdida da familia na figura do go 'e/; e c) urn
escrito de oposigao a proibigao de matrim6nios mistos, emitida porNeemias e Esdras.
Nesse tiltimo ponto ha varias  quest6es  envolvidas:  sem o matrim6nio misto  entre
Booz e Rute nao teria existido o reinado davidico; o matrim6nio misto de Booz 6 dese-
nhado na hist6ria de Rute por meio de referencias intertextuais a Lv 25 e Dt 25 como
"condizente com a To fa". Ou seja, o 1ivro de Rute -mais do que simplesmente valori-

zar os laeos familiares por si s6 -aponta a necessidade de solidariedade nessas rela-
c6es, ainda que nao necessariamente relag6es de consagtiinidade. A16m disso, a hist6-
ria de Rute se ap6ia integralmente na Tora (o que lhe da legitimidade).

Desse modo, o 1ivro de Rute possui, uma relevancia teol6gica significativa.

Em primeiro lugar, porque 6 hist6ria de mulher, que apresenta com destaque o
papel constitutivo das mulheres na hist6ria de Deus com seu povo, a despeito da culfu-
ra familiar tipicamente patriarcal.

Em segundo lugar, porque 6 hist6ria de estrangeiros, especialmente estrangeiras.
No caso especifico de Rute, 6 dela que vira a linhagem de Davi.

Em terceiro lugar, porque Rute 6 hist6ria de esperan?a. As pessoas de que fala o
livro sao pessoas simples. 0 dia-a-dia faz essas pessoas se confrontarem com a dimen-
sao sofrida da exist6ncia humana. 0 Deus doador da vida tern o objetivo de se revelar
em pessoas que experimentam esse sofrimento e doam de si.

12. Dc VAUX, R. op.  ci.f. p. 61.
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Sobre a mensagem do livro de Rute, afirma Zenger:
``Se partirmos da perspectiva de que Noemi, que perdeu seus filhos e esta amea-

ga da pela `morte no meio da vida', 6 uma ilustracao do Israel no exilio e/ou ime-
diatamente  posterior  ao  exilio,   que  alcanga  a  plenitude  da  vida  pela
solidariedadedeRute,anovelatencionaseruinahist6riadeesperangaparalsra-
el. A partir do seu desfecho o acontecimento narrado pela novela toma-se uma
hist6ria de demonstrag5o do senhorio de Deus, conforme indica de maneira pro-

gralnatica, no inicio, o nome Elimelec = `Meu Deus se mostra como rei' . Perfaz
o ponto teol6gico culminante da narrativa que e como Jav6 se manifesta como
rei que salva da morte. 0 Deus doador da vida tern o objetivo de se revelar em

pessoas doadoras da vida. A estrangeira Rute, que age com coragem e sensibili-
dade, 6 paradigma dessa verdade de Deus"]3.

5. Thansformac6es mos costumes familiares

Essas fortes caracteristicas da familia israelita narradas no livro de Rute, por
cxemplo, e, sobretudo, a instituic5o do go 'e/ s5o herangas da organizag5o tribal. Apas-
`qagemavidasedentariaeodesenvolvimentodavidaurbanaintroduziramtransforma-
g6es sociais que afetaram os costumes familiares. Ao que De Vaux conclui: "a familia
{lcixa de bastar-se a si mesma"" .

0 sentimento de solidariedade decresce e a pessoa se desliga cada vez mais do
g[.upo familiar. Assim, em Dt 24,16 se afirma: "Os pais n5o serao mortos em lugar dos
lilhos, nem os filhos, em lugar dos pais; cada qual sera morto pelo seu pecado." O prin-
eipio da responsabilidade pessoal 6 estabelecido! 0 clever de mrfua assist6ncia entre
I)arentes cai no esquecimento e, por isso, por exemplo, os profetas se v6em obrigados a
(lcfender a causa da vidva e do 6rfao.

RIcardo Lengruber Lobosco
Pastor metodista.

Professor de Exegese e Teologia do AT no Instituto Metodista Bennett -RJ.
Rua Jos6 Veloso,157, Conselheiro Paulino, 26.633-640, Nova Friburgo, RJ.

(22) 2527 2533 -ricardo@1engi.uber.pro.br
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