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Ao se dobrar sobre a hist6ria de Israel, importa ter bern claro como Israel conta
sua pr6pria hist6ria. Nao porque seja mais segura, em termos cientificos, que a hist6ria
reconstituida pelos historiadores modernos, mas porque mos mostra como Israel lia
seu pr6prio passado, sua pr6pria experiencia hist6rica. Ora, a pr6pria Biblia cont6m
c77.versczs historiografias, diferentes n5o s6 pelo objeto (o periodo) que descrevem, mas
tamb6m pela 6tica de sua descrigao. Acontece encontrarmos, nessas diversas historio-
grafias, descric6es diferentes -e ate certo ponto divergentes -dos mesmos fatos. 0
que mostra que nao s6 os fatos sao importantes, na leitura biblica, mas tamb6m a inter-
pretagao que inseparavelmente acompanha a descricao.

Os assim chamados ``Livros Hist6ricos"

Nossas edic6es cristas da Biblia contem o Antigo e o Novo Testamento, e o Anti-
go 6 subdividido em: a Lei (ou Livros de Mois6s), Livros Hist6ricos, Livros Sapienci-
ais e Livros Profeticos. Queremos dar aqui urn breve esclarecimento sobre os Livros
Hist6ricos: Josu6 (Js), Juizes (Jz), Rute (Rt),1 e 2 Samuel ( 1 -2Sm),1 e 2 Reis (1-2Rs),
1  e 2 Cr6nicas (1-2Cr),  Esdras (Esd), Neemias (Ne),  Tobias (Tb), Judite (Jt), Ester
(Est),1  e 2 Macabeus (1-2Mc).

Ja a Biblia hebraica (Tanak) se comp6e de tres categorias: a Lei, os Profetas e os
"Escritos" -categoria que na realidade acolheu os textos que nao couberam na Lei e

mos Profetas, por serem mais tardios ou julgados memos significativos. Ora, a catego-
ria Profetas 6 subdividida em duas categorias:  os Profetas Anteriores e os Profetas
Posteriores, n5o tanto porque os primeiros precedessem os outros, pois sao em grande
parte  contemporaneos,  mas porque  os  "Anteriores"  foram  colecionados  antes  dos``Posteriores". Os Profetas Anteriores datam do s6culo V ac, enquanto a colecao dos

Posteriores 6 do rim do s6culo IV ac ou mesmo depois. Os Profetas Posteriores con-
t6m essencialmente os oraculos dos profetas, com alguma documentacao hist6rica e
biografica em Isaias e Jeremias. Ja os Anteriores correspondem em parte aos Livros
Hist6ricos da Biblia crista (e da Septuaginta):  Josu6, Juizes,  Samuel e Reis.  Outros
"Livros Hist6ricos" da Biblia crista se encontram mos "Escritos" da Biblia hebraica:

Cr6nicas, Esdras~Neemias, Rute e Ester (em forma mais curta). E alguns - 1 -2Maca-
beus, Tobias, Judite -nao se encontram na Biblia hebraica, mas na traducao grega, a
Septuaginta, que constitui a base da Biblia crista.

Na realidade, a autoconsciencia hist6rica de Israel n5o se encontra somente mos
"Livros Hist6ricos" ou nos "Profetas Anteriores". Tamb6m a "Lei" (rorafr) ou "Li-

vros de Mois6s" sao essencialmente uma "hist6ria" no sentido de uma narrativa da ex-
periencia de Israel. E seria profundamente errado considerar esta narrativa como uma"moldura" na qual teriam sido colocadas as leis. A pr6pria narrativa 6 rorcz%, no senti-
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I)ovo. I'or oiitro lado, tamb6m mos cscritos quc a Biblia crist5 chama dc "sapiciiciais"
•`iicontramos importantes trechos ``hist6ricos" -releituras da hist6ria, principalmente
mos salmos hist6rico-didaticos (Sl 78;  105; 106) e na grande releitura em Eclesiastico
(Sit.acida) 44-51  (Sabedoria  10-19 6 congenere, por6m mais restrito).

IIist6ria e historiografla

Para iniciar, vale observar que os tennos "hist6ria" e "hist6rico" tern muitos sen-
tidos. Uns tempos atras, quando, com cara de s6rio, contei uma anedota inventada, al-
gu6m perguntou:  "Isso 6 hist6rico  ou 6 uma hist6ria?" Hist6ria como  ciencia,  com
documentos e verificac6es met6dicas 6 algo que surgiu com a Modernidade, com a
imprensa, as descobertas, as grandes universidades a partir do s6culo XVII. Na Anti-
gtiidade (quando foi escrita a Biblia), hist6ria 6 o que hoje chamamos de cr6nica, rela-
to, nao necessariamente cientificamente estabelecido. Mais que trazer fatos constata-
dos e verificados importava a arte de bern contar a hist6ria, de modo que fossc facil-
mente gravada na mem6ria e conhecida por todos. Os antigos distinguiam, claro, entre
hist6ria (fato realmente acontecido e substancialmente correspondcntc ao que se con-
ta) e fabula, alegoria, metafora etc. (narrativas meramente simb6licas). E havia formas
intermediarias, as narrativas didaticas, para ensinar alguma coisa a partir de uma pes-
soa ou urn fato que realmente houve, ainda que a hist6ria seja enriquecida com tracos
que querem dar uma mensagem. Alias, esta era a razao principal por que se contava a
hist6ria: "Historia magistra vitae" - a hist6ria como ensinamento para a vida.

Essas observac6es podem assustar os fundamentalistas que pensam que cada pa-

:aavnr£%£.aNBa£:::a[£:£ai::::[d:::teec]rn[;?£%:£aadpe°hruDmeau:;;`.]ESopir::::;'ent:r°a££:SpuaE:Cpa£°o¥:i
e o Concilio Vaticano 11: os autores biblicos sao verdadeiros autores humanos, usando
a linguagem e o modo de escrever de seu tempo[.

A historiografia mos "Livros Hist6ricos"

Atenhamo-mos agora aqueles livros que ganharam o nome de "hist6ricos", sem,
contudo, esquecer o que foi dito acima a respeito de outros livros2.

1) A "historiografia deuteronomista"

Na Biblia hebraica, os livros Js, Jz,1 -2Sm,1-2Rs constituem os "Profetas Ante-
riores", seqtiencia chamada, pelos biblistas modemos, de ``historiografia deuterono-
mista", por ter sido redigida pela mesma escola de escribas que produziu tamb6m o
Deuteron6mio (Dt). 0 none hebraico desta coleeao revela o e#/og#eprz.#czPcz/: a atua-
cao e mensagem cJospro/e/os em meio a vida politica e social de Israel. Nao os chefes e
os reis, mas os profetas sao os personagens principais. Eles dirigem ao povo a palavra
de Deus, segundo falou Mois6s, dizendo que Deus suscitaria profetas para orientar

1.  Cf.  mcu cscrito A Pcz/flvro sc/cz /i.vro.  S5o Paulo:  Ed.  Loyola,1999.

2.  As informac6cs dcstc artigo prov6m dc mcu antcprojcto para as introduc6cs aos Livros Hist6ricos na Bz'b/I.c! Sogrcz-
do - rr&dwccio dci CIVBB. Sao Paulo [varias cditoras], 2001.
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i1):is qllc t:`nlb6m castiga o cndul.ccimcnto c a mald€idc.

0 scgw#do foco desses livros sao os rej.s. Dt 17,15 anuncia urn rei escolhido do
meio de Israel, povo que Deus libertou do Fara6 e dos soberanos estrangeiros. Esse rei
6, por excelencia, Davi. A narrativa dos ``Profetas Anteriores" 6 construida inteira-
mente em torno dele, mas de modo especial 1/2Sm e 1/2Rs, cuja coerencia 6 tao evi-
dente que a traducao grega (a Septuaginta) deu a estes livros urn nome tinico: 1, 2, 3, e
4 Reis (de modo que, na Septuaginta e nas antigas edic6es da Biblia crista,  I-2Sm =
1-2Rs, e  1-2Rs = 3-4Rs).

Urn /ercez.ro centro de atencao 6 a fc„cz. Deus prometeu-a e deu-a a Israel. Se no
tempo do exilio babil6nico perderam essa terra, foi porque nao se mantiveram fi6is a
Alianca (2Rs  17,7-23). Essa terra e boa, e por isso n5o pode haver pobres nela; e se
houver, isso deve logo ser remediado pela generosa solidariedade dos que estao bern
de vida (cf. Dt  15,4-11).

Embora os inicios desta literatura se situem antes do exilio babil6nico, a redacao
aconteceu substancialmente no fim e depois do exilio (depois de 550 ac). 0 trecho fi-
nal 2Rs 25,27-30 deixa entrever a restaurac5o da casa real de Davi (reabilitacao do rei
Jeconias). Parece que os "deuteronomistas" sonhavam com uma restaura?5o da terra
de Israel, na obedi6ncia a Lei e aos profetas, sob o govemo de urn rei segundo o cora-
eao de Deus. A fidelidade a vontade de Deus, expressa na Alianga, 6 a regra fundamen-
tal para o bern do povo e, portanto, o principio do born govemo.

Josu6

Este livro foi composto pelo fim do exilio babil6nico e tern o mesmo estilo sole-
ne, didatico e repetitivo do Deuteron6mio, do qual ele 6 a continuagao. 0 tema princi-
pal 6 a conquista e reparti¢ao da terra (caps. 2-21, com introduc5o no cap.  I e epilogo
no cap. 22). A figura central 6 Josu6, sucessor qualificado de Mois6s. Mois6s 6 o ho-
mem da Alianca, a Lei e a Promessa; Josu6 continua sua obra. P6e-se a servico da rea-
1izagao  da  Promessa,  ao  liderar  a  tomada  de  posse  da  terra.  Nessa  moldura  sao
colocadas as tradic5es sobre a conquista da terra, realizada setecentos anos antes da re-
dacao do livro. Muitas delas sao formuladas de modo a servir de exemplo a renovacao
do pals depois do Exilio babil6nico. Os caps. 23-24 descrevem a despedida de Josu6,
deixando como grande legado a renovacao da Alianca.

1,I-9                                                                                                                                         23-24

1,10-18                                                                                                22

2-12 13-21

Investidura Prepara€ao, Travessia do Reparti€ao Volta das Testamento
de Josu6 ordem as Jordao e da Terra: tribos do de Josu6,

tribos do conquista de "heranea" de A16m-Jordao renova?ao da
A16m-Jordao Canaa cada tribo Alianca emortedeJosu6
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/.f/, tcma sugcstivo para o povo que, na 6poca da redacao do livro, vive no Exilio (na Ba-
t)il6nia).  Dcus  prometeu  a  terra,  entfo  os  israelitas  nao  devem  acovardar-se,  mas
{ivancar com coragem para tomar posse daquilo que Deus lhes da. Deus cumpriu sua
I)romessa(21,43.45).Seopovoperdeuaterra,aculpanao6deDeus,masdopovo,prin-
cipalmente de seus govemantes. Esso /crrcz crcz bocz. Os ``espi6es" do cap. 2 que o digam!
Sc Israel perdeu a terra, e por causa de sua infidelidade. Por isso, tern de renovar a alian-
¢a e a fidelidade ao Deus Libertador, que os tirou do Egito, e a sua Lei (cap. 24).

0 livro 6 permeado pela id6ia da gwerrcz s'cz#/cz. 0 pr6prio Deus 6 o comandan-
tc-chefe das tropas de Israel (5,13-15). A ele pertencem os "despojos": dai a pratica do
"i."/e#dz.fo " (anatema), que consiste em ``reservar para Deus" povos, cidades e objetos

conquistados: devem ser interditados para o uso profano. Na pratica, isso significa: os
objetos v5o para o tesouro do senhor e as cidades e suas populac6es s5o exterminadas.
Evidentemente, tais id6ias sao pr6prias de uma consciencia religiosa arcaica e nao sao
mais sustentaveis depois de Jesus de Nazar6.

As longas listas de/ro#/e/.rczs e c/.cJczdes podem parecer mon6tonas, mas servem
para lembrar a extensao da terra que Deus deu a seu povo, agora reduzido a urn peque-
no resto. i "mem6ria nacional", para que se conscientize de quanto deve ser restaura-
do por urn povo renovado, justo e fiel.

Para a situacao de hoje, podemos aprender que Deus da a terra ao povo para que
todos vivam na fratemidade e na paz, observando as suas orientac6es e encontrando
assim o bern-estar de uma sociedade feliz. Tamb6m a n6s cabe agucar o senso de res-
ponsabilidade pela terra que Deus quer dar a todos!

Jufzes

Enquanto Josu6 6 em grande parte urn construto do redator deuteronomista, o li-
vro dos Juizes 6 composto principalmente de tradig6es antigas sobre a conquista da
terra (por volta de 1 1 00 ac) nem sempre concordes com o livro anterior. Essas hist6-
rias s5o as vezes bastante cruas, pouco conformes a teologia mais apurada dos pr6-
prios redatores deuteronomistas e, muito memos, a nossa mentalidade crista.

0 livro tern cJwp/cz z.#frodw€Go:  1) Jz 1,1-2,5 encaminha a continuacao da hist6ria
depois da morte de Josu6 ( 1,1 ), apontando que a conquista de canaa ficou incompleta,
com os problemas que isso acarreta "ate hoje" (2,1-5). 2) Jz 2,6-3,6 volta urn passo
atras e retoma a morte de Josu6 (2,6-10), para, a partir dai, desenvolver uma visao teo-
16gica da hist6ria de Israel.

No corpo do /j.vro (3,7-16,31 ) seguem-se as mem6rias dos juizes, lideres comu-
nitarios que surgiam em Israel quando o povo precisava de urn "salvador". As mem6-
rias  dos juizes propriamente  sao  alternadas  com epis6dios  de outras personagens,
especialmente as figuras profeticas de D6bora e de Joatao. Alguns juizes sao lembra-
dos apenas esquematicamente (os "juizes menores", em quantidade de texto), enquan-
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to outi.os rcccbcm urn tratamcnto bcm inais cxtciiso ("juizcs i"liorcs"),11i~lop0l.Scl.Clll
maisedificantes,masporestaremmaispresentesnatradieaopopular.Eocasodo"juiz
maior" Sansao, cuja hist6ria nao 6 urn exemplo a ser imitado, mas deve ser lida a luz da
6tica geral do livro: a exigencia de obediencia e fidelidade a Deus.

Os #//z.mos capj'/#/os (17-21) recordam alguns feitos relativos a tribos especifi-
cas: Da (tribo de Sansao) e sobretudo Benjamim, que fomecera o ponto de partida do
livro seguinte (1 Samuel). A tiltima frase (20,25; cf.  17,6) deixa claro que Juizes 6 urn
"aperitivo" para os livros Samuel-Reis, que constituem o prato principal da "historio-

grafia deuteronomista".

Introducao Os juizes (* = "jufzes maiores", 0 = "juizes menores") Epis6diosflnais

1,I-2,5: A 3'7-31 : 4-5: 6-8: 10,6-12'7: 13-16: 17-18:  A
conquista Otoniel*, Barac* e a Gede5o* Jeft6* Sansao*, o migracao
parcial de Aod* e profetisa 9: Abimelec 12: Absao danita dos danitas
Canaa Samgaro D6bora x Joatao Elono e 1 9-2 1 :
2,6-3'6, 101-5: Abdono Crime e
Conside- Tolao e castigo de
rag5oteol6gicadotempodosjuizes Jairo Benjamim

E quais seriam as lie5es para a vida do povo? A conquista incompleta da terra re-
sultou na #ecessJ.cJocJe cJe co#vz.vcr com povos #Go-J.s'roe/I./czs ``at6 hoje", como uma es-

p6cie de teste da fidelidade de Israel a seu Deus salvador. Isso nao se refere somente a
6pocadosJuizes(porvoltadell00ac),masganhaatualidadenotempoemqueolivro
6 redigido, quando pesam as conseqtiencias da colonizacao assfria na Samaria (722
ac)edoexiliobabil6nicodeJuda(586-538).Otematematualidadetamb6mparan6s,
vivendo numa sociedade pluricultural e plurirreligiosa.

Os lideres participam das imperfei€6es do povo. Hb espertos corrLo Aod e .mge-
nuoscomoJeft6.Gedeao6valoroso,masnaoseguroquantoaoculto,oquecausaaruina
de sua casa. Sansao tern forca mos bracos, mas 6 fraco de cabe?a e de coracao, al6m de
desrespeitar seu voto de deixar intactos os cabelos.

Opape/ c7opro/efcz 6 visualizado em D6bora e em Joatao -a primeira mostrando
a presenca e a vontade de Deus ao medrosojuiz Barac, o segundo denunciando a usur-
pac5o de Abimelec.  Joatao 6 precursor da critica aos reis, chave dos livros  Samu-
el-Reis, que d5o continuag5o a Jz. A critica de Joatao (Jz 9,7-15) n5o perdeu nada de
suaatualidade.EntreosprofetasocupaumlugardedestaqueamulherDGborcz,aolado
dacorajosaJlczc/quemataotirano.Numcontextosocioculturalquepressup5easupre-
macia do homem, esta se revela n5o exclusiva, podendo ser destronada pela mulher, e
isso, de acordo com a vontade de Deus (p.ex., Jz 4,9).
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I (),6;  13, I ): ctldu se€£o da hist6ria dos juizes comeca com esta frase, tfpica da teologiii
tlculci.onoinista. Os lideres suscitados por Deus devem salvar o povo da opressao que
t; consequ6ncia do "mal" que 6 essencialmente a adesao as praticas religiosas de Ca-
iiiia, a "prostituieao" em vez da fidelidade ao SENHOR.

"IV¢o fe¢vz.cz rcz. c#t Js7iflc/":  este refrao (17,6;  18,I ;  19,1 ; 21,25) revela a convic-

t`i~io dos redatores deuteronomistas de que o reinado, com todos os seus perigos que
:lean.eta (Jz 9,1-15;  ism 8,1-18), 6 necessario e abeneoado por Deus, desde que seja
:ilgu6m do pr6prio povo e fiel a sua missao em prol do povo (Dt  17,14-20; Sl 72).

S€Lmuel  e Reis

Os livros 1-2Samuel e 1-2Reis constituem uma unidade, como aparece ainda na
lradugao grega (LXX) e outras tradu€6es antigas, as quais numeram estes livros como
i-4Reis. Foram redigidos pelos historiadores deuteronomistas, que redigiram Josu6 e
Jufzes. Urn indfcio aproximativo da data de composicao destes livros (e de toda a his-
toriografia deuteronomista) pode ser o tiltimo epis6dio do tiltimo livro: a reabilita?ao
do rei Jeconias-Joiaquin, em 561  ac (2Rs 25,27-30).

0 conjunto 6 construfdo em tomo de alguns personagens: o profeta Samuel, os
reis Saul, Davi e Salomao, e os sucessores destes, sempre em confronto com os profe-
tas que os ladeiam como os "guardiaes da alian?a" (Samuel, Nata, Elias, Eliseu, Isafas,
Jeremias). Esquematicamente:

Livros de Samuel

Ism 1            Samuel

Ism 9            Saul

Ism 16                         Davi (+ Nata)                       i2Sm 24

Livros dos Reis

:1Rs  I     Salomao  ill:1Rs  l2      osreinosdelsrael           +2Rs  l7;2Rs  l8    Juda+25
e de Juda (+ profetas)

Dentro desta linha geral destacam-se algumas narrativas maiores, como livros
dentro do livro:

-Ism 9-14: a ascensao de Saul ao trono;

-1Sm 16-2Sm 5: a ascens5o de Davi ao trono;

-2Sm 9-1Rs 2: a sucess5o de Davi.
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Oiiti'os conjiintos i"iioi.cs sao:

-a hist6ria da area da alianga (Ism 4-6 e 2Sm 6);

-a promessa de Nat5 a respeito da dinastia davidica, entre a ascensao de Davi e a
sucessao (2Sm 7);

-no meio da hist6ria dos dois reinos, as narrac6es a respeito dos profetas Elias

(1Rs  17-19 e 21; 2Rs  1) e Eliseu (2Rs 2-9);
- a cr6nica de Ezequias (2Rs  18-20);

-a cr6nica de Josias (2Rs 22-23);

-os tiltimos reis de Juda (2Rs 24-25).

A 16gica que une essas mat6rias 6 a seguinte: Deus fez com Israel uma alianga.
Os profetas sao os guardiaes dessa alianca. Os reis, chamados por Deus mesmo (Davi
6 o modelo) e intimamente unidos ao "povo" (= os cidadaos israelitas), sao responsa-
veis pela observancia da alian€a; se a observarem, reinafao paz e seguranga; se a aban-
donarem, serao corrigidos. Dai o peso dado aos dois "castigos" maiores, a queda de
Samaria (2Rs  17) e a queda de Jerusalem, seguida do exflio babil6nico (2Rs 25).

Mas esse castigo 6 pedag6gico, 6 uma "correeao". Nao 6 a tiltima palavra. 0 con-

junto samuel-Reis termina, por isso, na reabilitaeao do rei Jeconias em meio do exflio
babil6nico. Existe esperanga, urn recomeeo 6 possfvel. Por isso, o lugar central 6 ocu-

pado pela promessa de que a dinastia davfdica estafa firme para sempre (2Sm 7, no
meio entre a ascensao ao trono e a sucessao de Davi, ``paradigma" do reinado).

Dentre os reis, Davi 6 a figura central. Ele 6 pintado como pecador, mas... fiel a
alianga!Salomao6destacadoporcausadaconstrueaodoTemplo,anunciadanaprofe-
cia da Nata. Os reis Ezequias e Josias sao destacados porque, segundo o modelo de
Davi, foram fi6is observantes da alian€a.

Na sua forma atual, Sin-Rs podem ser subdivididos como segue:

1-2 Samuel

Ism I-7 I Sin 8-15 I Sin  16-31 2Sm I-5 2Sm 6-8 2Sm 9-20 [2Sm21-24]

Infancia de Samuel e Ascensao Ascensao Davi no A sucessao [Suplemen-
Samuel, a Saul; o de Davi ao de Davi ao trono, em de Davi (I): tos:  a
arca da povo pede trono (I): trono (11): Jerusalem; a "casa de 8uerra'
alianga, os uln rei e Saul, Davi, Davi rei de trasferchcia Davi"; despedida
filisteus Samuel J6natas Israel e de da arca; Absalao de Davi, os

indica Saul Juda profecia de (conthuncao: valentes, a
Nata 2Rs  I-2) peste]
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I -2  Rcjs

I I(S  I-2 lRs  3-11 lRs  12-16 lRs  17-22 2Rs  I-17 2Rs  18-21 2Rs 22-25

^ .il'cessao Reinado de Divis5o do NO tempo Hist6ria Ezequias e De Josias
tlc  Davi Salom5o; reino; da guerra sincr6nica sucessores ate a queda
(I  I): construc5o primeiros siro€fialrita, dos dois de
Siiloin5o do Templo; reis de Juda o rei Acab reinos ate a Jerusalem
I)I.evalece profecia deAias e de Israel queda deSamaria

A principal li?ao 6 afic7c/7.dczcJe c± .4/;.cz#ccz. O crit6rio parajulgar a atuacao dos reis
a do povo (= as pessoas livres) 6 a fidelidade a Alianga, ou seja, a Jav6 como dnico Se-
iihor, conformc a regra de Dt 6,4-5. A alianca com o Senhor tomou Israel livre dos po-
tcntados estrangeiros. A ruptura dessa alianea o entrega novamentc aos oprcssoi.cs.
Cultuar deuses alheios 6 p6r-se sob ojugo dos estrangeiros, pois as divindades repre-
scntam uma esfera de influencia. Cada vez que urn rei faz alianca com pot6ncias es-
trangeiras,comecatamb6macultuarasdivindadesdaregiao,Baal,Astarte,Marduc...

Opro/e/cz G o gwczHdz.Go dcz ,4/!.cz#fcz: como ``sentinela", cabe-lhe cuidar do rei e do

povo, para que observem a Alianea. Os principais profetas que aparecem nestes livros
sao: Samuel, Nata, Alas, Miqu6ias de Jemla, Elias, Eliseu, Isaias, Jeremias e a profeti-
sa Hulda.

D¢vz. e o rmocJc/o do 7iez.. Serve de modelo para avaliar os reis, mas 6 urn modelo
real, nao idealizado (como nas cr6nicas). Apesar de todas as suas fraquezas e pecados,
ele foi fiel a Jav6 e observou a alianga e a Lei. Isso era uma garantia para que as regras
da justica nao se perdessem na arbitrariedade do regime politico. Segundo o espirito

g:a:i:£93ifi:rhe:£gca°dsoesndh6°srp:tJaasvj;eo:i:en':e?:er:£Sdeeu]`:i;1:]°:::`i::arvd:':onc?:aeosfaat:£rT:
ao"n5ocometeradult6rio":6issoqueoprofetaNataensinaaDavidepoisdeseupeca-
do com a mulher de Urias e a morte infligida ao marido (2Sm 11-12).

No centro  destes  livros  encontra-se a /ecz/c7czc7e,  exemplificada na amizade de
Davi e J6natas, filho do rei Saul, o qual se sente ameacado por Davi e quer mata-lo. i
uma amizade que supera os interesses politicos. Mesmo quando tern de exterminar os
inimigos do regime para proteger seu poder, Davi deixa com vida o descendente de J6-
natas, Mefiboset (Meribaal). Somente depois de sua morte, seu filho Salomao, nao li-
gado pelo pacto de J6natas, passara a espada na casa de Isboset.

Outros tragos desta literatura podem mos escandalizar. Davi 6 capaz de agir trai-
coeiramente, de exterminar inimigos, de fazer pacto com os filisteus. A poligamia 6
considerada normal para quem tern dinheiro para manter urn harem... Nao esqueca-
mos que sao ``livros hist6ricos", que descrevem os fatos e costumes daquele tempo
como era mesmo. E aquele tempo se situa bern antes de Jesus de Nazar6...

2) A "historiografia cronista"

Sao chamados de "historiografia cronista" os livros 1-2Cr6nicas e, por (duvido-
sa) extens5o, Esdras e Neemias. 1 -2Cr s5o uma re/ez./z#cz da hist6ria de Israel, especial-
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mcntc dos i.cis dc Judd. Pal.a compi.ccndcr a rclcitui.€L ci.Oiiista v{ilc compL`i.:'L-I:`  com  {i
"historiografia deuteronomista" (Js, Jz, Sin e Rs). Esta narrava a hist6ria do Israel anti-

go ate o exilio babil6nico a luz da fidelidade a Alianea:  se a ``casa de Israel" ou "de
Juda" era fiel, Deus lhe dava a paz, mas se era infiel, Deus a "corrigia". Era uma exor-
taeao para que, depois do castigo que foi o Exilio, o povo voltasse a paz e vivesse em
fidelidade sob a guia de reis /iczcj.o77czis justos (como foram Davi e, ao modelo deste,  i
Ezequias e Josias).

Ja a "historiografia cronista" 6 diferente. i escrita a partir de uma outra realida-
de, a luz da situaeao dojwc7cH's#io sob o /777pG7i.o Perscz (500-330 ac). Enquanto o deu-
teronomista, com muito realismo, descreve Davi como algu6m que deve aprender a
obedecer a Deus, o cronista faz dele uma imagem idealizada (cf. adiante). Davi tor-
na-se urn simbolo do rei messianico do futuro. Esta historiografia foi fortemente influ-
enciada pelos sacerdotes que, depois do exilio, promoveram a restauragao do Templo
destruido por Nabucodonosor. Se na historiografia deuteronomista a Alianca 6 cen-
tral, na historiografia cronista o ccntro 6 o Templo. E ai esta o denominador comum
das Cr6nicas e de Esdras-Neemias, mesmo se nao forem da mesma autoria: 1/2 Cr6ni-
cas 6 a hist6ria idealizada dopr!.mez.ro rcmp/o (o templo de Salomao, mas o cronista da
todo o m6rito a Davi!), enquanto Esdras-Neemias 6 a hist6ria do seg##cJo Temp/o, de-
pois do exilio, quando o govemador Neemias e o escriba-sacerdote Esdras exerceram
seu papel de restauradores da cidade e do povo.

Toda essa historiografia 6 fortemente marcada pela "hierocracia", ou seja, o fato
de a vida comunitaria de Israel (Juda) ser orientada pelos sacerdotes (gr. fez.e#ez.s), en-
quanto o poder civil e militar esta nas maos do rei da Persia. Para que n5o surja confli-
to, Esdras e Neemias atuam confome o principio de que "a Lei do SENHOR (= Deus) 6
a lei do rei (persa)". Este principio, por6m, s6 pode ser aplicado se o rei deixa espaco
para a "Lei do SENHOR". E isso n5o sera mais o caso no tempo dos sucessores de Ale-
xandre Magno, contra os quais se revoltarao, por causa da "Lei do SENHOR", os rebel-
desmacabeus.Estahistoriografiamostraaforcaanimadorados"simbolos"nacionais,
o Templo e o rei Davi (1 -2Cr). Esd e Ne mostram com realismo como osjudeus podem
ser fi6is a Lei do Senhor, mesmo sob urn regime estrangeiro.

As Cr6nicas

Os dois livros das Cr6nicas -que s6 foram separados no s6culo  15 dc -foram
compostos por volta do ano 300 ac. Os tradutores gregos lhes deram o titulo de "Para-
lip6menos", suplementos. Na realidade, por6m, n5o se apresentam como suplemento,
e sim, como recapitulacao de toda a mem6ria nacional e religiosa dos judeus.

No momento em que os livros foram compostos, o antigo Israel estava desfalca-
do, em conseqtiencia das sucessivas deportac6es (do reino do Norte para a Assiria, em
722 ac, e do reino do Sul para a Babil6nia, em 586 ac). Em 538, alguns "judaitas" ti-
nham voltado para Juda (mais exatamente, para o distrito de Jerusalem), onde restau-
raram  a  comunidade  fiel  de  Israel;  os  demais  israelitas  piedosos  viviam  fora  da
Palestina, na diaspora, espalhados pelo M6dio e Pr6ximo Oriente. Evidentemente, o
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)i,I iii7ti tlu .Iii{k'i, I)r(')ximo do fl`cmplo I.cconsti.iiido c dos Escrituriis cm vii`s dc col`1posi-
i,.Hit, l(ti"` a lidcl.anca da comunidadc ficl de Israel, que dai em diante vai scr chamada

`  "ti,Ill:,ica".

I'-:ncssecontextodo``judaismo"queascr6nicasfazemareleituradamem6riade
I,.:I.{`cl, flntcs registrada principalmente nos livros Samuel e Reis. Para uma leitura "so-
litl:'`Iiit com a comunidade fiel", como aqui se prop6e, o importante 6 perceber como as
( `I.t^)nicas compreenderam a atuaeao de Deus. (0 que nao exclui que para os estudiosos
):il.v{lin tamb6m como fonte de pesquisa hist6rica).

t.ciossr`;rfee[teafs¥.raccor£:I;Sata:;::aar::I:[mfu::£tac%dr:a]cnauofte°da;nE:°o:d6oTrpnr:::iep!:unrdaod#[ej
tiiic os te6logos sacerdotais do s6culo V acja haviam recolhido na "Lei" (Pentateuco,
' I `(`rc4) . O foco central, por6m, 6 a releitura dos ``Profetas Anteriores" (= a historiografia

tlcuteronomista), sobretudo de  1-2Sm e  1-2Rs.

Ao se ler as Cr6nicas em paralelo coin Samuel-Reis, pcrccbe-se os accntos no-
vos introduzidos pcla rcleitura cronista. Nas Cr6nicas, o estilo 6 mais formal: arido nas
listas e genealogias, csquematico c cstilizado nas narrativas, littirgico nas orac6es e hi-
nos, que constituem as partes mais atracntes do conjunto. A16m de esclarecer a lingua-

gcm das  fontes  (Sin-Rs),  as  Cr6nicas procuram melhorar a seqti6ncia  (integram a
narrativa a mat6ria que em 2Sm 21-24 constitui urn apendice).

A "ideologia" das Cr6nicas 6 a do templo de Jerusalem e da liturgia ali celebrada.
Pouco aparecem os temas da libertacao do Egito e da Lei como instrumento de justica
c eqtiidade nas relac6es comunitarias e interpessoais -marcas fortes da historiografia
deuteronomista (Js-Jz-Sin-Rs). Omitem-se as noticias acerca dos reis do Norte (Isra-
el), pois o interesse esta centrado no templo de Jerusalem, morada autentica do Deus
de Israel no meio de seu povo e dnico lugar de culto legitimo, ao passo que os reis do
Norte patrocinavam outros  santuarios,  considerados ilegitimos pelo Cronista (cf.
2Cr  11,13-17). A releitura da hist6ria de Israel 6 feita numa perspectiva "judaita",
centrada em Juda, onde esta o "verdadeiro Israel". Os reis do Norte, quando mencio-
nados, o sao como se fossem estrangeiros, ao lado dos reis de Aram e da Assiria: a di-
ferenca da historiografia deuteronomista, o Cronista nao ve Israel como a liga das
duas partes, mas como a hegemonia de Juda, reconquistando eventualmente o terri-
t6rio do Norte. S6 quando se trata dos refugiados e peregrinos que vieram a Jerusa-
lem, o Norte 6 mencionado com simpatia. Jerusalem e o Templo sao a referencia de
Israel inteiro (situacao depois do exilio). Os levitas, por representarem Israel inteiro,
sao mencionados com carinho especial.

As Cr6nicas incluem extensas genealogias, que evocam a identidade do povo de
Deus restaurado em Jerusalem depois do exilio; culminam nas genealogias dos levitas
e dos sacerdotes aaronitas. Acresce, sobretudo, muita mat6ria relativa ao Templo e a
organizacao do culto. Nesta perspectiva, Davi, mais que Salom5o, recebe destaque es-
pecial. Segundo 2Sm 7, Davi apenas exprimiu a intenc5o de construir urn templo, sen-
do dissuadido pelo profeta Nata. Segundo o autor das Cr6nicas, por6m, ele fez muito
mais: mandou elaborar o projeto ate os minimos detalhes e ajuntou imensa quantidade
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(11, I ii:I(ci.i:il  c {liiilicii.i) p{il.{` {` coiisti.itci~LO e €i ornamcntiicao, cabcndo {i S:ilM "iu :ii7i"Ls
n  I:n.€l`{i (lc cxccutiir o projcto. Assim Davi 6 a figura central da hist6ria nt`I'i'iiiki I)clo
{ t`ti`ist{i Mcsmo os saccrdotes e os levitas, cujas genealogias, organizacao hicrai.qui-
c:` c 1`tribuic6cs enchem capitulos e mais capitulos, aparecem apenas como fi6is exe-
cutorcs das normas prescritas por Davi.

A figura de Davi 6 central por causa da esperanca messianica. No tempo do Cro-
nista, n5o ha mais descendente legitimo de Davi no trono: o rei da Persia nao permitia
quc Juda tivesse urn rei. Aguca-se, portanto, a esperanca de urn Ungido (= Messias)
que deve vir. Na imaginag5o dos piedosos, Davi era visto como modelo, prot6tipo do
Mcssiasesperado.Porisso,suaimagem6idealizada.Eomitidotudoquepossadeslus-
trar a mem6ria de Davi: o adult6rio de Davi, a revolta de Absalao. .. Em vez de dancar
nu diante da area da Alianca, Davi usa urn manto de linho fino, veste sacerdotal...

Por raz6es semelhantes, tamb6m a mem6ria de Salom5o, construtor do Templo,
6 quanto possivel preservada de manchas; as referencias a seu harem e a questao da
idolatria por causa das mulheres estrangeiras sao omitidas. Como o Cronista acentua
muito a dimens5o cultual, ele ve a sabedoria de Salomao especialmente na eficiencia
administrativa com que ele constr6i o Templo e nem menciona ajustica no julgar, pri-
meira marca da sabedoria do rei segundo  lRs 3,14-28!

Existem diferencas e ate contradic6es entre Sin-Rs e 1 -2Cr. Algumas dessas di-
ferencas provem de informac5es suplementares em 1-2Cr, mas a maioria, de "corre-
c6es teol6gicas".  Acostumado a historiografia modema,  o  leitor podera achar isso
estranho, mas a narrativa biblica n5o 6 historiografia no sentido modemo, e sim, pro-
clamacao da conducao ao mesmo tempo instrutiva e maravilhosa que Deus proporcio-
nou a seu povo.

Nos salmos e discursos inseridos no meio das narrativas, o Cronista poe em relevo
a ap5o salvifica de Deus na hist6ria.  A consciencia dessa acao permeia o livro todo.
Enquanto os homens, alguns bons e outros maus, fazem a hist6ria a seujeito, Deus, mum
plano superior e misterioso, orienta a hist6ria com sua provid6ncia que, por vezes, pare-
ce deixar as coisas colTerem, mas no final sempre da a cada urn e a cada povo aquilo que

#oerr::ei::tpr;o°es::CceusLst:r::dDee:sa#cnos,fo°::r:s::nns:gel:8±:g::opneoL°d:uDeafiJ:.eaasmd:tTm£::
reis de Juda sao apresentados como maus. Por causa dessa iniqtiidade, Deus decide puri-
ficar seu povo, expondo-o a prova do exilio babil6nico durante meio s6culo.

Embora referindo-se ao tempo antes do exilio, em muitas paginas das Cr6nicas
transparecem as praticas dojudaismo p6s-exilico. Assim,1 -2Cr realca a continuidade
dojudaismo do "segundo templo" em relacao ao "primeiro templo" e ao culto de Israel
antigo (o ensino ao povo em 2Cr 1 7,7-9, p.ex., parece antecipar a pratica das sinagogas
p6s-exilicas).

A obra termina com a transcricao do decreto de Ciro, rei da Persia, que concede
aosjudeus exilados a permissao de voltar a patria e reconstruir o templo destruido pe-
los babil6nios. Com isso comega uma nova etapa na hist6ria da salvacao de Israel. Os
livros Esdras e Neemias guardam a mem6ria dessa nova etapa.
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l'iii.(I  li]`S tli` ck\l.c/.i`, po(lcmos (lividir  1 -2 Cr6nicas como scguc:

lcr I-10 1Cr  11-29 2Cr 1-9 2Cr 10-28 2Cr 29-36:

tlc Ad5o ate Saul Davi Salomao de Roboao ate Acaz Ezequias, Josias,exfliobabil6nico

Grande parte desta literatura parece magante ao leitor de hoje (p.ex., as intermi-
"'ivcis genealogias que devem alimentar a identidade nacional e religiosa do judais-
mo). Mas isso nao mos dispensa de tentar compreender sua visao da vida e da hist6ria.
I sso vale em primeiro lugar quanto aprovi.cJG#cz.cz c7z.vj.#cz. ``0 homem prop6e, Deus dis-

I)(~]c". A atuacao humana, boa ou rna, nao 6 a tiltima palavra nem no c6u, nem na terra.
^s coisas tern sua 16gica divina e inexoravel, por mais que tentemos escapar-lhe. Para
Israel (Juda), essa l6gica foi a salvacao de urn pequeno ``resto", portador de promessas
c csperangoso quanto ao Messias.

Nota-se a j.77!por/C3#cz.cz c7cz fez., n5o como c6digo civil ou penal, mas como instru-

¢ao, ensinamento para a vida, marca do judaismo ate hoje. Ela 6 vista no quadro da 7ie-
//.i.bz4z.fGo: assim, os reis de Juda sao rccompensados ou castigados por Deus de acordo

::#oS::rco°:opsret:¥#£°cS:ra°Cr°nista90Crlt6rloparajulgarorei6aobservanciado

Percebe-seaz.mporfc3#cz.¢dczcomzt#z.cJczdede/G,quefomeciaareferenciaprimei-
ra (para a vida cotidiana) e dltima ®ara o sentido global da vida) aosj.udeus depois do
cxilio babil6nico. Dai a exigencia da fidelidade. Junta-se a isso a ref/czwrczf&o re/z.gz.o-
s'¢. Enquanto em 1-2Rs s6 consideram Davi e Josias reis segundo o cora?ao de Deus
(porcausadesuafidelidadeexclusivaaJav6),eml-2Crs5onumerososaquelesquede
algum modo tentam uma restauracao religiosa (= do Templo) : os reis Asa, Josafa, Joa-
tao e, sobretudo, Ezequias, cuja cr6nica menciona feitos que 2Rs atribui a Josias -sem
esquecer o convertido Manass6s e o pr6prio Josias. Ao lado deles atuam, no mesmo
sentido,oprofetaAzarias,osacerdoteJoiadaeseufilho,oprofetaemartirZacarias.

Nesta perspectiva entende-se o destaque dado ao c"//o e o s'czce7icJ6cl.a (como me-
diagao do Transcendente). Na 6poca do cronista, enquanto pertence ao Imp6rio persa,
o povo, identificado com a comunidade de fe, 6 regido pelos sacerdotes da linhagem
de Aarao e Sadoc, assistidos pelos demais "filhos de Levi" (levitas). Tal regime n5o e
uma teocracia, como se o govemante fosse uma divindade, mas pode ser chamado de
hierocracia, regime sacerdotal, visando ao servico da Lei e da Alianca.

Embora transparega, como mos escritos anteriores, certo modo humano de falar
de Deus, as Cr6nicas purificam a I.rmczgem dc DczAs, tomando-a mczj's /rcz#scc#dc#Je.
Gostam de dizer "o nome do Senhor" em vez de Deus. Acentuam a g16ria, multiplicam
os intermediarios a.ex., os anjos). Nao 6 mais Deus que inspira impulsos humanos rui-
nosos, mas Satanas (cf. 21,1), como no livro de J6, etc.

Nestes livros aparecem diversas orcz€6es de conteddo belissimo, amostras da pie-
dade do judaismo: a oblagao de si mesmo, a prece por sabedoria, o louvor a Deus...
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l';*tli-:iw  c  Nccmi:`S

Os livros de Esdras e Neemias (Esd-Ne) formavam primitivamentc urn conjun-
to, como ainda se pode ver na Septuaginta, onde os dois est5o unidos sob o nome de
Segundo Livro de Esdras, depois do ap6crifo Primeiro Livro de Esdras. (Na Vulgata,
este tiltimo se chama o Terceiro Livro de Esdras; Esdras se chama Primeiro Livro de
Esdras e Neemias se chama Segundo Livro de Esdras).

Escritos pelo fim do s6culo IV ac e focalizando o ``segundo templo", Esd-Ne co-
megam no ponto onde as Cr6nicas pararam: o decreto de Ciro ordenando a volta dos
exilados (2Cr 36,22 = Esd  1,I-3).  Pertencem evidentemente ao mesmo ambiente, o
dos "fundadores dojudaismo" depois do exilio babil6nico. Mas, como se trata de uma
colegao de documentos e depoimentos urn tanto confusa, 6 dificil confirmar que o au-
tor/compilador  6  o  mesmo  das  Cr6nicas.  No  canon judaico,  surpreendentemente,
Esd-Ne precedem as Cr6nicas, talvez por terem sido acolhidos pela Sinagoga antes.

Do ponto de vista hist6rico, Esd-Ne evocam as circunstancias em que nasceu o

judafsmo 6tnico-religioso rigorosamente segregado das outras etnias, o qual tamb6m
esta no pano de fundo do Novo Testamento. Mas a ordem cronol6gica dos fragmentos
que comp6em Esd/Ne 6 problematica: Ne 8-9, a leitura da Lei por Esdras, parece in-
terromper o relato da primeira missao de Neemias (Ne 1-7;  10,1-13,6a; cf. 5,14), no

qual de resto nao se fala de Esdras. 0 livro diz que Esdras chegou a Jerusalem no s6ti-
mo ano de Artaxerxes (Esd 7,I.7). Se este for Artaxerxes I (464-424 ac), a chegada de
Esdras deve ser situada no ano 457 ac. Mas ha indfcios de que Neemias, que chegou
apenasem445(Ne2,1),oprecedeuemJerusal6m.Porisso6maisprovavelqueEsdras
chegou  a  Jerusalem  no  s6timo  ano  do  reinado  de  Artaxerxes  11  (404-359),  em
398/397; a ordem seria entao Esd 1-6; Ne  1-7;  10-13; Esd 7-10; Ne 8-9.

Seja como for, Esd-Ne nao constitui uma hist6ria continua, mas apresenta diver-
sas cenas, mais ou memos independentes, dos "fundadores dojudafsmo". Esta colecao
de "cenas da restauraeao de Israel" apresenta-se, atualmente, como segue:

Esd I-6 7-10 Ne 1-7 8-9 10- 1 3

a volta dos a atividade de dificuldades na proclamacao da - compromisso
exilados, o Esdras, reforma reconstru€ao da Lei (por Esdras) do povo

reinfcio do culto religiosa muralha de na festa das - repovoamentodeJerusaleme
e a reconstru?ao Jerusalem e Tendas
do Templo, sob administracao Juda-segundamissaodeNeemias

a lideran€a doprincipeZorobabel,osacerdoteJosu6eosprofetasAgeueZacarias de Neemias
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I 1;till  I a  (i {`lii-{`ngc t) I)criotlo tlc 538 {L 515 :ic. Com i` pci.missile (lu (Llii`ti, I.i`i  tk`  I I(`i'F

!tiii c vcnccdoi. do Jmp6i.io babil6nico, urn grupo dc cxilados volla a Jci.ilsi`l€iti, oii(lc
i't`ci.gucm o altar c dcpois tamb6m o Templo , enfrentando a oposicao da populiigao lo-
ti:`l,cspccialmentedossamaritanos,quetentamdetodasasmaneirasintrigarosjudcus
I.cp€itriados perante a corte da Persia. Assim foi restaurado o culto ao Senhor, que fica-
I.:` intcrrompido durante o exilio. Duas figuras se destacam neste periodo: o 1ider reli-
!!ioso Josu6, descendente do tiltimo sumo sacerdote anterior ao exilio, e o lider civil
Zorobabel, principe herdeiro da dinastia davidica. Eles constituem o elo que, por cima
tlo meio s6culo do exilio, liga o passado a nova fase da hist6ria de Israel. 0 povo de
I)cus se reorganiza e recomeca sua caminhada atrav6s da hist6ria, sem rei nacional,
mas alimentando a esperanca da chegada do Messias.

Esd 7-10 comeca depois de urn periodo sem noticias. Entra entao em cena urn
novo personagem, Esdras, sacerdote e escriba, perito na interpretagao da Lei mosaica,
homem de confian?a do rei da persia (Artaxerxes I ou, talvez, Artaxerxes Il, cf. supra).
OreipersaoenviaaJerusal6mcomamiss5odeensinaraosjudeusrepatriadosaLeide
Mois6s e urgir a rigorosa observancia da mesma, segundo a principio "a Lei de Deus 6
a lei do rei". Esdras vai e cumpre sua miss5o. (A promulgacao solene da Lei 6 relatada
em Ne 8, porque o compilador sup6e que Esdras e Neemias colaboraram na reorgani-
zag5o da comunidade judaica p6s-exilica; cf. adiante).

Em Ne 1,1, a expressao "palavras de Neemias" tern o sentido hebraico de "cr6ni-
ca de Neemias". Trata-se de ``mem6rias" autobiograficas deixadas por Neemias, que
fala  na primeira  pessoa  (assim  como  Esdras  em  Esd  7-10).  Neemias  foi  "copei-
ro-mor" (= chefe da Casa Civil) do rei Artaxerxes I (464-424), homem de confianca,
influente na corte. Em 446/445 ac recebeu do soberano a incumbencia de reconstruir
as muralhas de Jerusalem, terra de seus antepassados. Todavia, cumprida essa missao,
sua perman6ncia se prolongou muito al6m do tempo previsto e ele acabou sendo no-
meado govemador da provincia de Juda. Encontrou ai uma serie de irregularidades e
abusos, de carater religioso e social. Como Esdras mais tarde, Neemias promoveu a
Lei mosaica entre os judeus repatriados. Lutou contra as injusticas sociais, obrigando
os ricos a perdoarem as dividas dos pobres agricultores, aos quais emprestavam di-
nheiro ajuros abusivos para se apossarem de seus bens, reduzindo-as a escravidao (Ne
5). E vendo a cidade de Jerusalem com deficit populacional, induziu parte da popula-
cao do interior a se mudar para a capital. Urgiu o pagamento pontual dos dizimos para
sustentar o servigo levitico no Templo e a observancia do sabado, desrespeitado prin-
cipalmente pelos comerciantes. E, como Esdras, combateu os casamentos dejudeus
com estrangeiras, a fim de salvaguardar a pureza das tradic6es religiosas.

Tema central nesta literatura 6 a reco#5'/7':£¢€Go/res/o#rcz€6o. Enquanto os livros
das Cr6nicas concentram a atencao no primeiro templo -ideado por Davi e construido
por Salom5o -Esd-Ne focalizam especialmente o segundo templo, construido depois
do Exilio. E n5o apenas o templo, como tamb6m os muros da cidade, pois estcs garan-
tem a Jerusalem o estatuto de capital -principal raz5o de oposic5o dos samaritanos e
de outros habitantes da regiao. Outro tema e ap#rezcz G/7".ccz e re/j.gz.oscz. Entre as ativi-
dades de Esdras destacam-se sua luta contra os casamentos de judeus com mulheres
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niostrou-sc duro c intransigente, cxigindo a dissolugao desses matrim6nios, itoi* colo-
cava a fidelidade as tradie6es religiosas acima de quaisquer outros valores.

Esdrczs aparece assim como o  "pc". cJo/.wc7czz's777o '', sobretudo em Ne 8-9. Foi ele

quem organizou a religiao do "resto de Israel" -osjudaitas na palestina e os demais is-
raelitasnadiaspora-emtornodaTora(aLei,oumelhor,alnstrucao)deMois6s,agora
recolhida nos "cinco rolos" que conhecemos ate hoje, o Pentateuco. IVccmj.czs 6 o /cz.go
e#gcz/.czcJo, atuando na politica, ativo, justiceiro, despido de interesse pr6prio, esperan-
do sua recompensa apenas da parte do Senhor, sensivel aos problemas comunitarios,
preocupado com a sorte dos desafortunados, severo mas leal com seus adversarios, e
ao mesmo tempo profundamente religioso, persuadido de que a salvagao do povo esta-
va condicionada a fidelidade ao Senhor e a sua Lei.

3) A historiografia dos Macabeus

A Biblia cat61ica contem dois livros dos Macabeus, profundamente diferentes
entre si. Ambos relatam a perseguieao do povo judeu por urn sucessor de Alexandre
Magno, o rei sirio Antioco Epifanes (c. 175 ac), e a luta de libertacao nacional empre-
endida por Judas Macabeu e seus irmaos J6natas e Simao. Mas os dois livros perten-
cem a g6neros diferentes: o primeiro 6 uma cr6nica hist6rica continua, o segundo, a
descrieao emocionante de algumas cenas da resist6ncia judaica e do martirio. Foram
escritos pouco depois dos fatos, por volta de 150-100 ac. Assim hist6ria dos Maca-
beus 6 uma lig5o de resistencia e ate de habilidade militar (1 Mc) ou, por outro lado, de
fidelidade e martirio (2Mc).

1  Macabeus

0 primeiro livro dos Macabeus (1Mc) 6 a cr6nica da luta "por Deus e pela Pa-
tria" travada pelos nacionalistas judeus do 2° s6culo ac. Por volta de 330 ac, Ale-
xandre Magno, o maced6nio, conquistou o Pr6ximo e M6dio Oriente, desde o Egito
ate parte da India. Depois de sua morte, seu reino foi dividido entre seus generais,
que fundaram dinastias na siria (os seleucidas) e no Egito (os lagidas ou ptolomeus).
Ate c. 200 ac, Juda ficou em poder dos egipcios, mantendo com eles uma relacao de
simpatia. Foi em Alexandria, capital do Egito fundada por Alexandre e maior col6-
niajudaica da Antiguidade, que naquela 6poca a Biblia foi traduzida para o grego,
com o incentivo dos reis ptolomeus.

Quando, por6m, em 197 ac, os sucessores sirios de Alexandre invadiram a Pa-
lestina, impuseram, com a ajuda da aristocracia judaica, urn imperialismo cultural,
com o intuito de fazer da Jud6ia urn estado helenista (i.6, de cultura grega). Em 167, o
rei Antioco Epifanes saqueou o templo de Jerusalem e instalou ali uma estatua de Jripi-
ter, enquanto perseguia os judeus praticantes ate no interior do pals. Isso deu origem a
resistencia dos piedosos (Aczssj.c7z.in), organizados em tomo de Matatias e seu filho Ju-
das, o Macabeu (= ``martelo"). Em 164, Judas reconquistou o Templo, mas nao a Cida-
dela na outra colina de Jerusalem, de modo que o conflito se prolongou. Depois da
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i.,:iuo,  Essa succssao chiima-sc a dinastia dos "hasmoncus". Como J6nat{i`` i` tiim5o sc
:i*scmclharam aos reis helenistas e arrogaram para si o sumo sacerd6cio, its I)icdosos
:il.iistaram-se deles, alimentando as fileiras dos fariseus e dos essenios.

E nesse contexto de conflito intraj.udaico que surgiu o primeiro livro dos Maca-
hcus, escrito do ponto de vista da dinastia dos hasmoneus, talvez no tempo de Joao
11 ircano, por volta de 120 ac. 0 estilo do livro 6 o da historiografia grega, permeado de
citac6es 6picas em versos, bern como de documentos, inclusive de nivel intemacional
c intercontinental (missivas a Esparta e a Roma). Tal "cosmopolitismo" casa melhor
com o estilo helenista da dinastia hasmon6ia - sobretudo de Hircano - do que com a
*6bria piedade de seu av6 Matatias.

I:  I,I-64 0s antecedentes: Alexandre Magno, helenizacao, cultos pagaos
11: 2,1-70 Matatias convoca a guerra santa

Ill: 3,1-9,22 Judas Macabeu
1V:  9,23-12,53:  J6natas

V:  13,1-16,24:  Simao. Advento de Jo5o Hircano

Urn aspecto importante deste livro 6 cz gz4cs/Go po/z'/I.co-re/f.gz.ofcz. Os judeus nao

podem ter rei, propriamente, pois os vizinhos poderosos (Egito e Siria) imp6em sua
soberania. Mas eles sao urn poder com o qual se deve tratar. Desde o tempo dos persas
(s6culo V ac), a sociedade judaica 6 intemamente liderada pelos sumos sacerdotes.
Por isso, os reis sirios acabarao conferindo aos chefes macabeus (conforme 2,1, des-
cendentes do sacerdote Joarib), o titulo de sumo sacerdote, o que parece ter causado o
afastamento dos ``piedosos", fariseus e ess6nios. Civilmente falando, J6natas, Simao e
seu filho Jo5o Hircano, sao "etnarcas" (govemantes de etnia), mas no livro sao trata-
dos com o titulo de sumo sacerdote. Em compensac5o, alguns sacerdotes aaronitas sao
apresentados, em lMc, como abjetos (Alcimo, 7,5).

" Tudo comeca na m{stica e termina na politica" . Ao let o livro, a i"portancia ch

religiao se toma sempre menor. 0 que comegou como uma revolta de piedosos, temi-
na, depois da extrema habilidade diplomatica de J6natas, no governo de riqueza osten-
siva de Sim5o. Paralelamente, percebe-se sempre memos a diferenca entre as tradig6es
judaicas e o comportamento da cultura helenista em geral. Parece que os macabeus fo-
ram contaminados pelo virus que inicialmente combateram. 0 livro mos mostra que,
no s6culo que precedeu o cristianismo, a sociedade judaica, nao s6 na diaspora mas
tzNIto€mnete[radeisla.el,erirfortementeinfouenciadapelaculturahelenicacosmopo-
/!.fcz. Os macabeus sucumbiram ao virus que combateram.

2 Macabeus

0 segundo livro dos Macabeus (2Mc) nao 6 a continuacao do primeiro. Origi-
na-se mum ambito diferente. 0 contetido de 2Mc 6 em parte paralelo ao de 1 Mc, por6m
considerado de urn outro ponto de vista. Se  lMc reflete os interesses politicos da di-

23



]i:`Hli:` tl{i,i li:`Sin()ncus, 2Mc rcflctc miLito inais os scntimcntos dos "i7ii`tluHu,`r ( li;i*hi-

(lim),cntrcosquflisomartirioporcausadaAliancacraaltamenteconsidci.i`(ltt.^SHim,
t)s dois livros sc completam.

0 livro se ambienta no importante bairro judaico de Alexandria do Egito, por
volta dc 120 ac. Prop6e-se a propagar, ai, a celebra?ao da festa da Dedicacao do Tem-
plo cm comemoracao da reconquista por Judas Macabeu em 164 ac. Para tanto redne
duas cartas introdut6rias, urn prefacio do autor e diversas mat6rias referentes ao movi-
mcnto dos macabeus. Para se legitimar, o 1ivro inicia com as cartas dirigidas pelosju-
dcus de Jerusalem aos do Egito (a primeira datada em 124 ac).

0  autor  apresenta-se  como  abreviador  da  obra hist6rica  de  Jasao  de  Cirene
(2,23), escrita por volta de  160 ac. 0 trabalho dc abreviatura causou algumas incoc-
r6ncias (p.ex., em  12,10). 0 pr6prio abreviador observa (no epilogo,15,39) que clc
"mistura agua e vinho", o g6nero "hist6rico" e o sapiencial-edificante, que o aproxima

do livro da Sabedoria, escrito pouco depois. Sao historicamente valiosas as informa-
c6esarespeitodosumosacerdoteonias,conhecidotamb6mporoutrasfontes(1Mcs6
menciona uma vez, de passagem, esse grande personagem). Tamb6m os epis6dios re-
ferentes a Judas Macabeu parecem basear-se em informac6es cuidadosas, mais com-
pletas do que as de lMc.

0 conteddo pode ser esquematizado como segue:

Cartas aos judeus do Egito ( I,I-2,18)
Prefacio do autor/abreviador (2,19-32)
Corpo da obra:

3,1-40 4,I-5,27 6,I-7,42 8,1-10,8 10,9-13,26 14,I-16,36

A conversao Antioco Perseguicao Vit6rias de Govemo de Alcimo e
de Heliodoro Epifanes e a religiosa:  os Judas e morte Antioco V Nicanor

propagandahelenistica martires de Epifanes Eupator

Epilogo do autor (16,17-39)

Descobre-se neste livro uma /eo/ogz.c! cJ¢ fez.s/6rj.cz. Todos os eventos colaboram

para realizar o plano de Deus na hist6ria, mesmo as derrotas e perseguic6es dos ju-
dcus, que os ajudam a aperfeicoar seu caminho sem demora (6,12-17).

Outro elemento 6 a rcss'#rre7.cao c cz vz.dcz cfer#cz. Sobretudo os epis6dios dos sete
irmaos martires (2Mc 7), da morte de Razis (14,46) e do sacrificio pelos falecidos
( 12,3 8-45) mostram com clareza a fe na imortalidade e na ressurreicao dos justos (cf.
Dn  12,1-2). Na Sabedoria de Salomao, escrita pouco depois, encontramos a mesma
convicc5o. Embora a fe na ressurreig5o hoje, por muitos, seja considerada alienante,
2Mc mostra que ela 6 urn incentivo a dedicacao total a causa nobre e justa. Talvez
tlcva-sc dizer que foi a fe na ressurreigao que sustentou a insurreicao dos macabeus
cttntra Antioco Epifanes...
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tl:I  I)I.t')I)lilt vid{`, pois csti'i nas  m5os dc  Dcus.  As  hist6rias dc  Elcazar (6,18-31 )  €  {lti*
*ctc irmaos (7,1 -42) tornaram-se exemplares na tradic5ojudaica e serviram dc motlclti

ii:`ra as "paix6es" dos martires na tradicao crista.

4) Os midraxes, ou "romances hist6ricos"

Os livros Rt, Tb, Jt, Est sao, na terminologia hebraica, ;7tj.dr¢:x:es (elaborac5es di-
daticas de temas da Lei ou dos Profetas). N6s os chamariamos de "romances hist6ri-
cos", mistura de hist6ria e de ficgao, concebidos em fungao de alguma licao peculiar
concernente a Sagrada Escritura. Na Biblia hebraica, encontram-se na dltima secao
(os "Escritos" ou ``Hagi6grafos"). Na Septuaginta e na Vulgata, por6m, foram postos
cntre os "Livros Hist6ricos", cada qual mais ou menos no lugar onde cabe cronologi-
camente. 0 livro de Rute foi inserido antes dos livros 1/2Sm, que falam de Davi, por-
que conta que a bisav6 de Davi era uma estrangeira. Os tres outros oferecem exemplos
de vida fiel para a situacao depois do Exilio, sob o dominio dos persas: Tobias (o israe-
litajusto na Diaspora, no meio dos pagaos), Judite (ajudia firme na resistencia, como
foram os Macabeus) e Ester (a mulher corajosa que afasta a chacina tramada por urn
funcionario persa). Tobias c Judite s5o livros deutcrocan6nicos, nao assumidos na Bi-
bliajudaica, por estarem escritos cm grego, mas sim, na Biblia crista.

Embora sejam antes "livros de hist6rias" do quc "dc hist6ria", nao podemos ex-
cluir desta apresentacao os midraxes que osjudeus alexandrinos classificaram entrc os
livros hist6ricos, porque para eles a narratividade edificante importava mais que a in-
formacao hist6rico-cientifica. Afinal, os livros hist6ricos nao foram escritos para os
historiadores academicos, mas para osjudeus fi6is, em vista de sua fidelidade e espe-
ranca messianica.

Rute

0 livro de Rute (Rt) e uma "hist6ria exemplar" em tomo da integrac5o de uma
estrangeira, Rute, na comunidade de Israel. Na Biblia hebraica, esta entre os "Escri-
tos", como urn dos cinco rolos festivos, lido na festa de Pentecostes ®or situar-se no
tempo da colheita). Nas Biblias grega e latina, o 1ivro foi posto entre os "Livros Hist6-
ricos", antes da hist6ria do rei Davi (1  e 2Sm), do qual Rute foi a bisav6.

Pertence ao genero literario do midraxe, ou elaboragao livre sobre temas da Tora
a luz da caminhada do povo. Este genero foi desenvolvido em duas direc6es: a halaca,
que 6 a interpretacao de temas normativos, e a hagada, baseada em temas narrativos,
sempre originados da Tora.

Embora a hist6ria narrada no livro de Rute se situe numa 6poca muito anterior
(1100 ac), o livro foi escrito, por volta de 400 ac, quando osjudeus estavam retoman-
do do exilio babil6nico (586-538 ac). Sentiam a necessidade de restaurar a comunida-

:acmdfe];[assraaeu[;6?teodn£::,t:ad:rbe::orv£:::]amd:n+ae[£::[fi##::3e(I:r3;:sreuc:]pcsoe.a8:#od::
Rute leva a tona varios elementos desse programa, ao exaltar o valor de uma estrangei-
ra, Rute, para a familia de sua sogra israelita, Noemi.
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i:'i cm v{)g{\ (iu{indo cstc foi cscrito, tanto a Lei/Tora (Pentatcuco, sobi.ctiiil\i I )( ) tilt:Into
`t* l'].ofctas Antcriores (livros hist6ricos, sobretudo Jz e 1-2Sm) e os salmos. 0 uso de
tiiiia biblia mais amplamente anotada pode ajudar o estudo deste aspecto. Ha tamb6m
muito parentesco com J6 e Lm, escritos na mesma 6poca.

Esta hist6ria contrasta com outras atitudes presentes no judaismo p6s-exilico: o
nacionalismo  estreito  de Esdras e Neemias,  que ordenou a dispensa das mulheres
nao-israelitas. A Biblia conserva a mem6ria de diversas maneiras de intcxprctar a von-
tadc de Deus... 0 livro vale pelo que diz e pelo que nao diz. Fala da Lei a servigo da
vida, mas n5o se ocupa com o santuario, o sacerd6cio, os sacrificios. Jerusalem nem
cntra na perspectiva: o 1ugar central 6 Bel6m, cidade onde, da descend6ncia de Rute,
brotara a raiz de Jess6, pai de Davi, do qual deve provir o Messias, vivamente esperado
no tempo em que o livro foi escrito.

A ``novela" de Rute se desenrola em quatro epis6dios, cheios de simbolismo, por
exemplo,nosnomes.MostracomoaaplicagaodaLeideDeus,naterradelsrael,signi-
fica protegao para os fracos, no caso a velha Noemi e sua nora vidva e estrangeira,
Rute:osantigoscostumescomunitariosensinadospelaLei6quegarantemaverdadei-
ra restauracao do povo depois da volta do exilio:

narrativa exemplar (situada no ano mensagem para a restauracao de Israel
I loo ac) (ano 400 ac)

I:  I,1-22 A judia Noemi, depois da morte de A questao 6tnica 6 superada pelo valor
seu marido e filhos na terra de Moab, da "bondade" que orienta a vida de
regressa a terra de Israel, Rute. Por causa dessa bondade, e
acompanhada de sua nora vidva, Rute, independentemente de formalidades
a moabita, e a faz entrar no povo de civis ou religiosas, a sogra Noemi faz
Israel. Rute entrar na terra e na comunidade

de Israel.

11:  2,I-23 Seguindo o conselho de Noemi, Rute A bondade de Booz ilustra a aplicagao
vai encontrar Booz, parente proximo, da legislacao social de Israel a
no campo, no tempo da colheita. situagao concreta daquela 6poca, para

infundir no povo o sentimento de
lealdade e generosidade para com os
pobres.

Ill:  3,I-18 Rute encontra Booz no terreiro (eira) 0 problema dos casamentos com
onde se debulha o trigo e confia-se a mulheres estrangeiras. A solugao nao
ele. esta na discriminacao contra as

estrangeiras (como em Esd 9-10 e Ne
13), mas na integrag5o no povo eleito.

lv: 4,I -20 Booz assume o "levirato" e resgata a 0 direito matrimonial e a aplicagao
propriedade familiar de Noemi e Rute, combinada de duas instituic6es: o
ao casar-se com esta, tomando-se "levirato" (= casamento da vii'tva com

assim ancestral de Davi. o afim pr6ximo) e o resgate da
propriedade.
Transparece a expectativa do Messias,
descendente de Davi.
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ilenlor" (resgatadoi.) da familia, Booz. i esta a base para restaurar o lastro comunili`h
I'io, tamb6m hoje.

Outro porito  de destolque 6  o valor das  institui€6es  sociais  da  comunidade.
AssimcomoRuteeBoozsouberamaproveitaraspossibilidadesoferecidaspelosanti-
gos costumes recolhidos na Tors (Lei), n6s hoje devemos consultar e atualizar nossa
meln6ria hist6rica e levar a s6rio nossa ``Alianea com Deus" para enfrentar a desestru-
turacao social, a corrosao do lastro social que marca nossa sociedade.

Tobias

OlivrodeTobias(Tb)-naversaogregachamadoTobit-foiescritoporvoltade
200 ac para os judeus da Diaspora, fora da Palestina. Ate ha pouco era conhecido na
versao grega da Septuaginta (LXX), considerada a original, e em duas vers6es latinas,
a latina antiga (Vetus Latina) e a de S. Jer6nimo (Vulgata), o qual dizia ter usado urn
lexto aramaico (perdido). As recentes descobertas do Mar Morto (Qumra) trouxeram
a luz fragmentos em aramaico e em hebraico, que respaldam o texto da Vetus Latina
(c6dicevercellensisxxII),maisantigoeconfiavelqueodavulgatadeJer6nimo,que
introduziu algumas coisas que correspondem mais a sua questionavel espiritualidade
do que a ``hebraica veritas".

Apesar de "deuterocan6nico" e, portanto, excluido do canon judaico restrito do
fim do s6culo I dc, o livro era muito popular entre os judeus no tempo de Jesus e nos
ajuda muito a conhecer a "espiritualidade"judaica na Diaspora, onde logo mais se es-

palharia o cristianismo.

Embora incluido entre os "Livros Hist6ricos", Tobias 6 do genero sapiencial e
deve ser lido como tal. i uma hist6ria didatica. Usa a vida familiar do velho Tobit e as
"aventuras" do jovem Tobias para ensinar o que significam, em diversas circunstan-

ciasdavida,o"temordeDeus",apiedade,asboasobras,ajustigaeaproteeaodeDeus
parajudeusfi6isnomeiodomundopagao.Eumensinamentoconcretoparaosjudeus
da Diaspora, do genero do midraxe (cf. Intr. a Rute); utilizando temas da Tors (a "ins-
trueao") cria uma mensagem para a atualidade. Os principais temas da To fa sao os ca-
samentos dos patriarcas, Isaac e Jac6 (Gn 24 e 28), e a separa?ao e reencontro de Jac6 e
seu filho Benjamim (Gn 4245).

0 livro 6 construido como urn romance classico, de modo sim6trico, tendo como
centro o casamento do jovem Tobias:
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Sobrcscrito ( 1, I -2)

I.  Al,oria Auto-apresentacao e vida piedosa de Tobit ( I,3-22)

(carencia) Infortdnio e oracao de Tobit (2,I-3,6)
Inforttinio e oragao de Sara, filha de Ragtiel
(3,7-15)
As preces de Tobit e Sara sao acolhidas (3,16-17)

11.  Acao (divina) Testamento de Tobit (4,I -21 )
Preparativos da viagem. Rafael (5,I-6,I )

(acao divina: suprimento da A viagem           A captura do peixe (6,2-9)
carencia: Sara e Tobitrecebemcuraparaseus males) Projeto de casamento (6,10-19)CasamentodeTobias(7,1-17)

As ntipcias (8, I -2 I )

0 resgate do dep6sito (9, 1 -6)

A espera de Ana e Tobit e a volta de Tobias
(10,I-13)

A cura de Tobit e a festa de familia (11,1 -18)

Ill. Desenlace Rafael se da a conhecer (12,I -22)

(final feliz) Cantico de Tobit ( 13 , I-14,1 a)
Morte de Tobit ( 14, I b-I 1 )

Morte da mae e fin de Tobias (14,12-15)

Percebe-se que o centro do romance 6 o casamento do jovem Tobias, com uma
mulher da mesma estirpe, para fundar uma familiajudaica piedosa, ao modelo do pai
Tobit e dos antepassados (as hist6rias de Abraao, Isaac e Jac6 estao continuamente no
panodefundo).OmaldeTobit(aescuridaodosolhos)toma-seumsimboloqueemol-
dura urn problema maior:  o do casamento na Diaspora judaica. 0 "Deus que cura"
(Rafael) ajuda a resolver este problema central e, para completar o servico, tamb6m a"escuridao" de Tobias. 0 verdadeiro desenlace, por6m, consiste na revela¢5o de Deus

e sua providencia na figura de seu anjo: pois Deus 6 o ator principal deste drama.

Entre os temas relevantes esta, pois, em primeiro lugar a Provz.c7G#cj.cz cJc Dc#s.
Deus providencia solue6es la onde os meios humanos sao insuficientes, especialmen-
te pelo envio do anjo, que representa o pr6prio Deus. No mundo mecanicista em que
vivemos, a fe numa ``providencia divina" parece ultrapassada, al6m de os explorado-
res e opressores parecerem mais bern "providenciados". Mas a fe na providencia nao
significa necessariamente que tudo deve terminar mum "final feliz" (como a hist6ria
de Tobias); significa que a busca da vontade de Deus ``da certo", realiza as aspirac5es
profundas dos justos: Deus esta com aqueles que o amam.

0livroevocaavidadojudeupiedoso,nadiaspora.Emprimeirolugar,czsboasobrczs
c cz G/I.ccz #czspcg#c#czs c'o!.sczs cJo df.a-cz-cJz.a.  A justiga do velho Tobit n5o 6 feita de belos
ideais, mas de gestos concretos: dar esmolas (1,16s) e, sobretudo, enterrar os mortos em
tempo de perseguicao, arriscando perder os bens e a pr6pria vida (1,17-20; 2,3-8).
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I;ic:~it)haliiioniosadcpiiiscrillios,dcsolidaricdadccmdtuaprcocupa9ao-cxatamciitc
I t (iuc cnsina o mandamcnto de "honrar pai e m5e". Parece, contudo, que o conflito cn-
li.c o cscrupuloso Tobit e sua mulher perturba essa imagem (2,14, cf. J6 2,9). 0 pouco
i'cspeito religioso dessas mulheres deve ser visto no quadro de uma cultura em que a
i'i}ligi5o e a piedade eram antes de tudo atribuig6es do homem, enquanto a mulher era
considerada "infante",  como  mostra a legislacao  levitica,  em voga naquele tempo
(Nm 30,4-16).

Sera que o livro de Tobias tern preconceito contra o mczfrj.mG"j.o? Os maridos da
jt)vein Sara morrem na noite nupcial, Tobias abst6m-se durante tres noites antes de
tinir-se a Sara... Ora, este detalhe nao se encontra mos textos considerados originais,
111as somente no texto ampliado de S. Jer6nimo (Tb 6,18 segundo a Vulgata). E quanto
:io primeiro ponto, o fato 6 que os pretendentes nao eramjudeus (por sinal, o dem6nio
Clue os mata tern nome persa: Asmodeu < Aeshma). Compare-se isso com a magoa de
Isaac a respeito das mulheres estrangeiras de Esad e sua preocupa?5o em arrumar para
`lac6 urn casamento "de casa" (Gn 28,1. 8), como foi o dele (Gn 24,3). 0 livro de Tobias
iiao tern preconceito contra o matrim6nio, considera-o como clever de todo judeu e o
v6 com muita alegria, quando da certo ! 0 quadro do livro 6 a vida familiar de Tobit e o
ccntro 6 o feliz casamento de Tobias.

Tb ilustra a vida dopovo c7e Dews #o Dz.dfporcz. Como os judeus da Diaspora en-
tendiam sua pr6pria hist6ria e sua situagao no meio do mundo pagao? Como cidadaos,
cooperam -ate em alto nivel -com os govemantes justos, mas defendem-se ou escon-
dem-se dos injustos e daqueles que nao lhes dao a liberdade de seguir a Lei de Mois6s -
que, no Imp6rio persa, valia como "lei do rei" para os judeus. A situac5o de diaspora
cxplica tamb6m a importancia de urn casamento "patriarcal": a conservacao do patri-
m6nio (cf. o dinheiro depositado com o parente) e dos costumes judaicos. Patrim6nio
c matrim6nio a servico da conservag5o do povo.

0 livro de Tobias contem belissimaspreces de louvor, de stiplica e de acao de
gragas, comparaveis aos mais belos salmos -sobretudo a acao de gracas em Tb 13. E
ate receitas de mecJ!.cj.#czpap#/czr. 0 arcanjo Rafael, primeiro "medico sem fronteiras",
cnsina a Tobias alguns rem6dios de medicina popular, que certamente foram avida-
mente aprendidos pelos leitores/ouvintes do livro...

Judite

treos9d[:I::rdoec::8]Lt]ec(oJ:),.cEep8oOs:£avt:[nq6useet]:nvhear:::og::gra]'t:eonr:;]£:[ftma:i:ec::t#rea::
co ou em aramaico, por urn autor desconhecido, por volta de 150 ac, logo depois da
guerra dos macabeus contra os sucessores de Alexandre Magno, os sel6ucidas. A figu-
ra de Holofernes, em Jt, lembra fortemente o rei seleucida Antioco Epifanes, piv6 da
revolta dos macabeus.

Em forma de uma narrativa simb6lica, o livro evoca a resistencia do povojudeu,
representado pela mulher Judite (= ``ajudia"). 0 inimigo tern tracos de Antioco Epifa-
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mm ilominai. o povo clcito. Isso ti.az consigo alguns efcitos cstranhos: N:tl)ui.` itl`iliosor
d rci d:I Assiria, cm Ninive, etc. : 6 como se Femando Henrique Cardoso 1`ossc impcra-
dor do Brasil e morasse na Casa Rosada em Buenos Aires... A cidade de Betdlia, cen-
ti.o gcografico da narrativa, nunca foi descoberta pelos arque61ogos, mas seu nome
pal.ece evocar o primeiro santuario dos patriarcas, Betel, ou, talvez, a be/w/d, a "Vir-
gcm Jerusalem" de Isaias... Os anacronismos e outras figuras literarias fazem com que
a narrativa se tome valida para todas as 6pocas, 6 supratemporal. Nao quer informar
fatos hist6rico-cientificos precisos, mas ensinar as virtudes do povo de Deus -fideli-
dade, resistencia, piedade -como tamb6m a protecao especial de Deus a seu povo.

01ivro 6 estruturado como urn romance hist6rico com duas partes maiores:

I:  1-7 11:  8-16

A campanha de Holofemes, sua chegada a 0 povo de Deus 6 salvo por Judite
Judeia e o cerco de Betdlia

0 "Nabucodonosor" desta hist6ria e seu general Holofemes encamam cz czmbz.-
€Go j./z.mz.fczc7cz, chegando a provocar uma verdadeira ``guerra mundial", como, naquele
tempo, se deu com Alexandre Magno e com seu ridiculo sucessor Antioco Epifanes
(vencido por Judas Macabeu). Em nosso tempo conhecemos assim Hitler e outros.

Do lado de Israel encontramos a res!.a/G#cz.cz. Uma populagao numericamente
insignificante decide resistir a essa ambicao ilimitada, e consegue... com a ajuda de
Deus. Exemplar 6 a¢gwrcz dc} mw/feer. Judite, a vidva, combina a feminilidade com a
determinagao e torna-se, como D6bora, "mae em Israel" (cf. Jz 5,7). Israel n5o 6 s6
dospatriarcas...

Misturando diversos momentos hist6ricos, Jt 6 uma meditac5o sobre toda a hist6-
ria de Israel: os diversos momentos em que Deus se mostrou salvador do povo. Neste
sentidocabeorarsempreoshinosdelibertagaocontidosemdiversaspaginasdolivro.A
salvapaoultrapassaasfronteiras6tnicas.4rez.#fegrcz€GodeJsrcze/6acompanhadada!.#-
fegrczfGodos¢mj.gos#Go-/.#c7e"s.Judite,a``judia","filhadeJuda",reintegratodolsrael.
0 livro traz alus5es a todas as partes de Israel e descreve ate o prot6tipo de pag5o inte-
grado a Israel - como os pros6litos na diaspora -, o amonita Aquior.

Ester

0 livro de Ester (Est) data provavelmente do fim do periodo persa (c. 350 ac),
embora o tema da perseguieao leve alguns a situa-lo no tempo de Antioco Epifanes (c.
170 ac). Veio ate n6s em duas formas: a forma mais curta, em hebraico -certamente
mais original - e a forma ampliada, em grego (na LXX), considerada can6nica pela
Igreja cat6lica. A vers5o grega inseriu, no fim do s6culo 11 ac, acr6scimos que por urn
lado 'sao piedosos, mas por outro realeam a xenofobia latente do texto original.

0 rei persa Assuero dep6e a rainha Vasti, porque ela recusa apresentar-se para
ser admirada no seu banquete. Ester -filha adotiva do israelita Mardoqueu -torna-se
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urn clcci.clo ct)ntr€` osjudcus, mas Mardoqucu convcncc Estcr a intcrvir polo sou povo,
incsmocompcrigodevida.Esterseapresentaaorei,quelhedaouvido.Numbanquete
ti iic redne Assuero, Ester e Am5, estc 6 desmascarado e em seguida enforcado na forca
(]uc preparara para Mardoqueu. 0 rei recompensa Ester e Mardoqueu e permite que
cnviem uma carta para todo o reino, dando aos judeus direito de desforra caso sejam
iitacados. S5o organizados dias de desforra na capital e no interior, que dao origem a
rcsta de Purim (Sortes).

0livropareceproblematicoaosnossosolhosporcausado#czc;.o#o/;.smore/I.gz.o-
`'o: o antijudafsmo por urn lado, a desforra dosjudeus por outro. 0 fanatismo religioso
que pode transparecer neste escrito 6 anterior a vis5o de Cristo. Se se deve louvar a fi-

f£:;[g:dseear:n:%sad#nrtaae:#:£xpar:c]]ns:£ct:::Oerfeatre:Od:oa€::rep;roar,:s(irTOsV;:2a[d)?As]puf=
da pregac5o de Jesus e da teologia de Paulo, o nacionalismo judaico extremo nao 6
aceitavel para os cristaos, mas isso naojustifica o antijudafsmo e as perseguic6es per-

petradas pela cristandade. Conservando este escrito, mesmo em sua forma mais radi-
cal, a Igreja mos lembra de nossas raizes no povo eleito e nos estimula a compreensao
adequada desta parte de nossa mem6ria.

Ester ocupa urn lugar entre as  ""z4/feeres cJe vcz/or " na Biblia: Sara, Agar, Rebe-
ca, Raqucl, Tamar, Rute, D6bora, Judite. Com esta dltima, ele tern em comum o uso de
sua elegancia para defender seu povo junto ao dominador estrangeiro. A diferenca 6
que no caso de Judite o dominador estrangeiro era o tirano em pessoa (Holofemes,
pensado a imagem e semelhanea de Antioco Epifanes), enquanto no caso de Ester o
soberano estrangeiro 6 o rei persa, normalmente tolerante para com osjudeus, mas, no
caso, enganado por urn conselheiro perverso. Seja como for, as mulheresjudaicas s5o
fortes, comoja disseram as parteiras egipcias ao fara6 que queria que eliminassem os
rec6m-nascidos (Ex  1,19).

Conclusao

Esperamos ter apresentado em grandes linhas as diversas compreens6es que o
Israel biblico demonstra ter de sua hist6ria mos assim chamados "Livros Hist6ricos",
apresentados no seu contexto s6cio-hist6rico e literario. Mas essas compreens6es nao
se esgotam nestes livros; estao presentes em todas as obras que comp6em a Biblia. E
como, no dizer de Marrou, a hist6ria 6 inseparavel de sua inteapretac5o, vemos que 6
praticamenteimpossivelreconstruirapartirdaBiblianemumahistoriografiaobjetiva
dnica, nem uma vis5o ou compreensao israelita de sua hist6ria, nem uma teologia da
hist6ria biblica. 0 que a Biblia mos permite 6 acompanhar diversas reflex6es da fe en-
sejadas pela mem6ria hist6rica, ainda que esta n5o seja estabelecida segundo as regras
da historiografia modema.
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