
MIDRAXE E HIST6RIA

Jacil Rodrigues de Brito

Antes de mais nada 6 preciso tomar consciencia de que estamos entrando em urn
mundo de uma complexidade incomensuravel. Assim sendo, faz-se necessario esco-
lher urn aspecto, urn caminho. 0 caminho escolhido foi o de olhar, mais de perto, o flo
condutor da leitui.a e intexpreta€ao das Escrituras na comunidade farisaica, mais espe-
cificamente no perfodo do Segundo Templo ate mais ou menos o s6culo VI dc.

Eimportantetamb6mmencionarquequandofalamosemA4z.drflsfe(midraxe,em

portugues), estamos mencionando uma realidade que 6 tipicamente farisaica. Talvez
aqui tenhamos que refazer, de imediato, o nosso conceito de fariseu e de tudo o que lhe
diz respeito, sendo que muitas das vezes esse termoja vein carregado de noc6es depre-
ciativas que alimentamos desde sabe Deus quando. Tento aqui, como cristao, trazer al-
guma coisa que consegui dentro do pr6prio mundojudaico, como indica a bibliografia
no final. Quando queremos conhecer uma determinada realidade, ou algu6m, o me-
lhor caminho 6 entrar em contato com ela ou com esse algu6m e deixar que falem por
eles mesmos.

\`

Vamos la! E boa leitura!

0 que 6 o fariseu e qua] a sua importancia para o mundo judaico?

Eimportantelembrarquenoinfoiodenossaeraerammuitososgruposdentroda
comunidade dos filhos de Israel. Diversas face6es com diversas formas de vcr o mun-
do e interpretar as Escrituras. Esses grupos sao os saduceus, os fariseus, os zelotas, os
herodianos, os essenios e outros. Nao vamos aqui mos ocupar de todos eles, mas dar
aten€ao especial aos saduceus e fariseus pela sua maneira diferente e, por que nao di-
zer, antag6nica, de ler as Escrituras.

Origem dos fariseus e saduceus

N5o se pisa com a certeza hist6rica no ch5o no qual esses dois grupos fincam
suas raizes. Sabemos que os fariseus eram chefes espirituais do povo judeu na terra de
Israel na 6poca do Segundo Templo. 0 termo "fariseu" vein do hebraico perwsfez.in,
substantivopluraloriundodaraizpczr¢sfequequerdizerseparar,colocaraparte.Logo,

i:;:r:ni:o:';n±no€s)occnaosi:i;::i:ate:.:p:::;::e§e:r§§::p:e:a:§a::i:I:c:as:is:::e:::ii;e::o:s:sd::e:a:rr:a:h::

I.  Por Torah vamos comprccndcr simplesmentc o quc mos foi traduzido por Lei. Sao os livros quc vao do G6ncsis ao
Dcutcron6mio, ou scja, o Pcntatcuco.
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hiil{t "1`{iiiscii" c*li'i mLlito pl.t']xiiiit. tlc "simtt)", tlcstlc iiilc i`*li. `'i I I i I nu "` |ii I.ninill.cciidi-

tlt} coiiio o qiic 6 scpai.ado pill.ii o uso sagi.ado, par:i Dcu#.

Ncssa pci.spcctiva 6 intcressante notar que esse conceito dc I. I.:il.i *i`u" ci)mo aquelc
(]uc  6  scparado para Deus  atrav6s  da pratica dos mandamcntos d{i Toi.ah passou
I)ill.i` a comunidade crist5 primitiva como "santo", aquele que 6 separado atrav6s da
``¢ na I.cssurreicao de Jesus de Nazar6 e da pratica restrita dos seus ensinamentos (o
Evangclho),                                                                                                                                .

Quanto a sua origem, enquanto grupo com uma doutrina especffica, nao se sabe
ilo certo, como ja foi mencionado acima, mas estima-se que comeea a fazer parte do
cenfrio hist6rico a partir da 6poca de Esdras e Neemias (s6c. VI ac). Com efeito, le-
mosemEsd27,6:"EsteEsdrassubiudaBabil6nia.EraumescribaversadonaTorahde
Mois6s, dada pelo Senhor, o Deus de Israel" e no v. 10: "Pois Esdras tinha aplicado o
seu coragao a perscrutar a Torah do Senhor, a praticar e a ensinar os estatutos e as nor-
mas". Observem ben o que 6 dito a respeito de Esdras porque esta muito pr6ximo do
que se dira da comunidade dos fariseus no que conceme a leitura da Torah. A influen-
cia politica desse grupo se toma mais expressiva durante o pen'odo de Joao Hircano
(135-104 ac) e durante o perfodo da rainha Salome Alexandra (76-67 ac). Ap6s a
ocupa?ao dos Romanos (63 ac) eles voltaram a se ocupar da intexpretae5o da Torah,
como no infcio, e sao eles que vao consolar a comunidade desorientada com a destrui-
c5o do Templo (70 dc) e apontar novos caminhos, como veremos mais adiante.

Quanto aos saduceus, o mesmo problema se faz presente. Como os fariseus, nao
se sabe ao certo quando se deu a sua origem. Mas, provavelmente, ela se deu na 6poca
pie-helenfstica, ou mais precisamente mos anos que seguiram a conquista de Alexan-
dre o Grande na regiao (por volta do IV s6c. ac). Eles nao tern uma atua€ao sem inter-
rupeao como os fariseus e a ruptura declarada com esses tiltimos acontece no reinado
de Joao Hircano. Eles sao membros e partidarios da aristocracia laica, ligada ao gover-
no politico e religioso do povo. Muitos deles tinham fune6es no Sin6drio bern como
nas funedes do Templo como sacerdotes.

O termo no plural "saduceus" prov6m do hebraico tsedwkl.in, da raiz ts.d. k ¢usti-
ea). Daf vein ts¢d!.ft Gusto). Logo deverfamos compreender tscd#k!.in como "os jus-
tos", mas muitos dizem que esse nome indica uma ligaeao com o Grao-Sacerdote
Sadoc, da 6poca do rei Davi.

Diferen¢as existentes entre saduc6us e fariseus

Os saduceus preferiam o texto biblico assim como esta escrito, sem querer bus-
car ir al6m dele fazendo uso de m6todos interpretativos. Estavam ligados ao Templo

2.  A comunidadcjudaica farisaica tom cspccial aprapo pcla figura dc Esdras. Embora sc saiba quc, cm Israel, ningu6m
6 compafavcl a Mois6s, a rcspcito dc Esdras sc diz quc, sc Dcus nao mos houvcssc dado Mois6s, clc (Esdras) scria ca-
paz dc subir a Dcus c mos trazcr a Torah. Com cfcito, assim como Mois6s subiu com o povo do Egito c mos dcu a To-
rah, Esdras subiu com o povo da Babil6nia c mos devolvcu a mcsma Torah quc haviamos pcrdidojuntamcntc com a
nossa lingua matcma,
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dc.i:`|i{u.i.i:I.IMl.i  i`iitiiii`ii(o  grupo.

C`oiili.{`i.iiimcnte aos saduceus, os fariseus nao pensavam dcsta forma. Elcs li.im
as Escrituras, tirando delas o que estava oculto ao olhar literalista c que s6 sc tomava
visivel ao olho interpretativo, capaz de ir al6m do que estava escrito. Assim 6 gracas a
essaformadelerecompreenderqueosfariseusencontramnasEscriturasoqueforma,
por assim dizer, a espinha dorsal da sua expressao de fe:

a) a imortalidade da alma;

b) a ressurreieao dos mortos;

c) a esperanga messianica.

A rela¢ao mestre-discipulo no periodo dos romanos

OsromanosocupamaPalestinanoano63ac.Nestaepocaosfariseusjaesfaoes-
truturados no que conceme ao estudo e intelpretag5o da Torah e a sociedade organizada
em tomo da relacao mestre-discipulo, que tern mais ou memos a hierarquia seguinte:

Deus

rorczfo (instruc5o dada por Deus no Sinai)

A4les/re (n5o existe mestre sem Torah e sem fiscipulo)

disclpulo

sociedade

Em primeiro lugar De#s, que tudo cria, elege e faz alianea com urn povo. Esse
mesmo Deus da a Torah como orientac5o, instrucao, caminho a ser seguido. Para que

:§iadTa::::::i::#.:::E:i:aa:gpur:ic::a£::::::::eessstirrfaaraoEreeasdeoni:i:sac[£g:u6[:spfr:
quadrodatransmiss5oqueaospoucosvaiseformando.NaoexistemestresemTorahe
semdiscipulos.Pordltimovemasociedadenogeralque,comoumtodo,6formadade
pessoas, cada uma com suas ocupag6es e preocupap6es cotidianas sem ter assim o de-
vido tempo para se ocupar, de modo satisfat6rio, de urn estudo que requer muita dedi-
caeao,masqueusufruidaquiloqueomestrecomseusdiscipuloscolhemdostextos.

0quetemosdecompreenderaquinessahierarquiadevalores6quequemverda-
deiramente educa e conduz o povo 6 o pr6prio Deus, de foma indireta. Quem esta em
contato com o discipulo esta com o mestre, com a Torah e com Deus. Esse quadro 6 o
doiniciodenossaera.NosevangelhosencontramossempreJesus,comomestre,rode-
ado de seus discipulos e ensinando. Transmitindo o que eles, por sua vez, como mes-
tres, vao transmitir depois. Essa 6 a cadeia da transmiss5o: quem 6 discipulo hoje sera
mestre amanha e o ensinamento nunca deixara de ser passado e vivido.
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^lllli ii `i`  i'i}nl()  lllt't(}(lo (lc  iiitt`I.I)I.i`liit`i~m  (his  ll:Scl.iliinm

I )I.i« iis clcssa pcqucna introducao sobi.c a comuliitl{`tlit  I-Iu'iiinii`H v;Him* tli`r mais

Ill H I i,ti,I+` i ``i r].cnte na compreens5o do que vein a ser urn Miili.&txu ,  I .',Hi iii`iiiicji.o lugar 6

lil. i  I.,I i li:v{`r em considera?ao que os fariseus classificam a lci`iil.:i (I:i*  liscrituras em
ti.iiili I i nivcis. Esses quatro niveis indicam a profundidade com quc o lcitor le e com-

iiiu.nllc,  S5o os seguintes:

l. Psfoczf            (Simples)

2. Rcmez          (Insinuaeao)

3. Darczsfe        (Escrutar, revirar, remover etc.)

4. Sod              (Segredo, mi'stica)

No primeiro nivel (Psfeczf) o leitor le, foma com a sua imaginacao as imagens
que o texto fomece e nao vai al6m disso. Por exemplo: Em Gn 2,23 no relato da criagao
do homem e da mulher esta escrito: "Entao o homem exclamou: esta, sim, 6 osso dos
meus ossos e came da minha came! Ela se chamara mulher porque foi tirada do ho-
mem". No primeiro nivel de leitura, imaginamos Deus colocando o homem para dor-
mir, tirando uma de suas costelas, modelando a mulher e apresentando-a ao homem
surpreso de vcr algu6m como ele. Quem sabe apenas ler e nao foi iniciado na leitura
simb6lica dos textos esta neste nivel. No segundo nivel /RemezJ temos a insinuacao.
Quem6queinsinuaparaquem?Eopr6priotextoqueinsinuaaoleitoratentoalgoque
o leva a pensar que se deve ir alem das imagens que o texto fomece para compreen-
de-lo mais profundamente. Os fariseus mos ensinam que o textoja tern como principio
a interpretacao e cabe ao leitor ouvi-lo. Ele 6 construido para tal. E o leitor comeca a
pensar que deve existir alguma coisa a mais por tras desse "osso dos meus ossos","camedaminhacarne"e``elasechamaramulherporquefoitiradadohomem".Noter-

ceironivel(Dczrczsfe)queeomaisprofundodetodoseles,dopontodevistadainterpre-
tac5o, o leitor desce profundamente no texto. Ele faz o texto revelar o que ele oculta.
Atencao aqui, porque nao 6 arrancar do texto o que nao existe ou inventar. Aqui se ana-
lisa diligentemente tudo e qualquer minimo sinal que o texto possa fomecer. Os sabios
comparam essa forma de se ocupar do texto com o trabalho do agricultor que prepara a
terra revirando-a, sulcando-a, e quanto mais ele a trabalha com amor e dedicacao,
maior quantidade de fmtos e de 6tima qualidade ela vai produzir.

Assim, voltando ao nosso versiculo, nesse terceiro nivel, ja podemos descobrir
uma infinidade de coisas que na¢ haviamos percebido antes.

Paraentendermosmelhoroquevamosfazeragora,6precisolevaremconsidera-
c5o que o hebraico 6 uma lingua consonantica, ou seja, nenhuma vogal aparece na es-
crita para que o texto possa ser lido com a certeza da vocalizacao exata das palavras.
Assim uma palavra pode ser lida de diversas maneiras, segundo sua vocalizag5o e ad-
quirir cada vez urn significado diferente. Logo, o primeiro comentario que se imp6e se
situa, entao, no plano da leitura: como pronunciar as palavras?
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mos intci`i`**:` m{iis dc pcilo 6 a raiz rfe./F.;77 porquc o "mc" 6 prcposicao quc indic{i iiossc

(das, dos) c a tcrminacao "i" indica a posse da primeira pessoa (minha, mcu).  0 qua
acontece 6 que essa raiz fo. ts.7# significa, al6m de osso, que estamos vendo, toda c qual-

quer estrutura. Podendo assim ser "substantivo", como substincia do falar, e, como cs-
trutura do ser humano, pode significar a essencia do ``eu", eu mesmo, eu pr6prio.

Agora sim, desta vez entramos em outro nivel de compreensao do versiculo quc
o conhecimento da natureza e estrutura da lingua-mac do texto mos pode proporcionar.
Ao inv6s de ouvirmos o homem dizer "desta vez 6 osso dos meus ossos", vamos ouvir
com muito mais profundidade: "desta vez `sou eu mesmo', `sou eu pr6prio". Assim,
entramos tamb6m em outro nivel de compreensao do ser humano que 6 ``um", mani-
festando-se no masculino e no feminino. Este exercicio nos defende, no primeiro pla-
no, de uma leitura fundamentalista.

0 restante do versiculo "Ela se chamara mulher porque foi tirada do homem"
tamb6m 6 urn Midraxe, umjogo de palavras que s6 podemos perceber a partir da lin-
gua hebraica. No hebraico o vocabulo para designar homem 6  'z.s'fe e mulher  'z.sfeczfe (a
terminacao ``ah" indica o feminino da palavra). Aqui nao precisa nenhuma explicacao
porque esta claro que se trata da consonancia das palavras. 0 que se toma impossivcl
de perceber nas nossas tradu¢6es em portugues porque o vocabulo ``homem" nao tom
quase nada a ver, do ponto da escrita e do som, com o vocabulo "mulher".

i born lembrar tamb6m que o que permite a comunidade farisaica desenvolvcr
essa forma de ler as Escrituras 6 a compreens5o de que elas se apresentam em duas di-
mens6es:

a) Oral

b) Escrita

Toda intexpreta?ao ou comentario pertence ao campo da oralidade. 0 texto sem a
dimensao da oralidade, isto 6, da intexpreta€ao e do comentario, 6 morto. A intexpreta-
ego 6 como o espfrito que da o movimento e anima o coxpo e ambos, espfrito e corpo,
formam a unidade do ser (#e/esfe em hebraico). Com efeito, o ap6stolo Paulo, que 6 fa-
riseu, diz: "A letra 6 morta, o que lhe da vida 6 o espfrito" (2Cor 3,6). Os fariseus n5o ti-
ram  tudo  isso  do  nada.  Tudo  esta  justificado  nas  Escrituras.  Vale  dizer  que  a
compreensao que se tern 6 que nada existe, nada esta escrito nelas por acaso ou coinci-
dencia. Com o minimo dos sinais Deus esta se revelando a n6s, e se n5o entendemos o
problema6nossoquenaonosaplicamososuficientenosestudos,enaodele.Edentro
dessa perspectiva que se encaixa a frase de Jesus "Nem urn `yod' (que 6 a menor letra
do alfabeto) passara" (Mt 5,18).

0lhemos nas Escrituras duas passagens mais significativas nas quais os fariscus
justificam esse dado intexpretativo das Escrituras. A primeira vein do salmo 62 : "Ulna
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vcz Dcus ft`lou, duiis cii ouvi" (S162, I2). Uim vc/, scli"I I.¢vi`lH\.i\u tli` I )iw* :iti.iiv€s ilo

texto cscrito. A scgunda scria a mcsma rcvcla¢ao, i"is iLti.{`vt* `lu tiuil uu ctiiiii)rccndo
dotextointerpretando-oeatualizandoamensagemquctiro(lclcit:n."`)*tlii`si`tuais.A
outra passagem vein do livro de Levitico "Estes sao os estatutos (//I//`././/i), i`s normas
(MJ.skyofJ.ffl)easleis(rorof)queoSenhorestabeleceuentresieosfilhosdclsrael,no
Monte Sinai, por intermedio de Mois6s" (Lv 26,46). Aqui 6 preciso saber que a pala-
vraroro/6opluralfemininoderor¢fe.Seassime,logosedevecompreenderqueexis-
tem duas "To fas": uma escrita e outra oral (nossa interpretac5o e comentarios).

Comefeito,temosvariaspassagensnaliteraturarabinicaqueatestamessatradi-
c5o antiga de que a Torah 6 oral e escrita. Rabi Yehoshua ben Korha disse: "Mois6s
permaneceuquarentadiassobreamontanha.Duranteodiaeleliaotextoescritoe,du-
rante a noite, estudava o comentario oral". Ben Beter disse: "Mois6s permaneceu qua-
renta  dias  sobre  a  montanha.  Ele  intexpretava  (doresfe)  as  palavras  da  rorc!%  e
escrutava as letras"3. Essas passagens da tradic5o estao em perfeita consonancia com
Sl 62,12 e Lv 26,46 que atestam a contemporaneidade das duas ro"a/.

Estamos,claro,diantedeumasituaeaoparadoxalporqueasvezesaTorahOral6
concebida como anterior a Escrita. "Eis urn paradoxo que ojudaismo apresenta: a To-
rahOral,interpretagaodaTorahEscrita,lhe6anterior.Ora,nomomentodarevelaeao
(no Sinai) a Torah Oral ja se encontrava incluida na Escrita. Grapas as dedue6es 16gi-
cas, o homem pode reconstrui-la na sua estmtura original... A anterioridade da Torah
OralseencontrapelossinaisetestemunhosdaTorahEscrita...ATorahOralcontaque
certas Mitsvot (mandamentos) foram observadas pelos israelitas antes mesmo da for-
mulapaodaTorahEscrita.OsPatriarcasjahaviamvividoasprescric6esdaTorahan-
tesqueelasfossemordenadasnoSinai.EmplenaescravidaonoEgitoosisraelitasja
haviamobservadoosfbado,estudadoerealizadoospreceitosdaTorah"4.0fato6que
essa compreensao 6 muito importante para a comunidade crista. 0 evangelista Joao
mos traz essa dimensao da palavra que 6 etema e coexiste com o pr6prio Deus e cria o
universo ja no pr6logo do seu evangelho.

Com relapao ao tiltimo nfvel de leitura sod (segredo, secreto) podemos dizer que
este6oestagiodltimonocontatocomasEscrituras.Eomomentoemquearelapaocom
Deus ja se estabelece independente do texto, nao porque ele nao seja necessario, mas
porquecomapraticaprogressivadeleituranosnfveisprecedentes,elejacantaemmim.
Este nivel 6 o da mi'stica e vale lembrar que mfstica aqui 6 sin6nimo de integraeao. Inte-
grapaocomigo,comosoutros,comomundocriadoe,consequentemente,comDeus.i
aunificacaodocoragaonocontatocomDeusque6wmecomasuaTorahque6#m¢.

Tendo visto, na seqtiencia, os quatro niveis de leitura, vamos agora tomar a pri-
meiraconsoantedecadapalavraquedesignacadanivel:p,#des.Vocalizaremoscom
as respectivas vogais e terinos a palavra p¢HCJGs, que significa, em hebraico, pomar,
jardim etc. Se observarmos bern, percebemos que essa raizp.r.cJ.s da origem ao voca-

3.  Pirk6 dc Rabi ELiczcr, cap. 46.

4.  Talmud da Babil6nia, Yoma, 28b.
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po c cspil¢t), dcvcinos inverter a foma dc comprecndcr. Logo, n5o solnos ii6s clue v:`-
mos para o scu interior, mas, ao contrario, ele pode vir no nosso intcrioi., c tcm accsst) ii
ele quem amar entrar nas sagradas Escrituras como quem entra numjardim, cci.to (lc
que ali nada lhe faltara.

Ap6s o ano 70 dc

Com a destruic5o do Templo a comunidade dos filhos de Israel se desoriciit{i.
Com raz5o, pelo que significa o Templo: Centro para o qual tudo converge; Lugi`r tl:I
Presenca de Deus, aonde se vai para ve-lo e ser visto por ele. Lugar dos sacrificios tlc
ac6es de graca e reconciliacao. Sao os fariseus que vao, nesse momento tragico, cttii-
solar a populagao, mostrando que nem tudo esta perdido e que ha meios e possibilid{i-
des de continuar a existir e se relacionar com Deus. Como elesja tern essa comprccns:~`o
de que a oralidade extrapola a escrita e que a intexpretag5o 6 capaz de fazer viver c nio-
vimentar o que 6 estatico, tudo se torna mais facil. Eles agora vao se voltar, de foii"`
mais firme, para a Torah. Vao dizer que, como subiam para Deus o odor dos nossos s:`-
crificios quando tinhamos o Templo, agora que nao mais o temos, vao subir a Deus o.i
louvores dos nossos corac6es. Mudam-se para uma cidade chamada Yavneh e la, poi.
receio de desaparecimento dos sabios mais eminentes e com eles o essencial da tradi-
¢ao, eles vao escrever todos os comentarios das escrituras que conservavam na mcmb-
ria.Assimvaoreestruturarojudaismo,abrindo4portasejanelasparaofuturo.Estc6o
espirito da comunidade farisaica: ha sempre a possibilidade de readaptac5o e de vidii.
0 que possibilita a vida 6 essa capacidade de ler e reler, de encontrar sempre o sentido
oculto e dltimo das coisas,

Neste perfodo de destruieao e p6s-destrui€ao de Jerusalem e do Templo estf o
aspecto paradoxal de dificil compreensao: da confusao pode sair a orienta€ao, do dc-
sespero o acreditar, do estar perdido o caminho, da morte a vida e assim por diante. A
hora tfagica da dor extrema pode ser o momento do encontro.

AcomunidadeperguntavasobrecomoseencontrarcomDeussemolugardasiiii
presenea. Os sabios respondem que la onde ojudeu abrir a Torah Deus vai estar pi.c-
sente. Aqui podemos perceber a extraordinaria grandeza dessa compreensao que levii
todo urn povo a ir al6m do que 6 fixo e, s6 por essa razao, viver. Os sabios sabem qiic,
mesmo se os romanos queimassem os rolos da Torah, eles podiam reescrever tudo dc
novo porque sabiam os textos de cor.

pores::£tco°;oerniaari:Sv:asu:;Chr£Hfuar::aqs::eel::es::i:hmafeoum#s6hri:f5qcuoemfi:::emn:c°:tc::

S.  0 tcrmo dcriva da raiz s/I,/I./I, quc qucr dizcr rcpctir, guarder, conscrvar na mcm6Tia, Com a influ6ncia do arai"`i-
co (/a#d4) o tcrmo adquiriu o significado dc cstudar c foi, cspccificamcntc, aplicado ao cstudo da Torah Oral r){`l.ii
indicar o sou m6todo pr6prio: a mcmoriza¢ao e a rccapitulacao, como indica o tratado da pr6pria Mishnah (^vt.tl
3,8). A Mishnah 6, como o significado da palavra indica, csscncialmcntc oral. Mcsmo scndo cscrita, cla con.scrvl`
o sou s/a/ws dc oralidadc.
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tl.:it:itltis  t|llc  {`hi.:iiigcm  tt.iltis  t)a  :it;|iccltis  tl:i  vitl:I   li`ilni`nti`  i`ivil   i.  Ii.Ii)i,iti*:I.   I,{igt.,  il

Mi``li"`h6iiniiicsi)6cicdci"`iiu:ildcprdticadosi"`ii(h`iiii'Iilli*tl:i'1'1mili.1'':I)``:'`biocs-

cut{`11do os tcxtos das Escrituras para rctirar dclcs  iioi.Ill:`* tlu  vi{lii  iii.i'ilic(` I)ill.:i os as-

i)cctos atuais do dia-a-dia. 0 comentario da Mishnah 6 o Ti`li`i`itl". ^ Mishnah gerou
dois comentarios:

a) 0 Talmud de Jerusalem (comentario feito pela comunidade de Jerusalem -
380 dc)

b) 0 Talmud da Babil6nia (comentario feito pela comunidade da Babil6nia -
376-500 dc)

Vale dizer que este dltimo exerce maior influencia nas comunidades judaicas.

Aqui 6 preciso compreender que, para a comunidade farisaica, quando se fala em
Torah Escrita (Sfee Bz.k/¢v), refere-se as escrituras, ao texto escrito somente; e quando
sc fala em Torah Oral (Sfee Bea '/pete), refere-se ao seu comenfario: Mishnah, Talmud e
todo comenfario dos sabios construido com o intuito de elucidar as Escrituras.

0 exercicio de escrutar as Escrituras para tirar delas o ensinamento atualizado
para a vida da comunidade se chama entao Midraxe e vein do verbo dartzsfe (escrutar,
buscar etc.). Urn Midraxe pode ser de duas naturezas:

a) Midrash Agadah

b) Midrash Halakah

0 termo Agadah significa narra¢ao. Vein do verbo /efeczg#i.d (narrar, contar). i a
parte nao juridica dos comenfarios das Escrituras, que tern sempre urn carater didatico
erepresentaumtereodaliteraturatalmddica.Trata-sedehist6rias,sendoamaiorparte
delas originadas de comentarios rabinicos dos textos biblicos, contos sobre a vida dos
sabios e her6is do mundo judaico cujos comportamentos s5o dignos de imitag5o. As
vezes funciona como uma especie de prolongamento litefario e cheio de imaginacao
do texto biblico. Sao homilias, pregag6es, exegese edificante da Biblia, tudo o que fala
e toca o coracao, que persuade o espirito etc. Por essa razao a Agadah 6 responsavel
pela uniao dos filhos de Israel nos exilios, diasporas, Sfeocz¢, porque 6 o que vai de boca
em boca, de coracao para coracao no intemo das casas, mos caminhos e mos campos.
N5o importa onde nem quando se transmite, sejunta, se identifica e se confia. Esteve
scmpre mos labios de pais e macs contando hist6rias a seus filhos ao longo de s6culos a
flo, gerando esperanga, criando resistencia, acendendo sonhos e superando limites.

Ja o termo Halakah vein do verbo focz/czk, que significa andar. Andar nao em qual-

g:ue::£:£:',]cnoa#avr£'::sS.e#:e:'egnugraatd£:&g:;acha,:£E£[°ask:i?ee:Sfo€:aTj°ur£££:::i:

6.  0 tcrmo Talmud vcm da raiz /.in.d, quc significa cstudar. Assim, Talmud 6 o cstudo da Torah. Por isso a cxprcssao
complcta 6 Talmud Torah, quc indica o cnsinamcnto dcrivado dc uma cxcgcsc biblica.
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I':,,.'C.i",,I,l'`,I,I,,'1`(,I,,,,,,1`i`iiglt)b{`Ii(I()  {1  I):`I'tc  civil  c  I.cligi()``:I  {lu  (lil.cit().   I':lH  ill)I)I.im

nil  vitl:I .jiltlHji.n  n  uiicllti`C1~io  da  lei.

Eiiliio,sc{il-Ialakahtemforgadelci,aAgadahcont6msomcntcaopinii~iopc.sst){il
doscuautor.Osrabinicosrecusavamfundarsuasnormasjuridicassobrcostcxtos{ig:'i-
dicos, sobre as narrac6es de milagres, sobre o folclore ou sobre as lcndas. No cntanto
n5osedeveolharessasduasrealidadesseparadasumadaoutra.Elasnaosaoindcpcn-
dentes,masvaojuntas,dem5osdadas.Osensinamentos6ticosdaAgadahalimcnt:`m
einfluenciamconstantementeoespiritodaHalakahjuridicadeformaquealeiscrac€`
mais sensivel a condicao humana.

Podemosconcluirdizendoqueainteneaoerasomentedarumaideiadoqucsig-
nifica Midraxe enquanto m6todo interpretativo das Escrituras no mundo judaico. Ta-
refa  extremamente  dificil  diante  de  urn  tesouro  de  inestimavel  valor  acumulado
aoundantemente ao longo dos s6culos (Escritura e comentarios), testemunho claro c
fiel de uma busca mtitua, constante, entre o povo judeu e o seu Deus. Hist6rias dc
amor, como toda hist6ria de amor, repletas de questionamentos, de ddvidas, de fe, dc
medo,dedor,deangdstia,masacimadetudodeesperanca,detemura,deconfian¢ac
encontro.Eclaroquenaopodemosesgotarafonte,masbeberdesuasaguasenossa-
ciar, isso podemos.

Jacil Rodrigues de Brito (CEBI -MG)
Rua Sta. Barbara 704/202

...             31030-150 Belo Horizonte, MG
jacilro@uol.com.br
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