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Hist6ria de uma mem6ria

Luis Schiavo

Por muito tempo temos lido a hist6ria das tribos de Israel como urn bloco homo-
geneo. Os textos biblicos falam de grupos clanicos, aparentados entre eles e descen-
dentes dos doze filhos de Jac6, que teriam originado as varias tribos. A uniao entre
elas, "anfictionia" como a definiu Noth`, teria dado vida a Israel. Este periodo das ori-
gens de Israel ( 1250-1050 ac) e considerado na Biblia como uma 6poca ideal, marca-
daporumasociedadeigualitala,comautonomiaprodutiva,poderparticipado,ex6reito
ocasional e improvisado, leis para defesa do igualitarismo, fe bnica em Jav6, culto des-
centralizado, e sacerdotes e levitas a servico do povo2.

No periodo sucessivo da hist6ria, se imp6e urn sistema politico diferente: a mo-
narquia. As tribos, com sua prdpria vida, se tomam a base do sistema do Estado, com
seu aparelho administrativo, urn ex6rcito estavel, uma forte conceituapao ideol6gica
que tern no templo, na cidade de Jerusalem e na da dinastia os seus grandes eixos, e no
rei com sua corte o ponto de referencia obrigat6rio. Israel 6 urn conceito que passa a
designar o Estado, e nao mais as tribos. Aos poucos a periferia 6 esquecida, em prol da
capital, onde tudo 6 decidido. As tribos, como entidades aut6nomas, passam ao segun-
do plano, e o que vale e o sistema no seu conjunto, em relacao com os outros Estados.

0 presente trabalho quer resgatar a hist6ria de urn destes lugares da periferia, a
tribo de Aser. Esta tribo teve sua importancia no tempo do tribalismo, mas quase desa-
parece na hist6ria oficial, a partir do tempo da monarquia. Desaparece, ou nao 6 im-
portante para quem contou a hist6ria a partir do centro? A escassez de informac6es
sobre Aser na Biblia, ligada tamb6m a sua colocacao periferica, no extremo norte de
Canaa, entre o Carmelo e a Fenicia, nas montanhas da Galil6ia, dificulta bastante a re-
constmeao da hist6ria e da identidade desta tribo. Tentaremos fazer isso procurando
usar bastante  a imaginacao  dentro do  contexto hist6rico,  e  fazendo  a comparacao
constante com o que aconteceu com as outras tribos, sobretudo as vizinhas.

A hip6tese que mos guia 6 que a mem6ria desta tribo "feliz" influenciou os movi-
mentos revolucionarios e religiosos de renovapao que surgiram na Galil6ia do I s6c.
dc, e, portanto, Jesus tamb6m. Se isso for verdadeiro, teriamos descoberto urn ele-
mento a mais que mos permite entender melhor palavras, ae6es, esperancas e sonhos de
Jesus e do seu tempo.

I.  NOTH, Martin. S/orj.o d'/srae/c. Brcscia:  Ed.  Paidcia,1975.

2.  STORNIOLO, Ivo. a /I.vro de /as!iG.  Sao Paulo:  Ed.  Paulinas,1992, p. 30-31.
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I. ^N I)ri#i.iis da lrllil) tll` ^wt`r

Para a Biblii`, Ascr l`tti o oitavo filho dc Jacd, concebido por Zelfa, cscrava de Lia,
mnn das duas mulhercs `.oriciais" de Jac6 (Gn 35,23-26). Lia teria exclamado diante do
iNbm"aschdo.."quej;elicidade!Poisasmulheresmefelicitara?.E.pchamoudeAser"
({;n30,13).Estaaquiexplicadodeumaformasimplesonomedatriboeseuparentesco
n `i`i as outras tribos, como filhos todos de urn mesmo pai, Jac6. Se de urn lado isso res-
t`!`l`aelementoscomunsentreastribos,dooutroeprecisopesquisarmaisparadescobrir
I.tiino surgiu esta tribo, por quem era fomada e quais os seus primeiros passos.

Alguns estudiosos julgam ter encontrado o nome Aser em textos egipcios, em-
lMtraestasprimeirasreferenciasextrabiblicasnaosejanmuitoclaras.Existeumfanta-
Nittso homem chamado "g¢zczrd!.", chefe de Aser ( 'i.sr), no papiro Anastasi 13, que

i:`t',dne:i:PE::::,e:::om;:£:#.re-mosaicochamadoAser.OmesmoAserestariatom_
Na estela (coluna de pedra) de basalto, de 2 in de altura, descoberta no Tell el

:,']?,S]:=:sSLt;°n:elf::f3-oS4h.e[a2ng'oq:€;,e£;ba:::ebar:#:r:9.i:raar6„§::;u[.:a:foseu:S„;f,::eanp:::
nlguns6indicariaumaregiaoestrangeiraaoestedaPalestina,nointeriordaFenicia,o
^Scrbiblico.Infelizmenteatraducaoemlinguaportuguesadainscri¢aodaestela7n5o
\'` lnuito clara e n5o ajuda.

Em outra estela, descoberta em 1896 perto de Tebas e conservada no museu do

:,``£,`t[::'ga:I;:uti?baai%::i:nda::?r#,?8T#[+n(h[a2s2246-]e22°74oat:Z't:af[aa[-as:ad:u:Seri:%]oed::
|iovos asialicos, e menciona Israel e Hcz7":

•.Os principes estao prostrados dizendo: paz. Entre os nove_arco: nephupe le.-

van;aacalbeca.Teh;nuestddevastado;oHattiestdempaz.Canadestdprivada_
de toda a sua maldade; Ascalon estd deportada,. Gazafioi tomada; Yanoam estd
comosenaoexistissemais;IsraelestdaniquiladoendotemmaisdescendGncia.
0 Haru estd em viurez diante do Egito" .

Corresponderia ffczr# a tribo de Aser?

Noth'°achaqueapalavra"¢sfa"vemdonomedocompanheiromasculinodadeu-
*acanan6iagrfe,Asera(ouAshar:palavrapresenteemmuitosnomesacadicoseamor-

.I.  ANET 2, 477.

•.  VIF`OL,LEA,UD, Ch. La 16gende de Keret, rot des sidonniens. Paris. \936. p. 11.

S.  SIMONS. Ha#dBooA, p.147.

(..  EDELMAN, D.V.  Asher, in:  77Ie AI!c/}or Bib/e DI.cfi.oHc!ry, v.I. New York,  1992, p. 482.

7.  AA.VV. /sra!e/ e/wdd.  rcLt/as do AmJ!.go Orl.e"Je "6dl.o. Sao Paulo: Ed. Paulinas.1985, p. 32.

W.  Cf. voz "Ascr", in: MACKENZIE, J.L. D].ci.a"dr!.a BI'b/i.co. Sao Paulo: Ed. Paulinas,1984, p. 81-82.

I).  AA.VV. /srae/ e /wdd.  rexfos do A#fl.go Ori.e#/e ";di.a. Sao Paulo: Ed. Paulinas,  1985, p. 37.

10. NOTH, Martin. Perso"ei.#ame#, p.131.
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i,i,s).jt',c,,,,hccill,,",#I:`b`IIctas com c.`ciitiira cuiiciJ`t)I.iiic dc l`cll 'l`{i 'Iii ll'|.k ( , `2 , )' c
polo nomc 4/)ch. 4b.J.r/", coino figura nas Cartas dc Amarna". Sabci"t* ti`ii` u culto a
estadeusafoibastanteincentivadonolsraeldonortepelarainhaJezabcI,dcorigcmsi-
d6nia, no s6c. IX ac.

Apesar de todos estes indicios, muitos estudiosos n5o concordam com este Aser
do s6c. XIII. Entre eles, Albright mum estudo'2 atribui esta teoria a uma "semelhanga
filol6gica entre o Aser biblico 5fertz e o  'i.sfer dos textos egipcios do s6c. XIII. E conclui
dizendo que  'c.sr representaria  '/fey e nao  `sfer, eliminando assim a sugestiva id6ia de
que o egipcio 'z.sfor de 1300 ac indique Aser"'3. Tambem Soggin, citando De Langue'4,
conclui que 6 dificil hoje sustentar esta tese]5.

Em conclusao: diante de tantos pareceres discordantes, 6 dificil dizer uma pala-
vra final. Seduz bastante a hip6tese de uma primeira concentracao de Aser no declive
ocidental da baixa Galileia (o territ6rio de gczzcznd!.) a partir do s6c. XIII ou XIV ac.
SeriaumaprovadequenemtodasastribosvinhamdeforadaPalestinaeparticiparam
daconquistaedivisaodaterra.Aserpodiatersurgidodosmoradoresdaregiaonoroes-
te da Galil6ia. Quais moradores: os habitantes das cidades canan6ias, numerosas na re-
giao, ou o povo mais simples do campo, das montanhas e da beira-mar?

Tudo isso nao passa de uma hip6tese, que deve ser comprovada a partir de urn es-
tudo filol6gico dos documentos antigos e da arqueologia da regiao.

2. A 6poca tribal

Eoperiododosjuizes(1250-1050ac).Aparecemosprimeirosescritosbiblicos
e aumentam as fontes para nossa pesquisa.

2.1 ` Localiza€ao e orienta¢do da tribo de Aser

0 texto biblico inais antigo a falar de Aser 6 o cantico de D6bora: Jz 5,17: "4ser se
eslabeleceu na margeln oe.ste (o mar) , e diante de (sobre) suas enseadas foaias, pequenos
por/OSJ 777orcz". 0 contexto deste texto e o de Zabulon e Neftali, que parecem dar uma ``pu-
xada de orelhas" em Aser por nao ter participado da guerra contra Jabin rei de Hasor. Na
realidade, varias tribos nao seguiram Debora: al6m de Aser, Rhben, Galaad e Da.

0 Aser de Jz 5 esta olhando para o mar, de costas para a planicie de Jezreel onde
aconteceu a batalha de D6bora, e de costas para as outras tribos. Nossa tribo n5o parece

11. C[.voz." Asct' ,in:. Diciondil.io Enticlop6ilico cia Biblia. Pctr6pdiis..V ozes,1987 ,p. \24.` e em Hari}el.s Bible Dicti-
o77t!;-.`,`,  Sao  I..rancisco.  Haxpcr.1985.

12. ALBRIGHT,  W.F.,  Dc LANGE,  R., JbEOL 9,1944, p.120 c ALBRIGHT,  W.F., JAOS  74,1954, p`  222s.

13.  KITCHEN.  K.A. Ascr.  in:  0 ivo`irt Di.ci.a;.a;i.I.a </¢ Bi.6/I.a.  Sao Paulo:  Ed.  Vida Nova,1995, p.154.

14. Dc l.^NGUB. R. Les [exles de Rcts Sluimrti a( leiir I.appol.i avec  le liiilieil bib[ique de I 'Alicien Testameiil. Pa;Its,
1945,11,  p.  472.

15.  SOGG[N, A. Jas/.I/c;.  A c.a/iit7i€/I/(i/};.  Lolidon:  SCM  Press LTD„  1972, p.193.
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I.*l:u.  iii`cl.css{ltl:I  Ill..`I:I  H`i``i.I.H:  i`tHi`v:I  tli`  t)lhos  pill.:I  o  mar.  c{.iii  cci.tcxa  iii`i.i`  i`  cid{itlc

i.tni:m6ii` tlc .l`ii.ti,  ctilii  :I  `i`i:il  il€vi:I tci. rcla¢6cs comcrciais dc troca dc produlos c dc

ill:`(`)-dc-obra. Pt)I. i**{i, ti|il{L per uma politica de "boa vizinhanca"." Deparamos aqui
I-tim a dificuldadc iiiiciiil cm sc criar uma uniao entre as tribos, e tambem devemos
I .I ilistatar que esta uni5o foi originada a partir de interesses comuns. De fato, em outros
in`}mcntos, como por exemplo diante da convocac5o de Gede5o, Aser parece virar o
I I it`to para o sul e participa da guerra e do destino junto com outras tribos: ".. .Depo!.a
i.li. (Gedcta,o) eirviou mensageiros ds tribos de Aser, de Zabulon e de Nef tall, que subi-
I'IIIn ao seu encontro" (lz 6,35), e malls aidiaLate.. C.Entaof ioram convocados os homens
I lI' Israel de Nef tall, de Aser e de todo Manass6s , e perseguiram Madi@' (]z7 ;Z3).FtTto
I I nportante 6 que a planicie de Jezreel, onde esta tamb6m Aser com sua margem meri-
i1ittnal,6umdosbercosdolsraeltribal,queseconstituinonorte,aoredordeinteresses
n imuns, e em conflito com as cidades-estado cananeias que dominavam a rota comer-
•`i:il do norte, a agricultura das planicies e o com6rcio maritimo.

A tribo de Aser nunca toma a iniciativa e, quando vai, 6 puxada por outra tribo.
N`` primeiro texto (Jz 5,17) se diz que Aser se estabeleceu diante do mar. 0 hebraico
li;`{o 6 muito claro: pode ser na parte ocidental da Galil6ia, como na beira-mar; diante
I l`ts ou sobre os portos. Podemos imaginar que Aser tenha ocupado as colinas da Gali-
lt'`ii\ que descem para o mar, e que aseritas tenham fornecido contingentes para a nave-
ii,:`¢5o maritima de cananeus e talvez fenicios. i interessante notar que esta referencia

:I,`,`a:snaa:u6£?.°:::,F]d:::ri::;dm°a::rates:I,Z:]baY.]°F:c(aGcnfa4r:;[p3o)r:a°:?o::uNeeftsa:i,(dDot:I:;2d3:
!``ias montanhas, esta orientado para ocidente (o mar) e para o norte (fenicios). i im-
iiitrtanteressaltarisso,porqueestefatorinfluenciaraahist6riadeAsereseurelaciona-
ii`cnto com as outras tribos e Israel.

'.2. Uma tribo no meio dos canaiieus

Outros textos mos ajudam a entender melhor o perfil desta tribo.

]z 1 ,3\-32.."Aser ndo possuiu (expulsou) os habitantes de Aco e os habitantes de
+itl6nia, de Maaleb, de Aczib, de Helba, de Afec e Roob. Os aseritas habitavam entre
•I.N cananeus, que habitavam a terra porque eles ndo os possulram (expulsaranir . i
urn texto posterior que ajuda a entender a localizacao ten.itorial da tribo de Aser. Todas
;`* cidades aqui citadas "foram identificadas, com excecao de Roob, que devia estar si-
I `i{`da a sudeste de Aco. Freedman chamou a atencao dos estudiosos para o importante
l`;ito de que a lista de sete cidades esta dividida gramaticalmente em 2 + 5. Este `arran-
i`)' pode refletir uma organizacao politica, que 6 uma forte pentapolis na costa setentri-
I mal, com outra pentapolis justamente perto da costa no sul do monte carmelo (v. 27),

1li.C`f.ELLIGER,K.Ascr.In:7l/ie/j./€j.p;.e/ej.sDi.c./i.a/It//i'o/.//!t.Bib/L>,v.I.NcwYork/Na.shvillc:AbingdonPress,1962.
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comoafamosapcntapolisfilist¢ianosul.."7Podcmossuporqucui"iitrgi`iiiznQi~.otao
fortedoscananeusdevecomcertezaterinfluidonavidadosoutrosmori`doi.csdarc-
giaopertencenteaoscananeus,sobretudodoscamponesesquetrabalhavamasterras
ao redor das cidades. Seria, portanto, possivel pensar que aconteceu com Aser o que
aconteceucomopovodeManass6snotempodeGedeao.Estetevede"fugir"paraas
montanhasparaescaparaexplorapaodoscananeusecriarlasuapr6priaagriculturade
subsistencia (Jz 6,2.11).

Js19,24-31contemalistadevinteeduascidadesquemarcamosconfinsdatribo
deAser.Narealidadeconfundeemisturalinhasdedivisacomlistasdecidades.Tra-
ta-sedeumadasareasmaispr6speras,mastamb6mmaisexpostasacontinuainfluen-
ciadoscananeus."CompreendiaaluxurianteplaniciedeAcoesuaestreita.extensao
paraonorte,juntocomoterrit6riointemodasgrandescidadescananeiasmaisanorte,
aolongodacostalibanesa.Nao6claroseTiroeSid6niafossemconsideradaspartedo
territ6rioisraelita"'8."0pontomaismeridional6Shihor-Libnat,geralmenteidentifi-
cadacomaregiaopantanosaasuldoCameloeDora,devidoaestagnagaodaaguade•#o=r-iv=€i=o=:o°-;=dr-a-a:iirfe=nahrez-zerqq,quen.ohebrdico."odsm?_??T=s_p_o±n~d^e_I

ao reafor %a!fj¢#%i.ro!.in. Hoje esta regiao esta completamente transfomada por drena-
gem, e nao 6 mais possivel identificar detalhes hist6ricos e arquel6gicos. Aco pode
aindaserreconhecidanacostadomar:6asaoJoaodeAcre,doscruzadosedospeie-
grinoscrist5os,anorte/nordestedeHaifa.Afecpodetamb6mserreconhecida,assim
comoCabul,Sid6niaeTiro.Adescri0aodeTiro6parecidacomagrandeilhafortifica-
da,capitaldofamosoreinomaritimodeTiro,a`antigaTiro',diferentedacidadeirma
dacosta.Algunsdosoutroslugares(Helcat,Messal)aparecemnaslistasegipcias,em-
bora nao seja possivel localiza-los com exatid5o"'9.

"Nov.25,comecaumalistadesetenomesdecidades,provavelmenteumacr6s-

cimo.0nhmero6significativoparaamemorizapao,masosnomesnaoserelacionam
a uma foma coerente de limite"20.

Cabul esta localizada a 14,4 kin a leste-sudeste de Aco. Esta cidade se toma o
centrodeumdistritodevintecidades,incluidasvariascidadesleviticas,queSalomao
doouaHiramdeTiroemtrocadematerialparaaconstrugaodotemploemJerusal6m,u=asuir;:==-£is;gsii:a;.:-:ri;rams_aiu_deTir6.pa.raver.qsc.idades,pr.e_S_:.I_o.fl3.:^l=h^e,P%,a^.
L=ao;:;i;i;;fi:7i;;::ii;s;fJi;Jio.Dissee,6,.quecidadFs.in.el%t3,_m^e.u.ir.in.:o:5fi^:.:
'%fi;;;#%#=s'i;i';;;i;i;£bul,nomequecon;ervan}.at6he!e".(I.PS^9,L2-\:)..0^Tgoti+I

vo 6 que a regiao e pantanosa (cabul = "pantano",  ou "nada").  Segundo 2Cr 8,2,
existemoutrascidadesqueHiramdeuaSalomaoequeestereconstruiueusouparaas-

17.BOLING,R.G.Judges.In:I/.eAwc/iorBI.bJe,v.Vl.NcwYork:DoubledayandCompany,Inc.,1985,p.60.

18.BOLING,R.G.eWRIGHT,C.E.Joshua.In:7l/.eAncfoo/.Bi.bJeVI.NewYork:DoublcdayandCompany,Inc.,
1985, p. 452-456.

19. SOGGIN, A., op. ci./., p.  193.

20. BOLING e WRIGHT, op. ci.J., p. 452456.
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\i`i)liu. i,`t.{ii`litii*.  I .:*tii.i Icxl`is nti`` c(]nJimiiitn quc cstas cidadcs canan6ias pcrtcnccram
n I til'i`cl sb ii parlir il:i iii`imirqiiiiL. Em 2Sm 24,7, por ocasi5o do recenseamento ordena-
`ln (I(`T DaNi. se H£.. "c'nll.iw.am ltaj.ortaleza de Tiro e em lodas as cidades dos heveus e
•/./,\' t.t7;7a«e%s". Trata-sc de urn texto meio duvidoso, por sabemos que o rei de Tiro
Nii`tl€i era independente no sucessivo reinado de Salomao, como ja vimos.

Concluindo : Aser morava mum territ6rio muito habitado, cheio de cidades cana-
iitiiis, com fortes lapos organizativos entre elas. i de se pensar que o povo de Aser
n I:intivesse relap6es comerciais com as cidades, trocas de favores, mas fosse por elas
lnii`b6mexplorado.Naomeparecemuitoviavelpensaremumtipodeorganizacaopo-
i iular no meio de tamanha rede de cidades: talvez isso se deu nas montanhas. Acredito
lHii`bem que esta convivencia deve ter influenciado nao pouco a cultura, os costumes e
i`  I.cligi5o de Aser.

Tal regiao incluia a costa, que oferecia a possibilidade da pesca e do comercio;
iiicl uia os vales e planicies, onde era possivel o cultivo de cereais; alem disso, algumas
rugi6es pantanosas ao sul do Carmelo e o "Cabul", bern como as colinas e montanhas
`lii Galileia, ideais para a producao de 6leo, vinho, figos, came e 15 tiradas das ovelhas.
^scrpodiasercompostoporvariosclas:assalariadosaservicodanavegacaocanan6ia
`` liLlvez fenicia, agricultores dependentes das cidades, camponeses e pastores das coli-
Ii:is.Mas6possivelqueamaioriadatribotenhasidocompostapormoradoresdascoli-
ii:is e montanhas.

` I I . 0 Aser "f;eliz "

Existem na biblia alguns textos de tradicao antiga que falam de urn Aser feliz,
I:`lvez pela situacao econ6mica em que vivia. Sao textos proclamados "de fora", que
•ilham para esta tribo de uma certa distancia, talvez deixando transparecer urn pouco
I li` inveja. Mas eles mos comprovam que o que ficou marcado na mem6ria do povo das
ii`itras tribos em relaeao a Aser deve ter sido sua situac5o de bern-estar econ6mico.

Gn 30,13.. `.Qfte felicidade!  Pots as mulheres me felicitardo;  e o chamou de
l,`'cir". Ja vimos este texto, que 6 a explicac5o do nome da tribo, no momento do nasci-

ii`cnto do oitavo filho de Jac6. Deve tratar-se de uma tradicao antiga. Como 6 a mac
ii`ic da o none ao filho, alguns estudiosos admitem que o texto seja da 6poca matriar-
`'i`l, anterior a patriarcal. Mas o nome frisa a caracteristica principal, que marca a tribo:
i\j`clicidade!

Gn 49 ,2:0.. ``Aser: seu alimento 6 a gordura (6leo), fornece produtos deliciosos
•i.is ref.s". A referencia 6 ao produto principal da tribo de Aser: o 6leo, tirado das olivei-
i'iis que encontraram seu lugar ideal nas colinas da Galil6ia: terra seca, pedregosa e
I:om muito sol e chuva suficiente. Este 6leo, famoso ate nos nossos dias (o 6leo do Li-
l)iino), era de excelente qualidade, "delicia digna de rei", como diz o v. 20, e certamen-
lc era comercializado e exportado, favorecendo n5o pouco a economia da regiao.

"Bendito entre os filhos 6 Aser, sejafavorito entre os seus irmdos, mergulhando

.Neu p6 no azeite. Def erro e bronze 6 teuf errolho, e conf orme teus dias a tuaf ;orca" (Dt

.13,24-25). Este texto, que faz parte da b6neao de Mois6s, traz provavelmente a 6tica
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das ti.iht7s {1{) ccntrt), a ciisii ilc .Io.`l`.  .l`iimbt}m  l`tlx iiliisi~io i\ iibLiliik^inci{i tlc ii/,ci`c.  A ``c-

gunda parlc do verso, dc traducao difici], talvcz sc rcfira a posi¢ao dc divisa dc Ascr,
no cxtremo norte.

2.4. Conclusao

Nesta 6poca tribal encontramos urn Aser "privilegiado" e, de certo modo, feliz
em relacao as outras tribos. A sua colocacao numa regiao fertil e de facil acesso ao co-
m6rcio deve ter favorecido sua situac5o econ6mica. A presenca de muitas cidades-es-
tado canan6ias deve ter sido urn problema, mas, pelo que parece,  foi possivel uma
convivencia, a ponto de Aser ter conseguido, nas montanhas e colinas, uma economia
pr6pria e uma vida relativamente boa e tranqtiila. No aspecto cultural, nao temos mui-
tas infomap6es, mas 6 de se imaginar urn Aser bastante cananeu. Percebemos certa dis-
tancia de Aser diante das outras tribos: pela sua localizac5o periferica, mas tamb6m
pouco interessado com o que acontecia no sul. 0 seu olhar estava mais para o oeste e o
norte.MaseleparticipadacampanhadeGedeao,eesfapresentenaplaniciedeJezreeI,
que foi urn dos bercos do Israel tribal.

3. Epoca da monarquia

Com a chegada da monarquia, o poder se centraliza nas tribos do centro-sul. 0

::Itdei:::f::r::oaftr:::ri:necTar;#,::aa::fsor'ase:.iEo:e(:t:a6Spa.d.eaJqouse6aesJ:.ii)d::-ees,eafo;:
Galil6ia sao submetidas a monarquia de Israel, mas pemanecem, na regiao costeira,
territ6rios e reinos livres, como Tiro, mantendo boas relae6es comerciais e de parceria
com Israel.

0 primeiro texto a f}alz\r de ALser 6 2Sm 2,8-9.. "Abner,f ilho de Ner, chrf e do ex6r
cilo de saul, levara consigo Isboset, filho de saul, e ofizera passar para Maanaim. Ali
o constituiu rei sobre Galaad, sobre os aseritas, sobre Jezreel, como tamb6m sobre
E/r¢7.in, Be#/.czmj.in. e sobre /ocJo /srcze/". Segundo este texto, Aser integraria o segundo
dos cinco distritos do Reino de Israel, mos tiltimos tempos do reinado de Saul e durante
o breve reinado de Isbaal ®elo ano 1000 ac).

Ha dificuldades quanto a palavra ``czser!.Jczs ''2' : Siriaco e Vulgata traduzem "ges-
sacrj.fczs", enquanto para o Targum e "cczscz c7e 4ser". 0 distrito aserita 6 designado mais
pela foma do que pela geografia. 2Sm 2,9 usa urn velho principio na descricao dos li-
mites geograficos, definindo-os a partir dos quatro pontos cardeais. Os aseritas po-
dem, por conseqtiencia, repres.entar o distrito mais ocidental, em oposicao a Galaad, o
mais oriental; Jezreel esta mais ao norte e Benjamim no sul. Efraim ficaria no meio, no
eixo norte-sul.

Mas quem seriam este aseritas?

21. EDELMAN, D.V.. op.  ci.f., p. 483.
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Ni~i{iiititlciiil'i'iii'i`"il:ii.ti*H**iiiti``,"~i{Hitiwsct]`Ci`mii-uicstcp.`riod{).'I`iuiib6`m
ii:`lti 6 pkiusivcl {i  itl€Ii(iliui+ilti ctim lima tribo arabica, os assurim filhos dc Dads (Gn
.',.i,3), quc nao cst:`v:Iiii I`ti `ii`.`tc dc Canaa no tempo de Saul e Isbaal. A reda¢5o difc-
i iHitc "gcss%;.7./4fb'" n5o I.i`pi.cscnta uma aceitavel resposta geografica e politica, embora
iii lt)tada por urn pequcno grupo de estudiosos. Como tamb6m o pequeno reino arameu
nitlcpendente no sul Gola, Gessur (Js 1 3,3; Dt 3,14; 2Sm 3,3 ; 13,37), nao pode ter for-
Iii:ido o limite oeste de Israel no tempo de Saul.

Outros estudiosos sup6em urn grupo de Aser no sul, na regiao montanhosa de
I '',I`i.aim, baseados na genealogia de lcr 7,30-40. Mas, como veremos mais adiante, a
lii|]6tese parece estar cheia de lacunas e, portanto, inviavel.

Os aseritas sao mais facilmente identificaveis com a tribo galilaica de Aser, que
I `i)resentaria, por extensao, a inteira regi5o da Galil6ia. Por6m, urn recente tl-abalho de
i `Itservapao arquel6gica no sul de Issacar nao tern produzido nenhum resto datavel ao
iti`riodo do Ferro I. 0 assim apresentado controle de Saul sobre o sul das colinas de
I H*acar, norte de Meguido, planicie de Jezreel (1 Sin 13,7; I cr 1 0,7), pode ser conside-
i Htlo ficcao literaria. Portanto, nenhum Aser, nem a Galil6ia podem ter fomado o limi-
lii I)este do Estado de Saul.

Outro texto deste tempo e I Rs 4,16, que fala do mono distrito de Salomao: "B&cz-
iwi,.¢/Ao cJe fJws'j., em Aser e e77€ Bczcz/of". Baalot (ou Alot) poderia ser urn territ6rio isra-
i.lita, que integrava o mono distrito salom6nico de Aser, e que podia ter pertencido
wil igamente a zabulon (a palavra Baalot podia vir d,e zabulon, por ser o texto original
iHiiito corrompido, e designar, segundo alguns autores, o territ6rio de Zabulon anexa-
`ln a urn dos distritos vizinhos, visto que ele nao aparece como distrito salom6nico)22.
I '',*ta observa¢ao 6 importante, porque mos apresenta urn "grande" Aser, englobando
Hlt` parte do territ6rio de Zabulon.

Estes dois textos confirmam que a Galileia comeeou a fazer parte do estado mo-
Iii'ii.quico com Davi, o primeiro rei israelita a ocupar a planicie de Meguido, a porta
itHi.a a Galil6ia23. Com Salomao as cidades canan6ias integram o estado de Israel ( 1 Rs
' I,12-13). Aser 6 distrito administrativo: pela sua posicao estrategica, mas tamb6m por

I.tilar na rota do com6rcio com os fenicios.

Mas Aser vai adquirir importancia ainda maior com a dinastia dos Amridas (s6c.
IY.)."No trig6simo primeiro ano de Asa, rei de Jvedd, Amri tornou-se rei de Israel. Ele
I I.iliou durante doze anos , dos quais sets em T7ersa. Em seguida comprou de Somer, por
•lilis talentos de prata, a montanha da Samaria. Fortificou a montanha e chamou a ci-
•lIIile que construira de Samaria, segundo o nome de Somer, o proprietdrio da monta-
ti/ifi " (1 Rs 16,23-24). A politica dos amridas 6 claramente voltada para o ocidente e os
ll`i`icios. Mudam a capital de Tersa (que olhava para o Jordao, a Transjordania, e os si-

12, lilem, p. 483.

I I. '`'em, p. 482.
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montanhas  dc  I.:I`Hiiiii.  n  iilniiicic  diirios), para Samaria, quc controlava o ace.sso as
costa e a "via maris". Sua vis5o chegava ate o Mediterraneo.

Acab, que sucedeu a Amri (871 -852 ac), confirma esta politica. Elc casa com a
princesa de Tiro Jezabel, filha do rei dos sid6nios, claramente por raz5es econ6micas e
politico-comerciais, devido aos mercados para o excedente agricola e tendo em vista
uma participacao no comercio de longa distancia no mar Mediterraneo. 0 casamento
de Acab trouxe de volta para o territ6rio de Israel tamb6m o Carmelo, que ja na 6poca
de Salomao fora perdido para Tiro.

Conclusdo                                                                                                                                                                    I

Percebe-se,notempodamonarquia,umAser"vivo",diantedoenfraquecimentd
e decadencia de outras tribos (antigo Zabulon). 0 nome Aser sempre mais passa a in-`
dicar a Galileia, embora nem toda a Galileia. Sua importancia e politica, por estar geo-

8r#[ecdaiTe:nat:enoacd;#SA'qeag:bereafuAdr°a:?aTercial:Aseresfanarotadocomercioque|igq

Infelizmente, as informac6es que temos vao se fazendo sempre mais escassas. 0
norte se toma periferia em relacao ao centro e ao sul.

4. Periodo do p6s-exflio

S6doistextosmencionamAser.0primeiro6Ez48,1-3,que6umavisaodanova
distribuicaodaterra.Cadaumadasdozetribosrecebeumaporcaoigual,umafatiadq
terra que corta a Palestina do leste para oeste. Deste modo, o profeta tern que encaixar
as tribos, as vezes sem respeitar as antigas localizap6es de cada uma. Na Galileia apa
recem s6 tres tribos: D5, Aser e Neftali. Desapareceram as da baixa Galil6ia, as memo
res  da 6poca dos juizes:  Issacar,  que talvez  nunca tenpa ppssuido terra pr6pria,  i
Zabulon (Baalot), engolido por Aser ja no periodo monarquico.                                      i

Osegundotexto,muitomaisdificildeintexpretar,eagenealogiadeAseremlc[
7,30-40. Segundo o Cronista, na lista das tribos da Galileia, fazem parte Issacar, Nefta-
li e Aser. Faltam zabulon e Da (talvez excluido por causa da sua infidelidade religiosa
atestada em Jz 18). Alguns estudiosos sustentaram a id6ia de urn grupo de Aser assen-
tado no sul, entre Benjamim e Efraim. Isso porque urn dos clas de Aser, o de Beria, se
encontra tanb6m na genealogia de Efraim, tendo construido e morando nas cidade dd

:aetc-£E:i:nd:nfefra£[°orn:iucpr:r::t:eq#"o-dsefa£%a;;aec::tge:i::I::£afudse6:se:Unatr:£nmo'mme:r;:rdei
cidos e comuns, porque, do contfario, fica extremamente dificil justificar urn grupo dd
Aser nesta regi5o de divisa entre o estado do norte e o do sul. Esta regi5o ja viu, em
6poca anterior, a migra¢5o da tribo de Da, pelas fortes press6es que ali se viviam.

Voltando a nossa genealogia, o Cronista (s6c.Ill) tenta reconstruir a hist6ria de
Israel ao redor do templo de Jerusalem. As genealogias s5o importantes nesta recons-
trucao que visa colocar as tribos ao redor do Templo; mas 6 tamb6m urn sinal de que a
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iiicim'tii€l tribiil :iimlti ctit:ivii vivii. No caso dc Ascr, sua rcfer6ncia 6 sobretudo a fonte
Hiitiga dc Nm 2(t,44-47, c ulna outra gcnealogia que se encontra em Gn 46,17, talvez
iiii*tcrior a Nm por cstar intcressada s6 mum cl5: o de Beria.

Quantoaestruturadagenealogiadelcr7,3040,voufazerquatroconsiderac6es:
a) Seria uma genealogia homogenea, mas com muitas corrupg6es textuais que

i iltticurecem sua apresentacao. Erros textuais estariam mos v. 35-38 na lista de descen-
il``ntes dos quatro filhos de Helem/Hotam:  Sufa, Jerma, Seles e Amal. Sual, Beri e
1ln``radov.36naodevemservistoscomoulterioresfilhosdeSufa,poisseriaumacor-
iiiiie5odafraseoriginal`#/¢ascJe/e"#c!".Nov.37apalavra"//faos"poderiaserco-
litcada antes de Seles para sinalizar a lista de sua prole.

b) A genealogia cont6m tres fontes originarias: v. 30-35.36-37.38-39, combina-
iliisposteriormentenaformadeumasingulargenealogia.Existemnomesqueserepe-
I un nas diferentes fontes: Sara; Beera/Beri; Seles/Salusa; Sue/Sue; JetrarJeter: indicariam
iiiii` as fontes representariam numerac6es do mesmo grupo em epocas diferentes de
w:i hist6ria24.

c) Ate Melquiel (v. 31 ) o autor segue Gn 46,17, pois o nome Isui nao ocorre no
I l.*to da genea|ogia25.

d) "0 autor parece utilizar tamb6m outra fonte especial: isso se constata compa-
i Hi`do os ndmeros dos homens para a guerra: quarenta e urn mil e quinhentos em Nm
I,40; 2,27; cinqtienta e tres mil e quatrocentos em Nrfu 26,47; e vinte e seis mil em 1 Cr
7`40. Este fato e meio estranho, contrario a paixao por altos n`imeros de Cr6nicas e
|lnde indicar uma situacao posterior"26.

Concluindo: e dificil sustentar a hip6tese de urn Aser no sul: a genealogia re-
`.itiistmida pelo Cronista apresenta muitas ddvidas e varios pontos obscuros. Alem
ili*so,faziapartedoseuprojetohist6ricocolocarastribos,muitasdasquaisnesta6po-
Hi(s6c.IIIac)deviamterdesaparecido,aoredordotemploedosacerd6ciosadoquita.

E a tribo de Aser: ainda existia? Certamente o territ6rio era habitado, e muito,
ill:isnaotemosindiciosdevidatribal.Pelomenosnaotemosinformap6esarespeito.i
iil`t)vavel que, depois da chegada dos assirios (722 ac), muita coisa tenha mudado na-
iiuclequefoioreinodonorte.Talvezsomenteaarqueologiapossanosajudaradesco-
lti.ir o que aconteceu com Aser neste periodo.

(. Novo Testamento

Aparecem dois textos citando Aser, o que 6 bastante surpreendente.

I.I. Cf.  EDELMAN,  D.V., op. ci.J., p. 483.

Ji.  Cf. MAYER, J.M. I Chroniclcs. In:  7lfee 4"c/toi. B!.b/e 11, New York, Doublcday and Company, Inc., Garden City,
I 986, p.  56.

11,. I,le,n, p. S6-
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Lc 2,3(.-38.. "I ]iLvitl  liLIIil)6Iil  uiiiiL  I)roy `ci(isiL,  Aiia, ./`Ilha  iJt'  l'`tllllli.I.  tltl  lI.ill(i  ile

A.Nel.. Eta era muilo avan¢ada na idade.. depots de ler vivldo sete ant],s t.t]III tl ,Nulu niari~
do, ficara vidva e tinha atingido a idade de oitenta e quatro anos. Ela ndo se aj'astava
do T]emplo, participando do culto, noite e dia, comjejuns e orac6es" . Sc:ndoN8;z;zrl€ do
territ6rio de Zabulon, que fora incorporado a Aser, e possivel entender esta referencia
urn pouco estranha a Aser. 0 fato de Ana estar no Templo, faz parte da teologia de Lu-
cas, que a descreve como o perfeito israelita. Esta mem6ria de Ana poderia remontar a
uma parente ou pessoa que teve urn papel importante no inicio da hist6ria de Jesus.

Quanto a familia de Fanuel: existe urn Fanuel entre os descendentes de Juda ( 1 Cr
4,4). Este nome 6 tamb6m o de uma cidade da Transjordania, situada no curso do Jaboc
(provavel lugar da luta de Jac6: Gn 32), hoje rw/#/ ed-D¢feab, cerca de 8 lrm alem de
Sucot (Jz 8,8 e  lRs  12,25).

0 segundo texto 6 Ap 7,6, onde se fala dos doze mil marcados da tribo de Aser.
Tamb6m aqui, como em outros lugares, o autor pensa o Israel futuro a partir do Israel
tribal: As tribos galilaicas mencionadas sao: Gad, Aser (em quarto lugar!), Neftali,
Issacar, Zabulon: o autor parece utilizar, para a nossa regiao, a lista de Js  19.

6. Conclusao: Uma mem6ria perigosa

Algumas considera¢6es se imp6em como conclusao:

-Parece nao ter sobrado literatura pr6pria de Aser: nao porque nao existisse, mas

porque n5o foi do interesse de quem escreveu a hist6ria de Israel guardar a mem6ria
destatribo.IssodizasituacaoperifericadeAseremrelaeaoasoutrastribosdelsraeI.

-Em muitas passagens Aser 6 lembrada pela sua fartura, que lhe conferia uma si-
tuaeao privilegiada. De fato parece que sua agricultura florescente, junto com a locali-
zac5o estrat6gica Oa a partir do XIV s6c. ac), na rota do com6rcio norte-sul e com os
fenicios, influiu bastante em sua economia.

-A vida da tribo foi intensa na epoca do tribalismo; parece dininuir a partir da mo-
narquia, ate nao termos mais dados certos no p6s-exilio. Acredito que a vida tribal conti~
nuou por bastante tempo, embora nao tenhamos informac6es a respeito. Com certeza a
chegada dos assirios (s6c. VIII) deve ter abalado nao pouco a vida clanica do povo.

-Edificilacharaspectosculturaispr6priosdatribo:Asernuncabrilhounocena-
rio tribal, nenhum epis6dio positivo ou negativo de sua vida ou de seus filhos 6 lembra-
do: s6 a economia! A impress5o 6 de uma tribo distante, pouco interessada com o que
acontecia no centro-sul, curtindo sua vida (que parece ter sido boa) e sua paisagem que
chegava a enxergar o Mediterraneo. Do outro lado percebemos uma certa marginali-
zacao que atingia nao s6 Aser, mas todas as tribos do norte, dentro do contexto mais
amplo de Israel, a partir da monarquia.

Mas nao podemos mos deixar enganar. Muitos movimentos e levantes populares
entre o I s6c. ac e o I s6c. dc surgiram nesta terra da Galil6ia, o que representa urn fato
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`..`1i'cii"mi`ntc  *it¢iiiliuii`ivti: l¢iiihi]:`i"is  I.:zcquias, moi.to por Hci-odes t) Graiidc;  {)a

}i,rliiit)s dc siill€ii`ltii.i?* `|ui` *.` i`sc`indiam nas cavernas da Galil6ia; Judas, filho dc Ezc-
i |Iiiiis, quc tolnoll Sl`I`{i]is i`t) €Lno 4 ac, motivo pelo qual a cidade, a poucos kin de Na-
;"I.¢,foitotalmentcdcstruida27;e,porfim,Jesus,que,emboranaopregasseaviol6ncia
iii'mada, contudo cultivava o mesmo sonho de justiga, fratemidade, felicidade. Com
I .``I'tcza, a mem6ria muito forte do tribalismo que aqui teve urn dos seus bercos, e tam-
Iii'H]1asituap5odeintensaexplorac5oeosgrandesinteressesecon6micosnaregi5o,in-
llIiiram em Jesus e no seu sonho.

A mem6ria da tribo de Aser, como uma das mais importantes da Galil6ia, perma-
mceecontinuaalimentandoasgerac6esfuturas.Emem6riaperigosa,porquemant6m
vivo o sonho, e impede de se curvar aos dominios dos opressores. Jesus, que nasceu e
tJi` criou ali por perto, deve ter bebido da fonte de Aser. 0 movimento ao qual ele deu
iiiigemtemraizesprofundasque,comcerteza,temcomoch5otamb6materra,avidae
in lradie6es de Aser.
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