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0 livro de Rute recebe vdrias interpreta~des que rararnente Ihe diio o destaque 

merecido. Para alguns inthrpretes conta uma hist6ria do tempo dos Juizes que 

explica a ohgem do rei Davi, ou urna histdria de arnor e fidelidade A arnizade, 

associada As hist6rias das rnulheres do livro de Juizes. Para outros, apresenta o 

cardter universalista da f6 em Javh ou tern corno objetivo a perpetuidade clanica. 

Entretanto, o estudo que este nlirnero do Mosaicos da Biblia apresenta inicia-se 

corn outras perguntas: Como urn livro t%o pequeno presta-se a tantas interpre- 

tasbes? Por que, sendo urn texto protagonizado por rnul heres nurna sociedade 

androcentrica e patriarcal, ocupa tanto espaso na histdria do povo de Israel? 

Na verdade, o cardter cornovente e rninucioso do livro indica a autoria de urna 

rnulher ou, quern sabe, de um grupo de mulheres que conservararn a sua tradi- 

~Zio  hist6rica at6 a elabora@o final. Sua teologia 6 a de urn grupo organizado 

que no periodo pbs-exilic0 nZio s6 representava urn n~ jc leo de oposisiio ao po- 

der patriarcal do ternplo, mas tarnb6rn confrontava-se corn o profetismo oficial. 

Sua trarna 6 realizada por mulheres: s%o elas quern planejam, executam e cele- 

brarn o alcance do seu objetivo, e Rute, uma mulher pobre, viliva e estrangeira 

leva adiante o projeto do povo de Deus. 

A partir da reflexao, interpretasao e construqiio, este estudo quer descobrir o 

sentido do texto biblico. Trata-se de urna leitura na perspectiva da hermensutica 

negra e feminista, que parte do e para o trabalho pastoral. Dirige-se aos agen- 

tes de pastoral e As pessoas corn trabalho cultural 6tnico para que levern esta 

rnensagern corno projeto libertador i s  suas cornunidades, especialmente as co- 

rnunidades negras. 

0 fato do acontecirnento histbrico do povo de Deus e o projeto de Jesus serern 

elernentos fundarnentais que justificarn a as io  libertadora dos povos da nossa 

Arnhrica-negra coloca para n6s a necessidade de urn leitura biblica que parta da 

situas5o dos que est%o localizados no arnplo mundo do oprirnido social e ins- 

critos na histbria de dor e genocidio desde o periodo colonial at6 os dias de 

hoje: os povos negros, os sern-terra, as criansas, as rnulheres, os trabalhadores, 

os explorados .. . os novos sujeitos da evangelizas%o. 

0 s  editores 
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0 SENTIDO DO TEXT0 

0 livro de Rute 

U m  dos rnuitos relatos existentes na Biblia 6 o l ivro de Rute, muitas vezes 

uti l izado em interpretagbes que raramente Ihe dzo o destaque que merece. A 

Vulgata e a Septuaginta colocam-no depois d o  livro de  Juizes, corno parte dos 

Livros Histbricos. Para os cristdos, Rute con ta urna histbria do  tempo dos Juizes 

(1,1), que explica ao povo a origern do rei Davi. Em 1 Crbnicas 2/1-12 Boaz 6 

apresentado corno bisavb de Davi, urn dado que parece derivar de urna antiga 

genealogia davidica. Podernos dizer que Rute origina-se de  urna antiga tradiqzo 

histbrica, o que torna inegivel o cariter histbrico do livro. 

Rute 6 urn texto rn l i l t ip lo e inacabado em suas interpretaqbes. E 

considerado urna hist6ria de arnor e fidelidade h amizade, associado i s  histbrias 

das mulheres d o  livro de juizes (Debora, jael, Sisera, jefte), apresenta u m  carAter 

universalista da f6 em Jav6 ou tem corno objetivo a perpetuidade c l h i c a .  

Poderiamos continuar falando das diversas interpretaqdes existentes, mas as 

perguntas agora sdo: corno um livro t2o pequeno serve para tantas interpretaqbes? 

Por que, sendo u m  texto protagonizado por mulheres nurna sociedade 

androcentrica e patriarcal, ocupa um espaqo na histbria d o  povo de Israel? Estas 

sdo interrogagdes de abertura neste estudo, que servir2o de pano de  fundo 

para nossa investigagdo. 

Urn texto feminista , . 

0 l ivro de Rute 6 um texto de  rnuita riqueza. Sua leitura minuciosa i lumina 

nossa pr i t ica crista, sendo rnuito significativo e rnotivador para as mulheres. E 

um texto feminista. Sua trarna 6 realizada por mulheres: sgo elas quem planejarn, 

executarn e celebram o alcance do seu objetivo. Por seu cariter comovente e 

minucioso alguns afirrnam que o l ivro poderia ter sido feito por urna mulher ou, 

quem sabe, por urn grupo de  mulheres que conservaram a tradigao histbrica at6 

a sua e labora~do final. Dessa forma, ele contkm urna teologia feita por mulheres 

constituindo u m  grupo organizado que no  period0 pbs-exilic0 representa um 

grande nOcleo de oposig5o ao poder patriarcal do  templo. 

I i interessante ver como a forga ferninina d o  livro 6 ofuscada por muitos 

comentaristas devido aos skculos dedicados i construqdo de urna compreensdo 

que privilegia urna leitura rnasculina da Biblia e da realidade. Por exemplo, a 

critica dedicada a Rute no  Coment6rio Biblico S3o jer6nirno diz: "Dernonstra 
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de urna maneira drarn5tica corno urna familia eleita salvou-se da extinszo; Rute 

k um exemplo tenaz de adesgo a seu marido e 2 sua parentela; Boaz irradia 

prudencia, nobreza e generosidade." Nesta leitura o valor da mulher fica atado 

ao do  hornem e o destaque k todo para Boaz, rnasculinizando o texto e perdendo 

o seu sentido fundamental. Aqui surge urna tarefa: fazer urna construs2io histbrica 

da tradisao biblica a partir das rnulheres. 

Objetivo da leitura 

Trata-se de urna leitura a partir do  e para o trabalho pastoral. 0 pOblico que se 

pretende atingir k o de agentes de pastoral e pessoas corn trabalho cultural 

ktnico para que levern esta mensagern corno projeto libertador 2s suas comuni- 

dades, especialmente as cornunidades negras. Desejo descobrir o sentido d o  

relato a partir da reflexso, interpretasao e constru@o, j i  que n o  texto biblico 

Deus se revela atravks da histbria corno urn Deus libertador que n%o faz acepsgo 

de pessoas ou culturas. No  livro de Rute urna rnulher leva adiante o projeto do  

povo de  Deus: Rute k urna rnulher pobre, viliva, estrangeira, portanto, margi- 

nalizada dentro do  povo israelita. Se quisermos fazer urna leitura clara e sensi- 

vel que chegue a outros o iivro de Rute k urna alternativa teolbgica e cultural, 

oferecendo-nos tambkm os instrumentos da reflexao que ilumina a realidade 

do  povo latino-arnericano. 

0 objetivo hermeneutico deste ensaio k fazer urna leitura ferninista d o  

texto a partir das teorias de genero, classe, etnia e cultura, corno ferramentas 

que permitern a reconstrus30 histbrica a partir dos oprirnidos na histbria. Para 

isto k precis0 levar em conta algurnas categorias de anilise: 

J 0 corpo que tern sido o espaso rnaior de opressao e apropriaqzo da rnulher 

- violasBo, agressio, nega~%o, abuso, rnanipulasao. A relasao Rute-Boaz 

k mediada pelo corpo 

J 0 cotidiano, ou seja, o que parte das pessoas com sua subjetividade, 

realidade, histbria, cultura, particularidade. Trata-se de  toda a vida e 

expeciencia das pessoas. 0 texto de Rute apresenta o cotidiano feminino, 

sua transparente amizade, beleza e corporeidade, o que permite a reali- 

zas%o do seu objetivo 

J Cenero, classe e'etnia. Parte de um grupo econbmico ktnica e socialmente 

definido. Rute k mulher, representa os pobres da terra, k estrangeira, 

viliva, ou seja, faz parte dos discriminados e ernpobrecidos. 

Esta leitura tem sua matiz principalmente na "mulher negra e pobre", j5 

que, corno parte do  arnplo rnundo do  oprimido social, ela conhece a opress%o, 

marginaliza@o, discriminasao e racisrno na Afro-Amkrica. 0 texto de Rute afirrna 

que k possivel ser mulher, negra, pobre, e que a'Biblia nos apresenta urna men- 

sagern libertadora em contraposisao 2 tradiszo machista e racista da igreja. 



0 CONTEXT0 GERAL 

Pos-exilio 

Existern diferentes opiniges sobre a 6poca d o  livro: desde a 6poca de Salorndo 

at6 o periodo p6s-exilico. Cornparando as afirrnaqjes do livro de Rute corn as 

diferentes 6pocas da hist6ria d o  povo de Israel na Biblia, a rnaioria dos estudiosos 

conclui que o l ivro teve a sua cornposi@io final por volta de 450 anos a.C. 

Existem v6rios argurnentos corn os quais concordarnos que descrevern a situasdo 

da Palestina nesta 6poca: 

J A s i t u a ~ s o  de  rnis6ria e desarnparo dos f i lhos d o  cativeiro, que se 

encontram sern terra e lutarn por sua recuperasdo. 

J 0 s  camponeses tern que contribuir para o sustento dos sacerdotes e levitas 

(Esdras 4,3; 5,l-17; ' ~ e e r n i a s  2,8). 

J A regra de organizasso d o  cl2 israelita, segundo a qua1 a terra n&o venddvel 

seria resgatada pelo cld. 

J A lei torna-se cada vez rnais irnportante, 6 estabelecida em furisdo da 

pureza racial, corn proibiqso dos casamentos corn rnulheres estrangeiras 

(Esdras 9,l-2;10,2-10; Neernias 7,4-5). 

J A intensdo de restauraqdo do povo: a esperansa rnessiinica 6 representada 

por Davi. Sabernos.4ue a grande rnaioria do  povo de Deus perrnaneceu 

em Judd durante o exilio babilbnico. Depois de 539 a.C. houve condisges 

de  retorno dos exilados, mas de acordo corn o livro de Esdras rnuito poucos 

regressararn 2 balestina. 0 s  que regiessararn, apesar de serern urn grubo 

rn inor i tdr io,  forarn os que  f izerarn a h is tbr ia.  0 s  ex i lados  e os 

rernanescentes haviarn passado pela experiencia da reforma josiinica, n%o 

sendo, portanto, nenhurn acaso que o ternplo de Jerusalkrn ocupasse lugar 

privilegiado em seus prop6sitos. Entretanto, para a grande rnaioria dos 

judaitas a preocupasdo ndo era tanto a preservasgo do santu6rio. Seus 

sirnbolos erarn a preservagdo da terra e a esperansa rnessiinica na figura 

de urn novo rei (Rute 4,221. 
' 

Estes ternas fundarnentais estso presentes no  livro de Rute. 

M o t i v a ~ i o  politica 

0 exil io babilbnico ocorreu n o  s6culo 6 a.C. Parte do  povo que sobreviveu foi 

deportado para urna terra estranha e subjugado. Isaias os charna de servos (Isaias 

42,l-2). Muitos conseguiram rnanter-se em grupos, conservando assirn seul 

costumes, lingua e religiso. A grande rnaioria perrnaneceu em Judd, sendo 

designados corno rernanescentes, charnados de "o povo da terraU,e espoliados 

de suas cidades. Finalrnente Ciro, rei dos persas, derrotou o rei da Babilbnia e 

permitiu que o povo regressasse a Jerusalem. Volteu urn.povo disposto a organi- 

zar-se corno povo de Deus. Por isso, o estado judaico, no  periodo p6s-exilico, 

foi tarnb6rn obra dos dorninadores persas que participaram do retorno d o  exila- 



dos, da reconstruqio do ternplo e de Jerusalkrn e da introdusio das leis judai- 

cas na kpoca de Esdras. Neste period0 em que a situasio do povo que regres- 

sou do cativeiro era de sofrimento, mas que apresenta urna clara reconstrugio 

e restaurasio da cornunidade judia na Palestina, localizarnos o livro de Rute. 

Si tua~io social 

0 esquerna seguinte perrnite ilustrar a situasio sbcio-ideolbgica da 6poca: 

Templo Profetismo oficial 
8 

Poder ideolbgico, religioso Esdras, Neernias 

e econbrnico 

Hierarquia Go vernantes 

Sumo-sacerdote consel heiros 

sacerdotes 

Impostos 

Explorasio 

Pobres da terra Rute 

Profetisrno popular 

0 esquerna acirna apresenta a relasio existente entre os "pobres da terra" 

e o poder imperial do ternplo. 0 s  pobres da terra rnostrarn que atrav6s da 

repressgo ou abuso perderarn a sua propriedade, a sua condiqao de "povo da 

terran, venderarn-se corno escravos, trabalhararn corno assalariados ou at6 

procurararn outra terra onde pudessern refazer a sua vida. 0 poder do irnp6rio 

estd representado no ternplo corno centro ideol6gic0, religioso e principalrnente 

econbrnico. 0 povo ernpobrecido s3o os filhos do cativeiro que estio em mis6ria 

e hurnilhasio. S io  os pequenos agricultores que, endividados, vendern as suas 

propriedades (por rneio de hipotecas), ou entregarn os seus filhos em servidio 

para pagar ou retribuir a divida. 

0 centro ideol6gico 6 representado pelo grupo da BabilBnia que tern ouro, 

rnaneja o cornkrcio e faz ernpr6stirno de dinheiro para o seu interesse. 0 
governador persa adquire tributos das aldeias ou parcelas produtivas. 0 irnpkriy 

tern urna estreita relasio corn a hierarquia que legitirna leis com a finalidadede 
\ 

cobrar irnpostos para o sustento do rnesrno. 

0 povo da terra deseja reconstruir o ternplo e introduz a necessidade 

da pureza social e racial dos profetas oficiais. Nesta tentativa confrontarn-se 

corn o irnperio persa. Assirn, os profetas aparecem divididos e corn posis6es 

contrdrias. Por urn lado, os profetas oficiais sei-Qern 2 casta sacerdotal de cardter 

nacionalista. Por outro, urn grupo de profetas populares cujos nornes desapare- 

cerarn, mas onde se localiza o livro de Rute, defende os interesses populares 

dos carnponeses, confrontando-se corn o profetismo oficial. Trata-se de uma 

situasio concreta de opressio e rnarginalizasio dos pobres da terra provenien- 

tes do cativeiro e dos rernanescentes. 0 povo estA desorientado e precisa reviver 

a sua f6 em Jav6. 
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0 projeto de Esdras e Neemias, por um lado, contribui de algurn rnodo 

para a identidade religiosa, nacionalista e a reconstru~do da cidade e d o  ternplo 

destruidos. Por outro, gera desconfian~a, jd  que por seu afd de edificasao e 

serviddo aos persas, criava leis agravando cada vez mais a situa@o dos pobres: 

estes tornavam-se cada vez mais pobres. 

Neste context0 se insere o livro de Rute corno alternativa de restaura- 

s%o e liberasgo d o  povo. Portanto, 6 urn contra projeto que retorna o rnodo de 

produsdo tribal corno ideal de  sociedade alternativa pbs-exilica, que recupera 

a esperansa em Deus e no qua1 o povo vence o poder imperial por rneio das 

rnulheres. Dizernos que o relatop!etoma o mod0 de produsgo tribal por vdrios 

motivos: por um lado, a base fii econornia estd na agricultura: no comeso da 

colheita da cevada (1,22). Corno ponto essencial introduz-se o terna do resgate 

(DeuteronBrnio 25,5-10). A porta da cidade, lugar onde se realizam negbcios 

comerciais, 6 tarnb6rn urn lugar chave politicarnente (CEnesis 34,201. Nela, os 

ancidos, pessoas importantes dentro da  tribo, falarn e tornarn decis6es pelo 

povo. 0 livro de Rute, urn protest0 vivo contra as leis de pureza racial do templo, 

introduz corno tema primordial a terra corno garantia de vida. 

M o t i v a ~ i o  teologica 

A reconstru@.o d o  templo 6 feita sob as bGnsdos de Ageu e Zacarias (Esdras 

5 , l ) .  0 culto no ternplo reconstruido reaomesa n o  periodo pbs-exilic0 com o 

apoio de Esdras e Neernias. D o  ponto de vista teolbgico, este periodo representa 

a ideologia d o  templo e a lei representa o poder persa. 

A concepsao de Deus para os filhos do cativeiro 6 a de urn Deus de 

vinganca. 0 povo se separou e foi a outros povos em busca de outros deuses e 

senhores. Judd e Israel, filhos da aliansa, estdo se acabando. 0 s  pobres da terra 

crGern que a mistura corn outras racas e a perda da cultura forarn castigo de 

Deus que os despojou de suas terras e lhes deu a mis6ria e humilhasdo. Deus 

que vinga a infidelidade d o  povo. 0 Deus de  Israel passa a ser o Deus dos ckus, 

"o altissimo". 0 Deus dos Pais passa a ser "o Deus dos profetas oficiais". 0 s  

pobres sgo proibidos de usar o nome de Jav6. Sb o sumo-sacerdote poderd usb- 

l o  uma vez ao ano. 

Hd  tarnbkm a sustenta@o de uma teologia da retribuisdo individual. 6 
precis0 dar riqueza a Deus para ser recompensado. Manipularn-se os conceitos 

de justo e injusto. 0 justo 6 o rico, recompensado por suas esmolas e oras6es. 

0 pobre 6 injusto e castigado por Deus. Ele precisa pagar tributo para agradar a 

Deus e adquirir a sua salvasdo. 

0 projeto impost0 por Esdras e Neemias 6 rnerarnente urbano. Jerusal6m 

e o ternplo sdo o centro d o  poder. 0 ternplo torna-se o lugar onde se promulgard 

a lei que Esdras traz da BabilBnia com o apoio do  rei: o livro escrito 6 palavra 

de Deus e deve ser lido, traduzido e interpretado pelo ternplo (Esdras 7 , I l - 28 ;  

Neemias 8, l-28). 0 livro de Rute 6 urna contestas20 a este projeto merarnente 

urbano e d o  ternplo. Volta a religiao tribal, a palavra l ida e interpretada na 
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casa. 6 urn projeto rural, urn profetisrno popular, n o  qua1 os servos, escravos, 

campesinos, mulheres e viQvas participam. Revive a esperanqa de u m  Deus 

libertador para o povo. 

Para uma maior cornpreens50, apresentamos o texto em tres niveis: 

J Estrutura e desenvolvirnento geral: trata-se de urna apresentasFio d o  

esquema geral d o  livro e urna descriqio geral dos personagens, 6poca e 

lugares que marcarn a estrutura do  relato 

J Apresentaqgo liter6ria (prograrna narrativo): veremos corno se organiza a 

aqao do  relato. Enfatiza alguns verbos e palavras sirnb6licas que dgo sentido 

ao texto 

J Estrutura profunda: o fundo do que 6 dito. SFio as oposi(;Ges bin i r ias de 

sentido que se rnanejarn e se desenvolvem. 

Estrutura e desenvolvimento geral 

Estrutura 

0 s  critkrios levados em conta para esta divisao sgo principalrnen te o lugar onde 

se realiza a cena, os personagens relevantes e as circunst2ncias de cada epis6dio. 

A estrutura utilizada 6 tecnicarnente chamada "quiistica" ou "concentrica", um 

dispositivo conhecido no hebraico que servia de ajuda para a rnemorizas50 dos 

textos. 

A. A fuga para Moabe e o regress0 a Bel6m (1 ,I -1 2) 

J Falta de Deus; forne; solidgo; viuvez; velhice; sem-terra; desconcerto 

B. No  campo de Boaz (2,l-23) 

J Bern-estar parcial para as rnulheres; planejamento d o  dilerna do  resgate 

C. Na eira de Boaz (3,l-18) 

J Rute cornpromete Boaz junto ao povo 

B'. Na porta da cidade (4,l-12) 

J Bem-estar total para as rnulheres; solusZ~o do  dilema d o  resgate 

A'. Em Jud6, restauras50 do  povo (4,13-22) 

J Presenqa de Deus; colheita; cornunidade; rnatrim6nio-levirato; velhice- 

juventude; recuperasgo da terra; esperanqa. 

Nesta estrutura A reflete urna situaq%o de desconcerto, vazio e insatisfaqgo 

que chegam h plenitude na sequencia final A'. B apresenta o planejamento do  

dilerna do  resgate. HA possibilidade de salvaqFio e restauras50 d o  povo. B' dA a 

resposta ao problerna mostrando o caminho a seguir para se ter direito ao resgate, 

isto 6, traqa a solusgo do  dilerna. C 6 o centro da hist6ria e descreve os meios 

que s%o necess6rios para preencher o vazio inicial. 



Desenvolvimento geral 

Capitulo 7 - lrnplicitarnente apresenta urna situasdo de forne, o que leva urna 

farnilia a rnigrar para outro pais. Percebe-se o abandon0 de Deus pela situaqao 

de desgrasa que os assola. Noerni fica s6, sern rnarido e sern os seus dois filhos 

(v.5). As trGs rnulheres, vil jvas e sern filhos, encontram-se em cornpleto 

desarnparo: isso, na sociedade israelita, irnplicava em marginalizaqdo j5 que 

nurna sociedade patriarcal a identidade da rnulher 6 dada pelo sobrenorne d o  

var%o e onde urn filho 6 indispenshel para a perpetuidade d o  cld. A pr'eocupaq%o 

de Noerni 6 garantir para suas noras uma farnilia, um rnarido e filhos, ou seja, 

sua in tegra~do 2 sociedade. Da i  a sua ins is thc ia em deix6-las em liberdade ao 

decidir regressar a seu povo em busca de rnelhores condis6es e corn a ilusdo de 

recuperar a terra perdida. 

Rute 1 introduz ternas irnportantes corno a necessidade de buscar p%o e 

cornunidade corno garantia de restaurasao. Nos v.11-13 encontramos o terna 

principal d o  relato: a lei d o  levirato, um direito que possuiarn as viljvas ao 

ficarern s6s e sern filhos, que consistia em serern resgatadas por urn irm%o ou 

parente d o  falecido corn o objetivo de perpetuar o norne do rnesrno, mas prin- 

cipalrnente para rnanter o direito 2 terra que garantia a vida e a sobrevivbcia 

do  povo: Se irrndos rnorarern juntos, e urn deles rnorrer, sern filhos, entab a 

mulher do que rnorreu nab se casara' corn outro estranho, fora da farnilia: seu 

cunhado a tornara' e a recebera'por r nu lhe~  e exercera'para corn ela a obrigagdo 

de cunhado. 0 prirnog3nito que ela lhe der sera'sucessor do norne do  seu irrndo 

falecido, para que o norne deste ndo se apague em lsrael. Porgrn, se o hornern 

ndo quiser tornar a sua cun hada, subira' esta 2 porta, aos ancigos, e dira': Meu 

cunhado recusa suscitar a seu irrnab nome em lsrael; ndo quer exercer para 

comigo a obr iga~do de cunhado. Entab os ancidos da sua cidade devern charni- 

lo e falar-/he; e, se ele persistir e disser: Ngo quero toms-la; entab a sua cunhada 

se chegara' a ele na presenGa dos ancigos, e /he descalgara' a sandslia do p4, e 

/he cuspira' no rosto, e protestara', e dira': Assirn se fara' ao hornem que ngo quer 

edih'car a casa de seu irrnao: e o norne de sua casa se charnara' em lsrael: A casa 

do descalgado. (DeuteronGrnio 25,5-10; veja Rute 4, l-12). 

Outro terna introduzido 6 a necessidade de urn herdeiro. As noras sendo 

rnulheres jovens podern pensar na possibilidade de organizar-se farniliarrnente, 

corn filhos corno sirnbolos d e  aceitasdo e reivindicasdo na sociedade judia. 

Noerni sabe que isto 6 essential na sociedade patriarcal que enfrentarn. Por 

outro lado, 6 irnportante que tal reivindicasdo tamb6rn seja dada 2s rnulheres 

se regressarern 2 casa rnaterna. Este dado 6 irnportante porque a casa 6 vista 

corno urn lugar reivindicalizante e corno urn espaso rnerarnente feminino em 

lsrael no  period0 tribal. 

Enfirn, de urn rnodo geral, este capitulo descreve a situagdo de forne e a 

necessidade de  restaurac;do. N o  final, irnplica novarnente em visualizarrnos 

Belhrn, agora na 6poca da colheita da cevada. Ele pode ser considerado urna 

esp6cie de introdusdo ou rnarco da asgo central do  relato. 



Capitulo 2 - Desenvolve a necessidade de encontrar urn horizonte prornissor 

para o povo, a possibilidade de  solucionar o problerna. HA urn horizonte 

prornissor para nossas protagonistas que representam o grupo dos carnponeses, 

dos sern-terra. Trabalharn n o  carnpo de Boaz, hA urna esp6cie de bern-estar 

parcial ao lado d o  parente longinquo: Boaz 6 urna figura definitiva, 6 a pessoa 

que tern a soluqio para o problerna : Entab Noerni disse a sua nora: Bendito seja 

ele do Senhor, que ainda na'o tern deixado a sua benevolGncia nern para corn os 

vivos nern para corn os rnortos. Disse-lhe rnais Noemi: Esse hornern e' nosso 

parente chegado, e urn dentre os nossos resgatadores (v.20). Rute continua 

crescendo at6 o firn da colheita da cevada. 0 beneficio 6 parcial, mas corn o 

terna d o  resgate abre-se a possibilidade de garantir ao povo um born futuro. 

Capitulo 3 - Planejarn-se e se executarn os rneios necess6rios pafa alcansar o 

objetivo das rnulheres, ou seja, buscar urna posiqio segura para o povo: Disse. 

ele: Quern 6s tu? Ela respondeu: Sou Rute, tua serva; estende a tua capa sobre a 

tua serva, porque tu 6s resgatador (v.9). N o  antigo Israel, na festa da colheita 

havia urn r i to de fecundidade n o  qua1 o ato sexual se realizava corno oferta a 

Deus para que Ele irrigasse a terra; a relaqio Deus-terra era entendida corno 

relaqio sexual. Portanto, a relaqio existente entre Rute e Boaz 6 parte da relasio 

divina (Deus-terra), o que gera urna teologia da corporeidade, da relac80 corn 

Deus rnediada pelo toque pessoal que cura e produz seguransa. E urna rnulher 

quern consegue refugiar-se totalrnente em Jav6. A cena terrnina corn urna atitude 

de grande f6 da parte de Noerni: Entio the disse Noerni: Espera, rninha filha, ate' 

que saibas em que darab as coisas, porque aquele hornem nab descan~ari, 

enquanto nnab se resolver este caso ainda hoje (v.18). 

Capitulo 4 - 0 dilerna do  resgate 6 solucionado. A cena ocorre na porta da 

cidade, lugar exclusivarnente rnasculino, pQblico, onde os anci ios sao os 

observadores e testernunhas da aqgo. Sgo os hornens que decidern o problerna 

planejado pelas rnulheres: Jodo o povo que estava na porta, e os ancigos, 

disseram: Sornos testernunhas: o Senhor f a p  a esta rnulher que entra na tua 

casa , corno a Raquel e corno a Lia, que arnbas edificararn a casa de Israel (v. 1 1 a). 

HA plena consciencia do  papel fundamental da rnulher nos rnornentos chaves 

da hist6ria israelita. Rute, urna rnulher estrangeira, portanto, desprezada, que 

por sua condiqgo de irnpureza racial n i o  seria adrnitida nern na d6cirna geraqao 

na assernbl6ia de Javd (DeuteronBrnio 23,2-41, corneqa a fazer parte da edificaqio 

de Israel e entra triunfante na farnilia do rei Davi na condiqao de bisav6: estarnos 

diante da esperanqa rnessidnica da restauraqzo dos filhos d o  cativeiro. Mateus 

inclui Rute na genealogia de Jesus Cristo (Mateus 1,l-5). E interessante destacar 

que a terra 6 libertada por urna rnulher, ou por urn grupo de rnulheres e os 

pobres da terra. As rnulheres na Biblia sernpre apareceram protagonizando 

rnornentos chaves na hist6ria israelita ou corno restauradoras em rnornentos 

lirnites de decisio (Hulda, Debora, Miriam, Ana). 



. c:. , . 
Apresentagio literijia:, . . 

' .  : . .  , , . -..: 
Gbnero literario .: .. ",%I:',. . A  

. . ,. . . .  . .. 

0 livro de Rute 6 u m  magnifico exemplo;de arte narrativa. Percebe-se urna 

elaboragio po6tica'e artistica dos fatos narrados que tornarn o breve escrito 

numa -j6ia I.ite~dria vetero-testarnentdria. Apresenta caracteristicas pr6prias de 

relato cot&,$&diferentes episbdios dentrp de urn breve espaso, urn esjilo 
. . .-.:..;* 

cerirnonioii:d$"-tro de urna trama de suspkse que narra aspectos coti ,diy~.hi 
. ' ' .'9..:: .> L.. 

da-vida real:.:;ai,nda que as vezes a narrasio seja exagerada para alcanca;: seu 

objetivo. ~ra ta-se de urn tip0 de narrativa literdria de certo mod0 frequente em 

todos os periodos da hist6ria biblica. 

Aspecto literario 

De rnodo sintktico, apresentarernos aqui as frases e palavras que incidern de 

forrna especial corno rnarco global da  narrativa. Para isto, utilizarernos as 

diferentes sequ6ncias do  texto corno rneio de articulag?io literdria. 

A. A fuga para Moabe e o regress0 a Bele'm (1 ,I -23) 

Esta prirneira sequencia 6 apresentada corn urna forsa extraordindria. Ela 

faz reviver a tristeza e ~ ~ e r i r n e n t a d a  no passado: urna farnilia sai de Bel&rn de 

Jud6 (casa de pi01 por causa'da forne: a casa de p3o n i o  tern p i0 .  Chegarn aos 

carnpos de Moabe, identificados clararnente no livro geogrdfica e culturalrnente; 

a express20 terra de MoabeIMoabita se repete dez vezes n o  livro. 0 verbo 

voltar aparece doze vezes neste capitulo e realsa a importiincia da decisio 

tornada por Noemi: levanta, cornesa a andar, sai do lugar onde estd e inicia o 

carninho de retorno em cornpanhia da sua nora. 

Este capitulo caracteriza-se por seu estilo poktico, onde sobressaern 

constantes didlogos, doze ao todo, tornando-se assirn urna obra intirna e ao 

rnesrno tempo drarndtica. Pouco a pouco a situasio drarndtica rnostra urn 

carninho de saida que acornpanha a decisio de total cornprornisso que Rute 

assume corn Deus e corn seu povo israelita: Disse, p o r h ,  Rute: N2o me instes 

para que te deixe, e me obrigue a nab seguir-te; porque aonde quer que fores, 

irei eu, e onde quer que pousares, alipousarei eu; o feu povo e' o rneu povo, o 

teu Deus e' o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e a i  serei 

sepultada; fap-me o Senhor o-~que bem /he aprouver, se outra coisa que niio 

seja a morte me separar de ti (v.16-17). Estarnos dian te de urna prosa poetica 

composta de paralelisrnos sintkticos onde cada verbo na segunda pessoa k 

reforsado corn outro que indica a as io  futura da protagonista: Onde tu fores, 

ire; ... Hd indicasio d o  espaso, lugar e da as20 futura rnostrando o seguirnento 

incondicional at6 o firn devido h f6 em Jav6. 

Para terrninar esta sequGncia, e pelo fato de que na cultura sernita os 

nornes pr6prios quase sernpre possuiarn urn valor sirnbblico, vale a pena desta- 

car o significado dos nornes que aparecern n o  relato: Elimeleque: 0 meu Deus 

6 rei; Noerni: Craciosa; Mara: Arnargura; Malon: Enferrnidade; Quiliom: Fragi- 

lidade; Orfa: Nuca; Boaz: 0 que tern forsa, Deus 6 forte; Obede: Servo. Em 



especial, este capitulo destaca as situasdes de vazio e abandon0 de  Deus, faz. 

reviver a tristeza experirnentada no  passado e a situaqao atual das viQvas. Len- 

tarnente desenvolve-se a cena de larnento protagonizada por Noerni. t urn,a 

teologia d o  sofrirnento, feita pela rnulher e contada d o  ponto de  vista das 

rnulheres. 

B. No carnpo de Boaz(2,I -23) 

Rute e Noerni integrarn-se ao projeto carnpon6s. As rnulheres que as 

recebern e as acolhern representarn os pobres da terra, os rernanescentes. Rute 

14 ir;i trabalhar no carnpo de Boaz juntarnente corn os carnponeses, tentando 

encontrar saida para a situaszo de forne. i acolhida e experirnenta urna certa 

proteq%o. 

Desta segunda sequencia resgatarnos o didlogo de Rute e Boaz, destacando 

de rnaneira especial os v.11-13: Respondeu Boaz, e /he disse: Bern n7e contararn 

tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da rnorte de teu marido, e corno deixaste 

a teu pai e a tua rnde, e a terra onde nasceste, e viestepara urn povo que dantes 

ndo conhecias. 0 Senhor retribua o teu feito, e seja curnprida a tua recornpensa 

do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refiigio. Disse ela: fit me 

favoreces rnuito, senhor rneu, pois me consolaste, e falaste ao cora@o de tua 

serva, ndo sendo eu nern ainda corno urna das tuas servas. 

Boaz conhece Rute e sabe da sua hist6ria. Ela Ihe charna a a ten~ao,  ele 

estd consciente da sua situasLio de refugiada e, de algurna maneira, a irnplica~Fio 

que isso tern para as leis israelitas. Ela 6 digna de adrnirasdo por sua decisdo e 

aceitas5o'do Deus israelita que a acolhe sob suas asas dando-the re f~ jg io  e 

protes.30. Nestes versiculos retorna-se enfaticarnente a aqZo d o  cornpromisso 

de Rute corn Jav6. Noerni, sua sogra, representa a opq2o pelo povo israelita. 

A protagonista, corn sua profissao de f6 refugia-se sob as asas de Jav6, 

asas que acornpanhararn o povo de Israel desde que sairarn da terra d o  Egito 

(Isaias 40,l-2). Ela aceita a ajuda que Boaz Ihe oferece, urn hornern que 6 intro- 

duzido nesta seqijencia corn o codinorne "var.30 forte". Boaz 6 urna figura defi- 

nitiva no relato, o sujeito que gera o terna definitivo, cujo norne aparece escrito 

na coluna esquerda do ternplo de Salornao (1 Reis 7,211. Corn isso suspeitarnos 

que o projeto de  Rute 6 paralelo ao de Esdras e Neernias devido a sua tentativa 

de  reconstruc;ao d o  ternplo. Rute, por sua vez, pretende voltar para Deus, ao 

ternplo e 2 casa, 2 tribo. 0 t itulo "varso forte", dado a Boaz, deve ser urna 

referencia 2 sua forsa econbrnica; este t i tulo era dado aos juizes (Juizes 6,21), 

mas foi  dado a Rute - rnulher forte (Rute 3,111. Dessa forrna, a palavra 'ghah'yil 

- forsa - articula a asZo libertadora de Rute. 

Nesta sequ&ncia, a palavra resgate aparece pela prirneira vez no  relato 

(ao todo ela aparecerd dezesseis vezes). lsso 6 irnportante porque 6 a partir 

dessa palavra que ocorre a trarna d o  relato, co,rno eixo central. E esse resgate se 

realizard pela iniciativa das rnulheres, tendo corno intermedidria uma rnul her 

estrangeira - gdr, decorrendo da i  o cardter relevante d o  livro pela irnplica@o 

que isso traria no  periodo p6s-exilico. 



C. Na eira de Boaz (3, l-  1 8 )  

Esta sequencia 6 o centro d o  rdato. Rute cornprornete Boaz corn o povo 

e o rnesrno deve dar urna soluq%o irnediata ao dilerna que consiste n o  direito de 

resgate que tern as protagonistas: Sou Rute, tua serva; extende as tuas asas so- 

bre a tua serva, porque tu 6s resgatador (v. 9) 

A palavra kah-napht- asas - indica a necessidade de Ru te de encontrar 

refligio e prote~Eio em outro povo sob as asas de lave, nurna terra para viver e 

se identif icar corn urn povo. Esta cena realiza-se na eira, lugar que tinha 

conotas%o sexual, e que levou o profeta Os6ias a criticar o povo de  Israel que 

"arnou a paga da prostitui@o em todas as eiras de cereais" e avisar que urn dia 

o vinho novo que anirnava as festas acabaria (Os6ias 9,l-2). Sern dQvida, -as 

festas da colheita erarn rnuito anirnadas, sendo o espaco ll idico de relas%o corn 

Deus. 

8'. Na porta da cidade (4,l-12) 

Nesta sequsncia, a solus20 d o  dilerna d o  resgate, que 6 o terna principal 

d o  relato, 6 colocada. A palavra, posta principalrnente na boca das rnulheres, 6 

retornada pelos hornens, o que indica estarrnos diante de  urna sociedade 

patr iarcal.  A cena d a  sanddl ia rernete a urn costume ant igo d o  p o v o  

(Deuteronbrnio 25;9). 

A!  Em/udi.  Restauragao do povo (4,13-22) 

Esta sequsncia constitui o t6rrnino d o  enquadrarnento que soluciona o 

dilerna d o  ponto A e os versiculos finais podern constituir urn acr6scirno posterior 

em sua intensso de universalizasi30 da hist6ria d o  Servo Sofredor de Israel. 

Programa narrativo 

Literalrnente, 6 entendido corno desenvolvirnento da asso, ou seja, o que 

acontece no  texto e corno se realizarn as as6es. Considerernos as a@es que sfio 

rnarcadas principalrnente por urna rnudansa de cendrio e de atores: 

Primeiro m omen to 

Encontrarnos urna situaq%o de  desconcerto, onde urn povo oprirnido social, 

polit ica e religiosarnente 6 enviado ao cativeiro. 

lsraelitas Elimeleque 

Povo oprirnido Fuga a Moabe 

Morte d o  c l i  

A rnorte de  urna farnilia sern descendhcia, n o  meio de outro povo de- 

vido a opressso econbrnica e religiosa, irnpulsiona Noerni, urna rnulher que ao 

ficar s6 torna a iniciativa de buscar seguransa para os filhos d o  cativeiro. 

Sujeito da agao Objetivo 

Noerni regressa a Bel6rn Estabilidade econdrnica 

e religiosa 



Nesta asgo aparecem as suas noras: Orfa, atua com prudencia e regressa 

2 casa da sua m2e; Rute, assume a lideransa e deixa o seu povo e sua religigo. 

Aceita a Jav6 como seu Deus. Busca a liberdade daquele que agora 6 o seu 

povo. As mulheres do povo lhes dgo as boas vindas, se solidarizam e integram 

as duas mulheres na comunidade. 

Segundo momento 

Boaz 

Poder econbmico 

Povo pobre 

Camponeses e seus empregados 

Surge entgo Rute como sujeito que promove e executa a asgo. Ela 

compromete Boaz com os pobres da terra. 

Sujeito da a@o Objetivo 

Ru te Recuperar o Deus de Israel 

Mulher com f6 em Jav6 Restaurar o povo 

Neste momento h6 dois pontos principais: 

J Rute 6 aceita por Deus e se beneficia parcialmente (refugia-se sob as asas 

de Jav6 - 2/12] 

J Rute 6 aceita totalmente por Deus. Ela se beneficia totalmente de Boaz 

(refugia-se sob as asas de Boaz - 3/91. 

Terceiro momento 

A@ 0 que foi  a lcan~ado 

A met6fora enfatiza que Rute 6 aceita por Deus. Ela, triunfalmente, comesa 

a fazer parte dos israelitas. Jav6 reivindica a mulher ate entgo marginalizada 

androcentrismo patriarcal. 

0 s  povos negros, os sem-terra, as criansas, as mulheres, os trabalhadores, os 

explorados sao os novos sujeitos da evangelizas20. A boa nova deve ser 

proclamada a partir das culturas oprimidas e assumida a partir dos matizes 

culturais. A verdadeira evangeliza~i?io se dd no  encontro entre uma determinada 

cultura e a mensagem portadora de vida para esta mesma cultura. Por essa 

raz%o, o acontecimento histbrico d o  povo de Deus e o projeto de Jesus sgo 

elementos fundamentais que justificam a asgo libertadora das comc~nidades da 

nossa America-Negra. Estamos diante da  imperiosa necessidade de fazer uma 

nova Ieitura biblica a partir da situas2o das mulheres negras Iocalizadas no  amplo 

mundo d o  oprimido social e inscritas na histbria de dor e genocidio desde o 

periodo colonial at6 os dias de hoje. 

Mulher africana 

A escravidgo e o transporte da mulher africana ao continente americano foram 

implementados desde os inicios da colonizal;%o. Mas o seu tr6fico ocorreu na 

medida em que havia a necessidade da sua presensa, fundamentalmente para 



modificar o comportamento dos escravos. Nesse sentido, a afeis2o que os 

africanos dedicavam As suas rnulheres foi usada como chantagem moral e social. 

Trazida juntamente com os homens, ao chegar ao porto de destino a 

mulher africana era levada ao mercado de  escravos e vendida de acordo corn 

as suas condis6es fisicas para o trabalho e a procriasgo. Assim, durante a 

escravidiio, ela n%o s6 era mercadoria e forqa de trabalho, mas tamb6m uma 

importante mdquina reprodutora de escravos. Obrigada a dar h luz anualmente, 

os seus filhos, quando nasciam, eram bens d o  escravista. Ela n2o teve direito a 

um companheiro e a uma familia estdvel. Nas fazendas, plantas6es ou minas 

deviam satisfazer as necessidades sexuais de escravos e senhores; a cultura sexual 

africana foi deformada pelo sistema colonial escravista. Disso decorre o mi to 

atual que afirma que a mulher negra 6 "ardente", causando-lhe o ass6dio sexual. 

Devido a esse "mito", a mulher negra 6 apreciada somente como hembra e 

ignorada como uma pessoa que possui valores sociais e espirituais. Com isso 

vemos claramente as implicas6es socio-econbmicas que havia durante a escra- 

vid%o o ser "mulher negra", e que hoje ainda causa a marginalizas80 das mu- 

l heres negras. 

Outro elemento fundamental consiste n o  fato da imposic%o religiosa, nos 

maltratos e discriminasZo dos povos afro-americanos. Arrebatados da m%e Africa, 

arrancados d o  seu espaso ecol6gico e trazidos a esse continente, cujo marco 

ideolbgico era o catolicismo iberico, tendo sido batizados nos portos de  

embarque (batismo marcado a fogo e ferro) para serem identificados, foram 

perseguidos, submetidos, escravizados e evangelizados: os rnissiondrios dirigi- 

am-se a eles dizendo que a evangelizaq20 6 desejada por Deus para salvar a sua 

alma, apresentando tambem u m  Deus retribuicionista e tolerante da escravi- 

d%o, jd que afirmavam que "0s colonizadores s%o bons, t2rn poder e riqueza 

dados por Deus", mas os escravos s6 receberao a sua recompensa apbs a mor- 

te, em outro mundo. Dessa forma, tiveram que renunciar a quase tudo: terra, 

pdtria, familia e religigo. Mas, apesar dessa violencia que os obrigou a esconder 

os seus simbolos, crensas, cultura e a sua verdadeira f6, mantiveram a cosmovis%o 

que faz parte da sua cultura espiritual. 

Cultura diferente 

0 povo africano forma parte de  outra cultura. Pertencendo a outro continente, 

a outra terra, o povo negro necessariamente tem como refer6ncia outra cultura 

e outros costumes. Efetivamente, faz parte de outra cosmovis%o, de  outra 

interpretas20 d o  mundo. Mas, apesar d o  seu genocidio, atualmente conserva 

raizes culturais pr6prias que s%o diferentes daquelas da totalidade da populas%o 

americana, e que se expressarn na quantidade de express6es culturais e religio- 

sas preservadas: 

J MOsica: E a sublime express20 do espirito. Caracteriza de mod0 particu- 

lar a cultura afro-arnericana e sua riqueza de ritrno se expressa em suas 

vdrias formas e melodias 



J Trabalho: i uma cultura que aprende a sobreviver extraindo do meio 

ambiente sb o que 6 necessdrio para a sua subsistencia. Portanto, n i o  

existe acurnula@o 

J A farnilia: A familia afro-arnericana vai al6rn da familia nuclear, envolvendo 

.os parentes e os nBo consanguineos que fazem parte d o  grupo 

J A festa: A festa 6 participacio no  divino, equilibrando o peso, a dor e a 

fadiga da vida, redimindo o homern da rnorte quotidiana e abrindo espaco 

para a eternidade 

J A natureza: Respeitam o seu meio arnbiente e se reconhecem pequenos e 

lirnitados diante d o  poder dos rios, dos bosques, da fauna, da chuva ... 
J A alegria: E u m  povo que ri, e apesar da  dor e pranto, aprendeu a burlar 

o patrBo 

0 s  deuses africanos: N o  Caribe e no  Brasil, os descendentes dos escravos 

mant6m a membria dos deuses africanos que atravessararn o oceano. 0 s  santos, 

o vodu, a macurnba e o candombl6 sBo as religihes africanas que, apesar da 

imposic io d o  cristianisrno, conseguirarn sob'reviver disfarcando-se corn as 

caracteristicas dos santos catblicos. 

Nesta conservacBo cultural, a mulher negra tern urn papel fundamental 

de transrnissBo or,al e resistencia . . cultural. 6 a partir da casa e d o  seu trabalho 
, . 

que .se tece a relac30 homem-cultura. 

Resisttncia cultural 

As escravas negras forarn vitimas d o  rnartirio fisico e psicol6gico ao serem 

testemunhas dos mais crueis sacrificios hurnanos que os colonos faziam com os 

escravos. Empregavam os seus pr6prios mecanismos de  resistencia; muitas 

mulheres preferiram abortar, a seguir reproduzindo a cadeia de  abominacio 2 

qua1 estavarn submetidas. Outro elemento de resistencia era a cirnarronaje 

(quilornbos): as escravas tornavam-se cimarronas quando sb ou acornpan hadas, 

abandonavarn a fazenda d o  seu arno. 0 rnotivo disso, em geral, era u m  ancncio 

de castigo, a venda a outro arno, o serem rnaltratadas, ou o fato de, em algumas 

ocasiges, terem matado as suas amas. 

A mulher cirnarrona realizava vdrias funq3es, como os trabalhos agrico- 

las e a lavagern de ouro, recebendo neste l j l t imo a ajuda das criancas. 

N o  campo religioso erarn dignas de admiracao e credibil idade por cau- 

sa dos seus poderes e vinculos corn os antepassados: fabricavarn os fetiches que 

serviarn como protetores religiosos para casos de  perigo. Nisso vemos como 

atualrnente conservarn parte da sua espiritualidade africana: sBo as curandeiras 

e as mies-de-santo, tornando-se, dessa forrna, o elernento fundamental de 

conserva@o da sua identidade. , 

N o  que se refere 2 rnulher negra na atualidade, ela foi e continua sendo 

urn elernento de explora(;io por parte de urna sociedade capitalista e machista. 

SBo exploradas corno m i o  de  obra barata, t6m que sobreviver por meio da 



econornia informal, ningukm quer ernpregar urna mulher negra. A eta restarn 

sornente trabalhos de segunda rniio: siio dornksticas, faxineiras, cozinheiras e 

babds. Ela continua sendo dorninada por hornens, atravks d o  machismo e do  

individualisrno. Discrirninam-na quando Ihe exploram corno trabalhadora e a 

oprirnern quando a rnarginalizarn por ser negra e a tratarn corno objeto sexual. 

Mas, hoje, ela torna-se sujeito libertador qu e resiste constanternente e ten ta se 

organizar exigindo para si urna rnelhor situasao. 

Diante da histbria do genocidio dessa etnia que tern sido marginalizada, 

dorninada e explorada, reafirrnarnos que aqui na Afro-America hd, entre n6s, 19 
urna cultura viva. Hd urn povo que resistiu durante toda a vida e que conserva 

as suas tradis8es: suas farnilias extensas, rnanifestasBes religiosas, forrnas de 

viver o cristianisrno, grupos sociais, adaptas30 2 subsistdncia, urna rica tradiqao 

oral e prhticas de socializasiio, siio aspectos fundarnentais que definem e rnarcarn 

esta cultura. 

Rute e as rnulheres negras 

~4 mesrna forrna que Deus se revela na Biblia aos rnais diferentes povos; 

tarnbern, para as rnulheres negras, Ele apresenta urna mensagern libertadora. 0 
l ivro de Rute. k urna indicasiio clara disso, jd que nele etas se identificarn n o  seu 

sentir corn urna rnulher pobre e estrangeira que acolhe o projeto de Deus. Rute 

apresentou urna rnensagem libertadora e cheia de esperansa para os israelitas, 

que hoje tarnbkrn a l can~a  as rnulheres negras. 

Assirn corno Rute assume o seu projeto, na histbria d o  povo negro hd 

tarnb6rn hornens e rnulheres negras que derarn a vida em busca da liberdade 

para o seu povo. Na figura semi-rnistica de Anastdcia n o  Brasil ternos a sintese 

de tantas rnulheres negras, violentadas pela brutalidade sexual dos senhores e 

capatazes. Anastdcia resistiu 2 condisao de ser urna rnulher explorada n o  context0 

da violencia estrutural. Corno ela, rnuitas outras rnulheres andnirnas assirn o 

fizeram. 

A Afro-Arnkrica vive em tempos de rniskria, racisrno e rnarginalizasao, 

mas tarnbkm vive os tempos de esperansa que alirnenta essa vida arneasada e 

r e f o r ~ a  a identidade 6tnica-cultural, dando urn rosto negro a urn povo que quer 

romper para sernpre essas cadeias tiio opressoras corno as que afrontararn os 

ancestrais africanos durante a colonizasiio. 

Crernos que grande parte do  povo negro assurniu o cristianisrno e que k o 

rnornento de cornesar urna nova etapa do  carninho junto 2 igreja, que 6 
necesshrio recriar urn cristianisrno onde os afro-arnericanos participern corno 

negros e a partir da sua cultura. Por isso, 6 irnportante voltar 2 Biblia, reld-la a 

partir da realidade dos diferentes sujeitos sociais e nela descobrir a presensa e 

a participasao libertadora destes grupos na histbria de Israel. 



Sernelhan~as ou linhas de aproxirna@o entre Rute e as mulheres negras 

Rute, mulher est'rangeira Mulheres negras e pobres 

Renuncia voluntariarnente A Arrancadas d a  p&t r ia ,  t & m  que  

farnilia, povo, cultura e religiho deixar a famil ia, povo, cul tura e 

religiho 

Aceita o Deus de Israel 

0 s  rnoabitas sho rnarginalizados 

por serem de outra raGa 

0 povo de Deus 6 seu povo: 

busca da sua l iber ta~ho 

0 seu objetivo era restaurar 

o povo na sua terra 

0 cr is t ianismo lhes 6 ' i rnposto e 

aceitam o seu Deus 

As africanas sao rnarginalizadas at6 

h oj e 

Sho povo de Deus: durante s6culos 

d e  escraviddo buscararn a sua 

liberdade ' 

Lutarn pela sobrevivi5ncia: 

procurarn casa, comida  e fami l ia  

corno garantia da vida 

Resistencia matriarcal :mu1 heres A partir da casa constrbem a relaqdo 

planejam e executarn a ash0 ' ' familiar, econ6mica1 do trabalho e de 

Sai de  casa e se inscreve no lnscrevem n o  carnpo de  trabalho: 

carnpo de trabalho economia d o  rebusque 
, . 

Rute recupera a palavra Conservarn a tradiqdo oral 

~ e s t a  na eira: r e l a ~ d o  corn Deus Conse rvam 'o  espir i to  d e  festa e 

alegria corno relaqao corn Deus 

Mant6rn r e l a ~ a o  corn urn parceiro Mui tas  ndo  t e m  u m a  relaqho de  

parceria: a farnilia configura-se n o  

matriarcado 



Estes, entre outros elementos, servem de paralelo para a elaborasgo de uma 

herrneneutica negra e feminista. Trata-se n i o  somente de buscar na Biblia a 

presensa do povo negro, ainda que isso seja um grande desafio dada a relasgo 

existente entre a configurasio do povo de Israel e a Africa negra, mas 

principalmente, reler os textos biblicos a partir deste sujeito social pelo qua1 

optamos. 

Alguns livros foram usados na elabora@io deste trabalho. Como sugestdo para que voc6 

continue estudando o tema, indicamos os segu'intes: 

ALBERT, B.C., Mujer y esclavitud en Santo Domingo. Santo Domingo, 1990. 

EVERY-CLAYTON, J.E., Rute. Em didlogo corn a Biblia. Curitiba/Belo Horizonte, 1993. 

FRISOTTI, H., "Povo negro e Biblia - retomada hist6rican In: Revista de lnterpretaca'o 

Biblica Latino-Americana 19, 1994, p.36-48. 

GARCIA, N., "Otros. Marginalidad ktnica. Lectura social e teol6gica." Doc. Koinonia 7. 

Bogotd, 1992. 

GUTIERREZ, L.A., Historia del negro en Colombia. Bogotd, Colombia, 1992. 

GOTTWALD, N . K., lntroduca'o socioliterliria 2 Biblia Hebraica. Slo Pa ulo, 1 988. 

KI PPEN B ERG, H., Religia'o e formaqo de classes na antiga Iude'ia. Slo Pa ulo, 1 988. 

MESTERS, C., Rute. Cornentdrio Biblico do AT. Slo Leopoldo/Petrbpolis, 1986. 

PIXLEY, J., Histbria de Israel a partir dos pobres. Petr6polis, 1989. 

SCHWANTES, M., Sofrimento e esperanca no exilio. Hist6ria e teologia do povo de Deus 

no se'culo VI a.C. Slo Leopoldo, 1987. 

RODRIGUEZ, D.M., Teologia afro-americana. (Primer ensayo ecumknico para una teo- 

logia negra de la liberaci6n). Ediciones Afro-AmBrica/Centro Cultural Afro-Ecuatoriano. 

VlElRA SAMPAIO, T.M., "Rute e Noemi. Coragem em tempos de crise." Mosaicos da 

Biblia 3, Programa de Assessoria A Pastoral - CEDI, s.d, p.30-34. 

Maricel Mena L6pez, negra, biblista cat6lica, 6 animadora da leitura popular da Biblia 

em Cali e integra o CEDEBI (Coletivo Ecumknico de Biblistas), ColBmbia. Atualmente 

cursa o mestrado em Ci6ncias da Religilo no lnstituto Ecum6nico da Pbs-Gradua~lo, 

em Slo Bernardo do Campo/St? 

Rua 24 de Maio, 175 Rudge Ramos 

CEP 09730-490 - Slo Bernardo do Campo / SP 



:NUMEROS ANTERIORES . .  . 

1. "0s  ninivitas creram em Deus" - M i l ton  Schwantes 

2. Vem, Espirito - F i b i o  Laerth Tonello, Mariano Marchit iel lo, M i l t on  Schwantes, Nancy 

Cardoso Pereira, Paulo Roberto Garcia, Roberto Natal Baptista 

3. Na voz das mulheres - Jane Falconi F. Vaz, Rosa Marga Rothe, Nancy Cardoso Pereira, 

Lori Altmann, Rosdngela Soares de  Oliveira, Tiinia Mara Vieira Sampaio, Elza Tamer, 

Genilma Boehler 

4. Jonas - Paulo Cesar Botas, Nancy Cardoso Pereira, Roberto Natal Baptista, D a r ~ o  
2 2 Geraldo Schaeffer, Sebastiio Armando Gameleira Soares, Paulo Roberto Carc~a ,  Rolf 

Schuenemann, Mariano Marchitiello, Zwingl io Mota  Dias 

5. "Misericbrdia Quero" - Roberto E. Zwetsch 

6. Mulheres na pr l t ica da justisa e da solidariedade - lvoni Richter Reimer 

7. Histbria de Israel - M i l ton  Schwantes 

8. BSblia e Ecologia - Paulo Roberto Garcia, lvoni  Richter Reimer, Haro ldo  Reimer, 

Roberto Natal Baptista, Luis Mosconi, Ivo Storniolo, Fernando Bortol leto Filho 

9.lntrodusiio 1 leitura biblica - M i l ton  Schwantes, Jane Falconi F. Vaz, Paul0 Roberto 

Garcia, Rqberto E. Zwetsch 

10. In te rp re ta~ lo  Biblica na lgreja Oriental Antiga - Duncan Alexander Reily 

11. Esperansa na justisa - Haroldo Reirner 

12. A leitura biblica por meio do Metodo Sociol6gico - Uwe Wegner 

13. 0 julgamento da BabilBnia - Jos6 Adriano Filho 

14. 0 que importa 6 fazer caminho ... - Paulo Augusto de  Souza Nogueira, Pedro Lima 

Vasconcellos, Luis Eduardo Torres Bedoya, Mercedes Brancher, Jo6o Ces i r io  Leonel 

Ferreira 

15. Biblia e Ecumenismo - M i l t o n  Schwantes, Agabo Borges d e  Souza, Mau r i c i o  

Waldrnan, Vilson Caetano de Sousa JGnior, Carlos Mesters, Paulo Augusta de  Souza 

Nogue~ra  

16. Mulheres ... experisncias de uma caminhada - Ana Claudia Figueroa, Wanda Deifel t ,  

Maria Luiza Riickert, Jane Falconi F. Vaz, Nancy Cardoso Pererra 

17. Biblia e Negritude: caminhos de aproximaclo - Vilson Caetano de  Sousa Jhnior, 

Hei tor  Frisotti, Marcos Rodrigues da Silva 

18. Uma mulher corn deficisncia luta contra a morte social - Vera Mar ia lrnmich 

19. "E lhes falava em pariibolas" - Pedro Lima Vasconcellos 

. , : ,. . ,  . . . . . ., . . . 
. .  . ... . . . . , 

Pedidos para: KOlNONlA - Presenqa Ecurnenica e Serviqo 

Rua dos Pinheiros 706, casa 6 Pinheiros 

05422-001 S i o  Paulo SP 

Rua Santo Arnaro, 129 G16ria 

2221 1-230 Rio de  Janeiro RJ 
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