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Este nlimero d o  Mosaicos da Biblia est i~da as origens e a causa das prdticas 

cru6is de morte e espoliaqao da crianqa em Israel. Ali, s6culos antes de Cristn, 

as c r ian~as sofreram com o descaso e a exploraqrio. Quase no  advento do s6cu- 

lo  21, constatamos que este grupo traz uma assustadora semelhansa com as 

crianqas que vivem atualmente nas ruas brasileiras. 

H d  trGs anos, em Porto Alegre, pedestres descobriram perplexos criansas clue 

dividiam os esgotos com ratos e dejetos nas proximidades da prefeitura. Estas 

crianqas, com menos de 14 anos, sairam dos bueiros produzindo uma caricatura 

dram dtica de personagens nova-iorquinos: "Nrjs somos as tartarugas ninjas de 

Porto Alegre", disse um deles. 0 jornal local comentou: " 0 s  meninos n%o pre- 

tendem deixar o abrigo nas modernas catacumbas. Querem apenas u m  tl inel 

comprido e com luz." 

Este 6 s6 um exemplo. Na verdade, sete milh6es de crianqas vivem nas ruas do 

Brasil, algumas muito pequenas, agrupadas em bandos, distribuidas por vdrios 

pontos das cidades, indesejadas por todos, analfabetas, subnutridas, amedron- 

tadas e sujeitas a todo t ipo de violGncia, inclusive a morte. 

Apresentando um retrato terrivelmente perfeito de como a sociedacle decide 

quem tem direitos e quem n%o tem direito a nada, este estudo mostra clue, 

assim como em Israel, meninas e meninos de rua desle final de s6culo estao 

destituidos de qualquer direito de defesa e at6 de sobrevivGncia, mesmo ha- 

vendo um conjunlo de leis que assegure tais direitos - 0 Estatilto da Cr ian~a  e 

do Adolescente. 

0 Estatuto existe. Estd gr5vido de utopia, assim como as visdes dos profetas. 

Entretanto, "50 basta apenas que o mesmo exista. i preciso crer nessas utopias. 

f preciso forjar as mudansas! S6 assim, o Brasil conseguird escrever sua verda- 

deira DeclarasFio de Alforria. Afinal, a liberdade de uma naq5o 6 a soma da 

liberdades dos seus cidadgos. 

0s editores 



As criansas e seus algozes herem, 
'olah e explorag50: 
sacrificio de cr ian~as em Israel e na atualidade 

Vera Cristina Weiss17 eim er 

E dever da farnilia, da sociedade e do Estado assegurar 2 crianca e ao adolescen- 

te, con7 absol~~ta prioridade, o direito a: vida, sau'de, alimentas30, educa~go, 

laze6 pro fissionalizag30/ cultura, dignidade, respeito, liberdade, con vivgn cia fa- 

miliar e comunita'ria, ale'n-, de colocii-10s a salvo de toda forrna de neg/ige^ncia/ 

discrin7inaca'b, exploragio, violSncia/ crueldade e opressab (Consti tu i qFio d a Re- 

pOblica Federativa do Brasil, 1988, art. 22 7). 

Todos os dias eram diferentes na Vila Paim. As pessoas acabavam se acostuman- 

d o  ao cotidiano de  perdas, mortes e viol6ncia. Meninos espancados pela poli- 

cia, ou levados para as cdmaras frigorificas dos supermercados de Sgo Leopoldo, 

enxotados do Shopping Center; meninas estupradas, vendidas, maes desespe- 

radas. "Amanh3 serd outro dia": a frase de Scarlett O'Hara, em "E o vento le- 

vou", parecia urn sedativo naqueles finais de  tarde, enquanto se saia da vila. 

Sem os efeitos hollywoodianos, mais um dia chegara ao fim. 

Depois d e  cluatro anos trabalhando com criangas, filhas e filhos de 

migrantes - que acabaram empobrecendo em S2o Leopoldo e vendo suas crian- 

gas cada vez mais saqueadas em seus direitos elementares de cidadania, trans- 

formando-se em meninas e meninos de rua -, 6 preciso muita utopia para pros- 

seguir com o trabalho. E preciso acreditar que as pracas vol tar io a ficar cheias 

de criancas qile ir2o brincar em seguranga, como sonha o profeta Zacarias (8,s). 

Afinal, a elas pertence o reino. 0 s  profetas nao acreditavam num.Deus clue n3o 

se preocupasse com os pobres e que estivesse do lado dos exploradores. E por 

isso que o alarde promovido pelos profetas ainda hoje 6 capaz d e  alimentar 

inquietudes. 

Quando se descobre que, a cada dia, em mkdia, tr6s criansas s2o assas- 

sinadas, pelo menos uma delas por esquadrdes da morte beneficiados pela im- 

punidade, tem-se um retrato terrivelmente perfeito de como a sociedade deci- 

de cluem tem direilos e quem ngo tem direito a nada. A crescente desimportAncia 

da vida humana e a banalizasao da morte no  Brasil 6 o desenho que se vislum- 

bra quando comecam a se encaixar as pecas do quebra-cabesa das relasdes de 

poder. E a igreja tem o compromisso evangklico de denunciar. Ela n3o pode 

calar enquanto desmantela-se a infdncia de  um pais que tem 350 milhdes de 

hectares de terras cultiv6veis mas possui 80  milhdes de deficien~es cal6ricosl . 

'DIMENSTEIN, Gilberto, 0 s  nossos rne~iinos, 9ue Deus os tenha. Imprensa, Janeiro cle 1992, p.16 



f preciso-que a igreja denuncie como o profeta Malaquias, e tenha a 

coragem de apresentar or iculos de esperansa para o seu povo, como fez o 

profeta Zacarias. A esperansa prof6tica pode servir de chave hermensutica para 

destrinchar as relashes de poder e opress%o. Contudo, a Biblia que anuncia 

essa esperansa 6 a mesma que relata situas6es cru6is. Criansas foram ofereci- 

das a Jav6: tais relatos contrastam profundamente corn o Jav6 clue exige justisa 

e se declara veementemente defensor dos 6rfhos (Jeremias 49/11). 

Nada mais vivificador para o trabalho da igreja d o  que saber que o odor 

dos sacrificios de criansas que lsrael oferecia em seus altares nunca fora agra- 

dhvel a Jav6 (Isaias 1, l  1-17). Esta foi a mo t i va~ho  para o presente trabalho: 

localizar as origens e os "porquss" de uma prhtica tho absurda como a morte e 

a explorasho desmedida de criansas em Israel. Uma prdtica cultual que contra- 

diz totalmente o projeto igualithrio de sociedade proposto pelo javismo. 0 pri- 

meiro capitulo deste trabalho ocupa-se em apresentar "a guerra santa de Jav6" 

e suas conseqii6ncias fatais para as criansas. A instituisho d o  herem assusta 3 

primeira vista, pois foi determinada pelo Deus de Israel. Entretanto, 6 preciso 

entender o herem como uma estratkgia politica de sobrevivencia d o  povo de 

Israel. E, no entanto, a partir da campanha de expansionismo que lsrael entra 

em con tat0 com u m sincretismo cultual que in fluencia irremediavelmente suas 

relashes com Jav6. 

0 segundo capitulo localiza no  sincretismo cultual a origem dos sacrifi- 

cios das filhas e filhos de  Israel. Jav6 zanga-se com o seu povo: Que n7e interes- 

sa a quantidade de seus sacrifi'cios? Quando vocgs erguen7 as mZos, eu desvio o 

rneu olhar; ainda que rnu1tl;aliquem as 0ra@eS, eu na'o as escutarei. As ma'os de 

vocgs esta'o cheias de sangue. Lavern-se, tirern da minha vista as nlaldades que 

vocgs praticam. Parem de fazer o ma/, aprendanl a fazer o bem (Isaias 1, l  1 .I 5-  

17). 0 fato de haver leis para garantir a defesa dos brfhos e das viljvas deixa 

mais d o  que claro que a explorasZo destes era habitual. Sabe-se que uma lei 

somente 6 promulgada quando hh reincidsncia no erro: os profetas nho dariam 

tanto peso A denljncia do  sacrificio e da explorasho d o  6rfZo se n%o fosse co- 

mum que ambos ocorressem em lsrael (DeuteronBmio 24/17-22). 

0 problema do abandon0 e da espoliasho d o  brfho em lsrael e a sua 

situasho juridica 6 abordado no terceiro capitulo deste trabalho. Com isso, 6 

possivel traqar um paralelo em relasilo 3s meninas e meninos de rua - os 6rfhos 

de hoje. Apesar dos s6culos que separam os dois grupos de crianqas, as seme- 

Ihansas sho assustadoras. Mais absurda ainda 6 a semelhansa entre o descaso e 

a explora~50 que sofreram as criansas s6culos antes de Cristo em lsrael e as clue 

vivem nas ruas brasileiras, faltando somente quatro anos para o advent0 d o  

s6culo 21. 

Emile Durkheim, soci6logo franc&, afirmou que "cada sociedade tem, 

em cada instante de sua histbria, uma aptidho definida para o suicidioV* . Este 

parece ser o atual momento hist6rico brasileiro: um context0 de  des t ru i~ho de 

LEITE, Ligia Costa, Brasil, n a ~ o  seqiiestrada. Petr6polis, Ed~tora Vozes, 1990, p.643. 



seus valores, culturas, potencialidades, consequ6ncia de um process0 social 

iniciado por uma declaraqZo de independhc ia  que n%o se preocupou com a 

deelaraqgo de alforria. 

AS CRIANCAS E A GUERRA 

A guerra 

/av& nosso Deus o entregou a nds, e o vencernos, e tambgrn a seus filhos e todo 

o seu exbrcito. Tornamos posse de todas as suas cidades e sacrificamos cada urna 

delas, corno ancitema: honlens,. rnulheres e crian p s ,  sen1 deixar nenhurn sobre- 

vivente (Deuteronbmio 2/33-34]. 

Israel, sendo urna teocracia, ngo dividia a vida em esfera religiosa ou profana. 

Alkm da monarquia e da legislaq%o, tambkm a guerra era uma realidade religi- 

osa, com ideologias e ritos pr6prios que a diferenciava das outras guerras anti- 

gas, nas quais o aspect0 religioso era aces's6rio. Ou seja, falava-se em "guerra 

santa" ou '"guerra de'Jav6" que continha os 'seguintes elementos: a i r a  de Jave 

contra os inimigos d o  povo eleito (1 Samuel 28,18), o toque da tromb'eta em 

Is'rael que convocava a guerra (Juizes 3,271, e o fato de que J'av6 em pessoa 

ofdena a guerra (Isaias 13,3); as primeiras guerras de Israel visaram a conquista. . 

N o  periodo dos jui ies e do  reinado de Saul as guerras foram defensivas, pr i-  

meiro contra os povos vizinhos, em detriment0 das desapropriaq6es de terras 

feitas por Israel, depois contra as invas6es dos filisteus. Com DAvi, Israel expan- 

de-se e reconquista os territbrios ariteriormente perdidos para os filisteus, 

arameus e amonitas3 . 

Durante muito tempo foram empreendidos combates a p6. AS evolu- 

qBes t5ticas de guerra dos paises vizihhos fizeram com q u e ' l s r a l  a'dotasse o 

cavalo, apesar d e  skrias advertencias da lei dos profetas contra o seu uso 

( ~ e u t c r o n d m i o  17/16;  ~ a l m o s  33/17). Segundo os costumes da epoca, confor- 

me prescreve o Deuteronbmio, antes de atacar um'a cidade estrangeira era pre- 

c i s ~  oferecer um tratado de paz - berit. dontudo, esse tratado significava inva- 

riavelmente que quem aceitasse as suas condiq6es estaria se sujeitando a traba- 

Ihos forsados4. 

As leis de guerra eram rudes. As cidades eram destruidas, saqueadas e 

queimadas. A divisgo dos despojos de guerra - herem - era o seu ponto culmi- 

nante, descrito por muitos torno um prazer impar (Isaias 9,3; ~ a l m o s  11 9,162). 

Homens, mulheres e criansas das cidades vencidas eram parte do  herem5 . Em 

'de VAUX, Roland, lnstituciones delAntigoo Testainento. Madrid, Ediciones Cristiandad, 1975, p.334, 346. 

'von ALLMEN, J.J., vbcabuldrio Biblico. S8o Paulo, ASTi, 1972, p.l62;'de,VAUX, Roland, lnstituiciones, p.337. A 

situaq80 apresentada em'2 Reis 14,8, quando Amasias de ludd manoa uma mensageni a 106s de lsrael dizendo: 

' Venha para medirmos'as nossas forqas', 6 totalmente excepcidnal. 

Ide VAUX, Roland, lnstituiciones, p.343; GOTTWALD, Norman K., As tribos de / a d .  Uma sociologia da religiBo 

de lsraelliberto, 1250- 1050 a.C. SBo Paula, EdiqCles Paul~nas, 1986, p.553, afirnia: "Por outro lado, acluilo que 

se situa por trds do hsrern esquemdtico talvez n2o tenha sido retirar os artigos do uso, lnas retird-10s da acumu- 

la@o privada e da especula$io para o lucro. 0 fato de queps metais eram herem para lave poderia interpretar- 

se como significado que eram colocados num fundo,comurn de inter&ses para diversas finalidades (...) porventura . . 
tarnb6m para resgatar catlvos de guerra." 



relasso aos prisioneiros de  povos prbximos, todos eram extermi  nados 

(DeuteronBmio 20,16-18; Josue 6,21). Quando se tratava de populasbes mais 

afastadas, s6 os homens eram mortos. As mulheres e as criansas erarn conserva- 

das e as virgens podiam.ser tornadas como'esposas (DeuteronBmio 20,lO-15; 

21 ,I 0-1 4). Com essas matansas seletivas, Israel pretendia elirninar quem repre- 

sentasse maiores problemas para integrar-se 2 sociedade israelita. A forsa pro- 

dutiva dos soldados inimigos capturados em grande nljmero nZo era aproveita- 

da por raz6es de seguransa, pois poderia resultar numa perigosa presensa de 

grupos organizados nao-assimilbveis e porque a atividade econbmica naqueles 

tempos de conquista ngo se baseava no  trabalho escravo. Somente as guerras 

de Davi proporcionaram os primeiros escravos p6blicos (2 Samuel 8,2; 12,31)6 . 

A guerra de JavC 

Em Israel, pelo menos ate a monarquia, a guerra era a "guerra santa". Javk 

estava presente no  campo de  batalha mediante a presensa da arca. Jav6 era 

guerreiro, pelejava por Israel. A vitbria n2o era fruto da forsa d o  nl lmero de 

armas ou combatentes, mas unicamente da ajuda de Jave, o Senhor dos Ex6rci- 

tos. 0 s  inimigos de Israel eram os inimigos de Javi.. Assim sendo, at6 onde 

Israel estava envolvido, a guerra acontecia conforme a vontade de lave e era 

comandada por Ele ( i xodo 14,4; 15,3; DeuteronBmio 23/15; Josue 7,2-3; Juizes 

5,23-31; 1 Samuel 4,7; 2 Samuel 1 1  ,I 1 I7 . 
A guerra jamais comesava sem que fossem oferecidos sacrificios a Jav6 

ou sem que se pronunciasse um voto; da i  vern a expressZo "consagrar u m  com- 

bate", no  sentido de "entrar em cornbate". 0 combatk permanecia em estado 

de santidade ritual durante todo o tempo de guerra: parece provivel  que essa 

consagrac;Zo implicasse tambem em abstinencia sexual (J uizes 1 1 ; 1 Samuel 7,9; 

13,19-22). Com a monarquia, cessa a intervensFio direta de Deus na condusZo 

da guerra, como era, at6 entao. Entretanto, certos elementos da guerra de Jav6 

continuaram existindo, como podemos verificar com Urias (2 Samuel 11 ,I 1 - 
1318 . 

A necessidade de  eliminar todas as forrnas de imoralidade que pudes- 

sern corromper a vida d o  povo escolhido nos ajuda a explicar a instituigzo do 

herem. No hebraico, herem originalmente significava "devotado" e depois pas- 

sou a significar "devotado A destruisgo, coisa hostil A teocracia" (Josue 6,17- 

241. 0 plano de lave jamais poderia ser destruido pela idolatria rnesmo que isso 

6FONTELLA, Carlos Alonso, La esclavitud atrav4s de /a Blblia. Madrid, Conselho Superior de lnvestigaciones 
Cientificas, 1986;?p.21-22; de VAUX, Roland, lnstituiciones, p.771 : "En1 Israel, os escravos sendo estrangeiros 011 

israelitas deviam ser libertados no ano jubilar (Levltico 25,40-45). f dificil saber se esta lei f o ~  aplicada algunia 

vez." 
?de VAUX, Roland, lnstituiciones, p.35. Segundo textos antigos, as guerras no tempo de Jos~16 e Juizes nBo eram 

empreendidas para propagar a f6 de lave, como o yihadtem por objet~vo impor a f6 mu~ulrnana. N%o parece clue 

a arca fosse levada na guerra a partir de Salom%o (p.397). A id6ia de Jav6 guerreiro nasceu junto com a f6 no 
mesmo: da experiencia extraordin6ria da libertac.30 do Egito (txodo 14,31; 15,3-21)" (p.447). 

Ode VAUX, Roland, lnstituiciones, p.348; MAKENZIE, John, Dicionrlrio B/blico. SBo Paulo, EdisBes Paulinas, 1984, 

p.397. 



significasse uma as20 drbstica como o herem (Deuteronbmio 7,116); por outro 

lado, a guerra podia ser empregada como punis20 contra lsrael (Isaias 10,5- 

34). A transformas20 do cardter da guerra se dd  na mudansa d o  estado e da 

cornposisFio do  ex6rcit0, da guerra santa das confedera~bes tribais para as guer- 

ras politicamente organizadas da rnonarquia. 

As criangas e as consequ6ncias da guerra 

Em todas as narrativas de guerra as criansas correm perigo de vida e sho irreme- 

diavelmeyte destinadas ao sacrificio e A morte. Nas mZos dos reis estrangeiros e 

na polit ica militarista expansionista, as criansas sucurnbem, ou em forma de 

sacrificio ou n o  massacre do povo, o que atinge tamb6m as mulheres grbvidas: 

Entab disse Hazael: Por que chora o meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o 

ma1 que ha's de fazer aos filhos de lsrael; deitara's -fog0 ds suas fortalezas, mata- 

ra's Lj espada os seus jo vens, esmagara's os seus pequen os e rasgara's o ventre de 

suas mulh eres gra'vidas (2 Re i s 8,12 1 ; .tomam os posse de todas as suas cidades e 

sacrificamos cada uma delas, como ana'tema: homens, mulheres e crian~as, sen7 

deixar sobrevivente. Pegamos apenas o gado como despojo (Deuteron b m  io 2,34- 

35a). 

Entretanto, o dogma biblico do  herem pode ter sofrido deformasbes at6 

a sua redasho. As regras que incluem essa tbtica de guerra devem ter sido 

redigidas bem mais tarde, por volta do  reinado de Josias (640-609 a.C.). E nes- 

te period0 que volta o interesse pela guerra santa e tamb6m o reavivamento do 

espirito nacional e militarista, principalmente das elites. Quando lsrael atacava 

as cidades, os individuos que compunham a realeza e os que compactuavam 

com ela eram mortos. Poi-em, todos os outros cananeus tinham um lugar legiti- 

m o  em Israel, como classes inferiores anteriormente exploradas sem qualquer 

alternativa at6 que a revoluq3o israelita comeGasse a avansar. Provavelmen te, a 

execus20 de prisioneiros de guerra em lsrael n2o pode ser entendida como 

sacrificio cruel, mas como parte das estratkgias politicas de sobrevivencia de 

lsrael como p ~ ~ ~ 9  . 

i precis0 chamar a atens20 para o sincretismo religioso entre lsrael e as 

populaqdes vizinhas: uma absors2o de tradisbes cultuais que n2o eram ag'radb- 

veis aos olhos d e  Jav6, segundo o profetismo. Registre-se o sincretismo que 

tomou conta de lsrael depois da geras2o de Josu6. 0 mesmo sincretismo que 

fora combatido sem medir esforsos atravks do herem trazia para lsrael tradi- 

shes cQlticas que nho eram agradbveis aos ol hos de Jav6. i importante.assinalar 

que, na Antigiiidade, as relaqdes politicas e econbmicas nho se limitavam uni- 

camente ao dominio profano, porque o reconhecimento polit ico de um aliado 

implicava sempre em concessdes de ordem religiosa. 0 s  israelitas, seduzidos 

pelas facilidades de ganhar o apoio e o socorro de Baal, segundo a fi. dos 

cananeus, sem qualquer responsabilidade moral para com o pr6xim0, acredita- 

%OTTWALD, Norman K., As tribos de JavP, p. 559;  de VAUX, Roland, Historia Antigua de lsrael. Madrid, Ediciones 
Cristiandad, 1971, p.260. 



vam obtkr os favores d o  Deus de Israel da mesma maneira e segundo as mes- 

mas condiq6es - desse assunto se ocupa o prbximo capi tu lo l0 . 

Uma das estrategias militares, freqiientemente usada, era cercar a cida- 

de inimiga. lsso levava a uma outra guerra, bem mais cruel: n%o tendo um 

punhado de trigo, as m%es israelitas cozinhavam as suas crianqas: E aconteceu 

que Ben-Adad, rei de Ararn, reuniu todo o seu exgrcito e veio sitiar Sansaria: 

houve enta'o grande forne em Sarnaria e o cerco foi  ta'o cruel que a cabe~a de 

iurnento valia oitenta siclos de prata e a quarta parte de urna cebola selvagem, 

10 cinco siclos de prata. Passando o rei pela rnuralha, urna rnulher /he gritou: so- 

corre-me, senhor rneu re;. Respondeu-lhe ele: Se /a ve' ndo te  socorre, donde 

posso tirar auxilio para ti? Depois o reiperguntou: Que te acontece~l? E ela: Esta 

rnulher me disse: Entrega o teu filho, para que o cornarnos hoje, que arnanhd 

cornerernos o rneu! Cozinharnospois o rneu filho e o cornernos; no dia seguinte, 

eu /he disse: Entrega teu filho para o cornerrnos, mas ela ocultou seu filho. Quando 

o rei ouviu o que dissera a rnulher, rasgou suss vestes; o rei estava andando 

sobre a rnuralha e o povo viu que ele trazia sobre o corpo urn cilicio (2 Re~s 

6,24-30). 

Em nome da preservas30 da cidade e do  poder, torna-se aceitdvel o 

esgotamento e o empobrecimento d o  povo, chegando-se mesmo ao sacrificio 

de criansas. No trato que as mulheres fazem entre si (v.281, traduz-se todo o 

desespero e revolta no  nivel da casa que j i  n%o tem como proteger o corpo das 

suas criansas. N%o podemos tomar o texto como exemplo de canibalismo, mas 

dimensiond-lo dentro de um quadro de narrativas populares que denunciam a 

situasho de miskria d o  povo. A partir da reivindicaqgo da mulher existe a tenta- 

tiva d o  rei de n%o assumir a responsabilidade pela situas%o da mishria, procu- 

rando justificar o fracasso econ6mico com a argumentaqao religiosa (v.27). Mas 

o rei n%o tem o que dizer e rasga as suas roupas. 

0 s  profetas acusam o estado de promover a prostituiq20 em busca de 

gente para o exhrcito. Filhas e filhos eram penhorados para pagamento de divi- 

das contraidas e n%o pagas exatamente porque, estando na guerra, os campo- 

neses n%o podiam trabalhar para pagd-las (Miqukias 2/91. Estando os campos, 

os vinhedos e as casas jd hipotecadas, era preciso entregar filhas e filhos. 

Am&, Oskias e Miquhias, profetas d o  oitavo skculo a.C., foram u n i n i -  

mes em denunciar que o empobrecimento do povo do campo e da cidade era 

resultado da asgo do estado, que visava enriquecer 2s custas d o  empobreci- 

mento do seu povo. Entretanto, h preciso ver tal empobrecimento no  context0 

do  imperialismo internacional e dos consequentes saques, resultados das ope- 

ras6es militares empreendidas contra Israel e Jud5, ou como fruto dos altos 

tribu tos. 

I3von RAD, Cerhard, Teologia do Antigo Testamento 11. SBo Paulo, ASTE, 1973, p.286; CARMUS, Ludovico, "0 
imperialismo - Estrutura de dominar;Zo". In: Revista de lnterpretagso B/blica Latino-Americana 3 ,  1991, p.18, 
afirma: "Assim se explica que Acaz, ao pedir auxilio ao rei assirio contra Israel e Damasco, n5.o s6 Ihe enviou urn 

rico tributo, corno tambem introduziu prdticas cultuais dos deuses assirios no pr6prio templo de Jerusalem (2 

Reis 16,5-18)." 



A realidade de nao-respeito As criansas.contrasta com o context0 da 

alianqa, da  terra prometida e da Tori. A necessidade de garantir a continuidade 

da raqa era, prirnor,dialmente; o que fazia com que as criansas.fossern conside- 

radas urna d6diva.de Deus. Contudo, alhrn dessas.trGs realidades os israelitas 

n i o  prestavam mu,ita atens30 a e las l l  . . . 

0 desarmamento - utopia profetica 

De suas espadas forjarso arados; de suas lan~as/ podadeiras. Un7a . nag20 .. nab 

levan tar5 espada contra outra naggo, nem se adestrarzo para a guerra (Isaias 

2,4b). . 3 .  . . 

0 problema da justisa social - tao patente em Isaias e Miquhias - deve ser visto, 

portanto, em sua conexio intirna com o imperialismo. Desde as origens da 
>. 

monarquia, o problema da injustisa estava intimarnente ligado. ao'problema-do 

armamentismo e A rel igi io d o  estado que Ihe servia de suporte. De  um lado a 

dornina(;ao estrangeira caracterizava-se pela violencia da injustisa cometida 

contra o pobre, o brfao, a viOva, pela corrupsao do direito em detriment0 dos 

rnarginalizados e pela existencia de um aparelho ideolbgico-religioso que legiti- 

rnava toda,a opressio do  povo. Por essa razio, o juizo de Javh envolvia critica, 

desaprovasao e condenaqio da cultura de dominas30, o castigo dos que a man- 

tinham corn, a sua ideologia e a sua priitica e a restituiqio da justiqa em todos os 

niveis de vida d o  povo.- 

Iavh,.de mod0 diferente de um deus manipul ido pela teologia palaciand, 

n3o se' Blia aos'tribunais de perdisgo que fazem a lei da tiranid. 6 o Deus quk 

faz justisa, que nZo fecha os olhos quando humil ham o seu povo, mas sac ram.^ 

estrangeiro e a v i~ j va  e assassinam os 6rfFios (Salrnos 146,7-9). E a este Deus 

que se dirigem as:numerosas nas6es que estao subindo para o monte de Javh 

(Isaias 2,3) : Reconhecer e optar por Javh h a condisgo da poss i ve l~ res tau~a~ io  

da justisa e da paz universal. 

Na fala dos profetas rompe-se o circulo vicioso da polemica -.os opriini- 

dos de hoje n50 serio os opressores de amanh3. 0 s  profetas anunciam o que o 

e s t a d ~ ' ~ r o c u r a  fazer crer 'como impossivel; i'rreal e ilusbrio: um mod0 de vida 

radicalmente diferente.daquele da:violencia vigente; a sociedade nao deve ser 

o resultado da confrontas30 de forsas militares ou dos interesses e~conbmicos 

dos poderosos, mas sim obra da justisa, o que a faz tambhm urna .sociedade de 

paz. 

Essa nova cultura . . de paz, que 6 realizasio histbrica da lei e da palavra 

de Javh, requer o esforso de todos. N i o  brota por geraqio.espontAnea. i neces- 

s6rio forj6-la. 

"PEREIRA, Nancy Cardoso, "Profecia e cotidiano - Mulher e crianca no ciclo do profeta Eliseu". In: Revista de 

lnterpreta<Zo Blblica'Latino-Americana 1 4 ,  199313, p.l 7; ZABATIERO, Jdlio PT., "0 estado e o empobrecimento 

do povo - reflexBes a partir dos profetas do sbc. V l l l  a.C.". In: Estudos B/blicos 21.; 1989, p.23, 25; WEBER, 
Hans-Ruedi, lesus e as crian~as. S%o Leopoldo, Editora S~nodal, 1986, p.16. 



Isaias usa muito os termos "lansas e espadas" para exprimir a cultura de 

guerra do  imperialismo assirio e da monarquia judaita. Em contrapartida, os 

arados e as podadeiras s3o bastante raros no Antigo Testamento. A menqao ao 

arado e cis podadeiras pode remeter a um convite como nos velhos tempos. 

lsrael chegou ci terra, n3o tinha espadas nem lansas, somente ferramentas de 

trabalho (1 Samuel 13,19-21). Sua cjnica forqa, Jav6, fora suficiente para lsrael 

at6 que ele quis ser como os outros povos e decidiu adotar uma cultura de 

dominaq.30. A paz 6 imaginada pelo profeta como uma transformas30 total em 

lsrael e no  relacionamento entre as nasbes. 0 s  instrumentos de destruis30 se- 

rso transformados em instrumentos de paz. Consequentemente isso pouparia a 

vida de  muitas criansasl2 . 

As origens dos rituais culticos israelitas 

As origens do sincretismo religioso em lsrael datam da sedentarizaqzo dos 

israelitas na Palestina. Uma nova fase comesou quando Davi anexou Jerusalem 

ao reino de Israel. N%o bastasse o crescimento da populas3o estrangeira, que 

tornava-se cada vez mais ameasador, o nljmero de  pessoas que ainda estava 

consciente das nosbes sobre a f6 em Jav6 reduzia-se consideravelmente. A lin- 

guagem e os conceitos religiosos que representavam a revelacso e as obras de  

Jav6 ainda n.30 haviam sofrido profundas mudanqas, embora os altares fossem 

incensados e as oraqbes ditas. Era Jav6 realmente cultuado? f provivel  que 

fosse Baal, o autor das benq.30~ a quem simplesmente se havia dado o nome de 

Jav6, ou ainda algo indefinivel situado entre Jav6 e Baal. 

0 vocabulArio sacrificial era distinto entre os cananeus e israelitas, con- 

tudo o sistema de sacrificios era mui to semelhante. A Biblia supbe que os sacri- 

ficios cananeus e israelitas possuiam um altar comum, por exemplo, no  monte 

Carmelo (1 Reis 18,17-40). 0 s  patriarcas n3o tinham altares, mas sacrificavam 

sobre pedras como os n8mades da ArAbia. 0 s  relatos de Genesis, excepcional- 

mente, trazem citacBes de sacrificios - zebah (GGnesis 31,34; 46,l). A descri- 

q3o mais detalhada, encontramos em Genesis 22,l-9 - o sacrificio de  Isaque. 

f discutivel se, depois de  Davi, a situaq3o d o  culto permaneceu a mes- 

ma durante 150  anos, at6 Onr i  e Acabe. Salom.30 reinou no  period0 970-931 

a.C., aproximadamente. 0 s  seus inljmeros casamentos com mulheres estran- 

I2CARMUS, Ludovico, "0 imperialismo - Estrutura de dominac;io", p.18; DREHER, Carlos A,,  "Salomlo e os 
trabalhadores" In: Revjsta de lnterpreta~ao Blblica Latino-Americana 5-6, 1990, p.14: "A rnonarquia israelita 

surgiu, j6 no tempo de Saul, dentro de moldes do mod0 de produ~Bo tributdrio. Com o pretext0 da defesa eficaz 
contra os filisteus, criou-se a necessidade de um pequeno exercito regular e permanente (...) havia condi~bes 
para a p r o d u ~ i o  superior As necessidades da cornunidade, permitindo o surginiento de uma elite que assumisse 

o serv i~o de guerra"; LOPEZ, Rolando, "Justiqa, desarmamento e paz internacional (Isaias 2,2-4; Miqueias 4, l-4). 
In: Revista de Interpreta~ao Brblica Latino-Americana 8, 1991/1, p.60, 67, 68-69; veja tamb61n 1 Samuel 13,20- 

21; 2 Reis 6, 5; Isaias 18,5; SAMPAIO, T%nia Mara V., "A desmilitariza$80 e o resgate da dignidade em Oseias". 
In: Revista de lnterpreta~ao Bfblica Latino-Americana 8, 199111, p.77: "Na denlincia de Oseias encontramos 

al6m do pedido pela desmil i tariza~io urn pedido veemente pela desbaaliza~80. Desta forma atinge o corag8o clo 
sisterna, porque ambos (o exercito e a religilo) d%o o suporte para a monarquia." 



geiras encheram Jerusal6m de  altares para outros deuses, o que demonstra a 

presensa de culto estrangeiro em Jerusal6.m no  period0 anterior ao de Onr i  e 

Acabe. 

Onri  fundou Samaria (no Norte), que passou a ter um templo de Baal (1 

Reis 16,29-32). Para r e f o r ~ a r  seu reino, Onri  comprometera-se com uma polit i- 

ca de federasao com seus vizinhos do Nordeste e Noroeste. Acabe casa-se com 

Jezabel, filha de Etbaal, rei de Tiro. Atraves dos relatos da 6poca de Elias cons- 

tata-se que Jezabel niio se contentou com o apego pessoal hs formas de culto 

da sua religiao fenicia, mas conservava em Israel "profetas", ministros de Baal 

(1 Reis 18,191. N o  campo, continuavam servindo Aquele que ainda era chama- 

d o  de  lave, mas na corte e nas camadas superiores da populasiio urbana, vene- 

ravam Baal. A autentica f6 em Jav6 que ainda subsistia estava se reduzindo h 

d e fen siva: Onde estio os teus deuses, que fabricaste para ti? L evantern-se eles, 

se te podem salvar no tempo da tua desgra~a! Porque tzo numerosos con70 as 

tuas cidades, sgo os teus deuses, o' / u d i  (Jeremias 2,28) 1 3 . 
Em conseqii&ncia do  casamento de  JorZo (848-841 a.C.) com Atalia, 

f i lha de Jezabel, a influsncia fenicia entrou tamb6m em Jud6 (2 Reis 8/18). 

Ap6s a morte de Joriio, Atalia ocupou a posiqZo de "rainha mae". Depois d o  

curto governo de seu f i lho Ocazias (841 a.C.), ela governou durante cinco anos 

(842-837 a.C.1. Durante o seu governo, Atalia procurou extinguir o culto a Jav6 

el ap6s a sua morte, o templo estava destruido (2 Reis 1 1  ,I -3; 12, l-8).  

Para uma boa sequ&ncia deste trabal ho, 6 importante verificar o signifi- 

cad0 de holocausto - 'olah e 'do r i to de sangue' que necessariamente precedia o 

primeiro. 0 holocausto, diferentemente d o  zebah - sacrificio, que era um rito 

de comunhiio, era a oferta mais desinteressada dos sacrificios cru6is. Enquanto 

que no  zebah o ofertante fazia uso de metade da oferta na re fe i~ i i o  sacrificial, 

no holocausto a oferta toda era consumida pelo fogo. Abraao foi intimado a 

queimar seu f i lho lsaque como 'olah para Deus (Gsnesis 22). 

0 rito de sangue, prescrito para sacrificios cru6is, consistia em tr6s a ~ 6 e s  

realizadas pelo ofertante: cortar o pescoc;o da vitima, derramar o sangue ao 

chiio e aplicar n o  altar uma gota de sangue com o dedo ou com hissopo. Com 

tal gesto o ofertante expressava sua p e r t e n ~ a  a ~ e u s l 4  . 

Em todo o Antigo Oriente Pr6ximo reconhecia-se o carbter religiose de  

certas brvores. A drvore sagrada est5 especialmente documentada na iconografia 

mesopotiimica. A drvore aparece como simbolo da fecundidade ou como tribu- 

to aos deuses, niio os representava, era apenas um acess6rio do  culto. 0 s  pro- 

fetas condenavam os israelitas que iam sacrificar. em cima das colinas,. h sombra 

"von RAD, Cerhard, Teologia do  Antigo Testarnento II, p.19-20; de VAUX, Roland, lnst i tucione~, p.282; 

MACKENZIE, John, Dic~ondrio Biblico, p.178. 

"STADELMANN, Luis I . ,  "0 sacrificio de Isaque. Urn texto cldssico sobre o discernimento espiritual na Biblia". 

In: Perspect~va Teol6gica 61, 1991123, p.237: "A id61a de vinculafZo entre aliados era expressa, na antiguidade, 

pel0 pacto de alianca ratificado pel0 r i to de sangue"; RENKENS, Id., A religiso de Israel. Petr6polis, Edltora 

Vozes, 1969, p.178: "Durante o prlmeiro seculo ap6s Atalia, ludd teve reis que cornandavam conforma Davi, 

contudo nZo haviam acabado cam os "lugares altos"; PIXLEY, I . ,  "Exige o Deus verdadelro sacrificios cru&~s?" In: 

Revista de lnterpretafso Biblica Latino-Americana 2, 1 98812, p.91-96. 



das irvores (Os6ias 4,8-14). 0 s  "lugares altosH- banlot - se estendem desde a 

antiga 6poca canan6ia at6 o final da 6poca monirquica em Jud i ;  foram pois 

lugares de culto, primeiro dos cananeus, depois dos israelitas. A principio os 

"lugares altos" ngo foram condenados pela religigo de Israel. Esses santuirios 

foram frequentados por israelitas at6 o final da monarquia. Ezequias (71 6-687 

a.C.1 quis destrui-10s para centralizar o culto, por6m Manass6s (687-642 a.C.1 

os restabeleceu. Diversos textos mencionam o altar como elemento dos "luga- 

res altos" (2 Reis 21,3; Ezequiel 6,6), cujos acess6rios mais caracteristicos eram 

as colunas - massebah - e o poste ou a 6rvore - aserah (1 Reis 14,23; 18,4)15 . 
A vida moral integrada vida religiosa era uma exig6ncia d o  javismo. 

Para desfrutar da  comunhgo com Deus, o ser humano precisava estar imbuido 

d o  espirito de amor e justisa. Entretanto, os israelitas foram seduzidos pela 

facilidade de ganhar o apoio de Baal. Al6m disso, o culto cananeu incentivava 

o saque dos recursos por parte de uma elite, ao passo que o culto israelita 

justificava a partilha dos recursos com toda a populasdo. A quebra da igualdade 

6 contr ir ia ao projeto de Deus. Para Israel, andar atrds de deuses estrangeiros 6 
pecado capital diante de Jav6. f rompimento da alianqa. Sgo os profetas que 

tentam mostrar o pleno alcance deste crime quando falam em div6rcio: Vici que 

eu rejeitei a rebelde Israel exatamente por causa de todos os sells adi~/t&rios, 

entregando-/he o documento de divo'rcio (Jeremias 3,8). 

0 sacrificio era mais que urn tributo, era uma oferta. A oferta deveria 

ser algo que fizesse parte da vida cotidiana d o  ofertante e ao mesmo tempo 

fosse muito importante para ele. A respeito da destruisgo, sobre o altar, da 

vitima imolada ou dos produtos oferecidos, h i  duas vers6es clue se completam: 

a primeira indica que a destruisgo 6 o l inico meio de tornar a vit ima inutil izivel, 

que seja oferta irrevogivel, o que es t i  relacionado com uma id6ia mais geral de 

que tudo 6 sagrado a Deus e deve ser subtraido do uso profano (...). A segunda 

razdo mostra que a destruic$io 6 o l inico meio de dar a oferenda a Deus fazen- 

do-a passar para a esfera invisivel. 

0 sacrificio tinha a seu serviso parte considerAvel das leis e regulamen- 

tos que formam a infra-estrutura institucional. Entretanto, o exil io marcou deci- 

sivamente a conceps%o de sacrificio. U m  espirito novo anima a vida religiosa el 

por causa do sentimento de pecado que perpassava Israel naquele periodo, a 

cornpreens20 dos sacrificios passou a ser basicamente de expia@o. 0 s  sacrifi- 

cios expiat6rios j i  existiam antes d o  exilio (1 Samuel 3,14; 26,19). Contudo, 

agora o povo compreendia que todo sacrificio era um meio de reconci l ia~2o 

com Jav6, que es t i  irado com seu povo. A ruina d o  templo no  ano 70 d.C. 

I5de VAUX, Roland, lnst~tuiciones, p.378, 380, 381 : "hlassebah era simbolo da divindade masculina (...) aserah 

representava a divindade feminina. Feita de madeira (Juizes 6,261; podia ser cortada ( ixodo 34,13; Juizes 6,25) 

e queimada (DeuteronBmio 12,3; 2 Reis 23,G-15). Podia ser, ao que parece, urna drvore viva que se planta 

(DeuteronBmio 16,21) ou se arranca (MiquBias 5,13; 2 Reis 23,24); porbm, coln frequgncia, era tlm ob~e to  cle 

madeira (1 Reis 14,15; 16,33) (...)Samuel oferece sacrificio no "lugar alto" da crdade ( 1  Sarnuel 9,12-13). SalomBo 

sacrificou e foi favorecldo por Jav6 (1 Reis 3,4) (...)A persist&nc~a dos abusos e o movimento de central~za@o do 

culto deram lugar, sem- distinqso, .3 reprovac;Zo dos "lugares altos". 0 s  bamot se converteram em sin6nirno de 

santudrios ilegitimos na censura que o redator deuteronomista dos livros de Reis dirige a todos os reis de lsrael e 

de Judd, corn exce~Bo de Ezequias, Josias e os textos tardlos do pentateuco." 



, marcou a interrupg;?~ dos sacrificios num momento em que eles j6 pareciam 

supkrfluos em muitos ambientes judaicos, embora ningukm tivesse coragern de 

aboli-losl6 

0 sacrificio de crian~as 

0 s  sacrificios humanos estdo documentados nas religiBes do Oriente. Contudo, 

essas pr6ticas sZo sempre descritas como excepcionais. As ind ica~6es mais cla- 

ras de sacrificio hurnano, especialrnente o de criansas, v2m d o  ambiente fenicio. 

Ndo se tern noticia de que em Israel o sacrificio de criansas tenha sido normativo. 

E possivel que fosse urna pr6tica conhecida no tribalismo, como atestam os 

textos de i x o d o  22/28 (veja Juizes I I ,  29). Porhrn, parece que naquele periodo 

ndo fo i  seriamente questionada, talvez por estar pouco difundida ou porque j6 

se praticava o resgate ( i xodo  13,l-2.11-16). 

Lirnitar essas prfiticas sacrificiais 6poca de Acaz (736-71 6 a.C. - 2 Reis 

16,3) e Manassds (687-642 a.C. - 2 Reis 21/61 ndo 15 de forma alguma urna 

i n jus t i~a  em relasdo aos dois reis. Neste periodo as influencias estrangeiras fo- 

ram intensas. Tudo leva a crer que o sacrificio de c r ian~as foi in t roduz~do tar- 

diamente d o  exterior, e foi categoricamente condenado pelo jav~srno. Essa in- 

trodusdo tardia n ; ? ~  poderia ser urna (re)interpretaqdo de algumas prdticas mui- 

to antigas que entretanto, jb haviarn sido deixadas para trhs, e por isso assusta- 

ram tanto os profetas e o povo? As pesquisas situarn a origem dessas pri t icas 

sacrificiais no  ambiente fenicio: inscrisbes pljnicas e neopljnicas cont2m a ex- 

press;?~ rnlk'rnr, que provavelmente significa "oferenda de cordeiro" e "oferenda 

de homem" e referia-se ao sacrificio de urna c r i a n ~ a  ou de urn cordeiro como 

seu substituto. Esta interpretaqso tem em seu apoio o descobrimento, n o  santu- 

6rio de  Tanit em Cartago, de urnas que cont2rn ossos carbonizados, de cordei- 

ros ou  de cabritos, e com mais frequ2ncia d e  criansas pequenas. U m  fragment0 

de Filon de Biblos, conservado por Euskbio, afirrna que era urn antigo costume 

entre os fenicios oferecer as suas criansas rnais queridas em caso de  perigo 

national. 

Esse sacrificio se chamava rnolk na Fenicia, assirn como em Cartago, e 

fora introduzido com esse nome em Israel. Melek ou molok eram elementos 

usados para substituir o nome de urna divindade. Este apelativo aparece em 

textos biblicos em conexZo com o "forno" d o  vale de Hinom; fala-se na compo- 

sisdo dos nomes divinos Adrarneleque e Anarneleque, em r e l a ~ d o  tarnbkrn aos 

sacrificios de criansas pelo fogo (2  Reis 17/31). Estas oferendas se entendiam, 

pois eram feitas a um rei, um rnelek, que era um idolo (Ezequiel 23,291, um 

Baal (Jeremias 19,5; 32/35), urna vergonha (Jeremias 3/24]. A graf~a hebraica 

original 6 rnolek, cujas vogais devem ter sido emprestadas de boset - vergonha. 

0 exemplo mais notdvel dessas mudansas foi  o que aconteceu com Baal, subs- 

t i tuido por boset (Jeremias 3/24; 11  ,I 3; Os6ias 9/10). Talvez isso possa ser atri- 

bu id  o a 0si.i as: Eu tirarei os nornes dos baalins de sua boca (Israel), e na'o rnais 

Iide VAUX, Roland, Inst~tu~oones, p 4 7 2 ,  von ALLMEN, J 1 ,  Vocabuldr~o Brbl~co, p 3 8 7  



se lernbrard do  norne dos idolos (Os6ias 2/17). 

Nos sbculos oitavo e sexto a.C. a quest30 d o  sacrificio tornou-se mais 

aguda. 0 s  reis, em honra a divindades estrangeiras e em favor de aliansas pol i-  

ticas chegaram a imolar seus filhos (Levitico 18/21 ; 20,2-5; Deuteron6mio 12/31 ; 

18,10; I Reis 16/34; 2 Reis 3,27; 16,3). 

Entretanto, nas microestruturas sociais n%o se costumava praticar o sa- 

crificio de criansas. Trata-se de uma pr%tica reservada ao estado e A religido d o  

estado, ou seja, as macroestruturas. E por que o sacrificio de criansas era vdlido 

numa instincia como o estado? A "resposta se encontra nas prit icas religiosas 

mantenedoras dos interesses da classe dominante. 0 s  ritos religiosos que estdo 

no  interesse do estado s3o aqueles que garantem o r i tmo da natureza. (...I 
Decisivas s3o a fecundidade humana e animal e a fertilidade da terra (...) Ora, 

o sacrificio de criansas justamente visa ativar os rituais naturais em momentos 

de crises, sejam elas de ordem natural ou politica. 0 s  estados necessitavam d o  

sangue da crianqa para que, aplacando as iras, pudessem continuar a explorar o 

suor e o sangue dos camponeses. 0 sacrificio da  crianqa, em particular d o  

primogenito, estava pois a serviqo d o  estado e das camadas de posse"17 . 
Retornemos a Acaz e Manassbs, os dois reis acusados de introduzir a 

prdtica d o  sacrificio de criansas durante os seus reinados. Acaz i. o primeiro 

sobre quem se escreve que "mandou passar o f i lho pelo fogo" (2 Reis 16,3). 

Acaz inaugura um outro t ip0 de sincretismo. Jav6 havia prometido a Davi que 

n3o Ihe faltaria sucessor para o trono. Entre Jav6 e o rei haveria uma relasdo de 

pai-filho. Contudo, Acaz, ao pedir ajuda ao rei assirio por ocasi3o da guerra 

Siro-Efraimita, renuncia a essa relas3o de filias%o com Javi., instaura butra, d o  

mesmo tipo, com Tiglate-Pileser, ao declarar-se "seu servo e fi l ho" (2 Reis 1 6,7). 

Dessa maneira, Acaz rompe com as bases da monarquia em Jerusal6m, que 

estavam colocadas unicamente na promessa de Javb a Davi por meio de Nat3. A 

dependencia pol i t ica de  Acaz da Assiria acarreta numa nova fo rma de  

sincretismo: a influencia da Fenicia, que foi constatada acima, vai diminuindo 

rapidamente e passa a ser substituida pela dos assirios. Quando Acaz foi  procu- 

rar Tiglate-Pileser em Damasco, viu um altar assirio, e mandou construir um 

igual em Jerusal6m, onde determinados sacrificios deveriam ser oferecidos. Tam- 

b6m no  culto seria manifestada a vassalagem politica de Acaz (2 Reis 16,16- 

18). 0 s  reis manipulavam a religi3o segundo as suas necessidades e caprichos: 

a rel igi io assiria era usada como forqa coerciva e centralizadora d o  impkrio e a 

sua funs20 ideol6gica fica clara no  fato de  que "a divindade nacional era u m  

deus solar, belicoso e implacAvel para com os inimigos; os fibis criam que ele se 

comprazia com o espetdculo da execuq30 dos prisioneiros diante d o  seu altar. 

A fun530 principal d o  credo assirio consistia em treinar os futuros cidadgos para 

uma patri6tica docilidade e ensin'ar-lhes a arte de obter favores dos deuses por 

meio de mdgicas e pressdgios"18 . 

"SCHWANTES, M~l ton,  "InterpretaqSo de Genesis 12-25 no context0 da e l a b o r a ~ j o  de herrnen&utica do 
Pentateuco". In: fstudos8fblicosl, 1987, p.41-42; de VAUX, Roland, lnstituic~ones, p.504, 563, 571; RENKENS, 
H., A religi1o de Israel, p.1 78. 



A partir de  Acaz comeqa a haver urn influxo religioso da Assiria sobre 

JudA. E passa a ser normal o sacrificio de c r ian~as no  vale de H inorn ou Ceena, 

ao sul de Jerusali.m, onde havia um lugar de nome tofet - forno, n o  qua1 se 

podia sacrificar fi lha ou f i lho a rnolok pelo fogo: /osias profanou tofet, que 

existia no vale dos fi'lhos de Hinorn, para que ningue'rn sacrifi'casse no fogo seu 

filho ou sua fi'lha (2 Reis 23,lO). Contudo, uma "crise assiria da religigo israelita" 

instaura-se com Manasses, quando a Assiria retoma o territ6rio de JudA, que 

fora diminuido depois da revolta de Ezequ ias: Manasse's. .. f ez  o que/ave' repro- 

va, irnitando as aborninac6es das nag6es gue/ave' havia expulsado diante dos 

israelitas. Reconstruiu os lugares altos para Baal e levantou urn poste sagrado, 

corno havia feito Acab, rei de Israel; prostrou-se diante de todo o exe'rcito do  

ce'u, que ele adorou; construiu altares pagzos no ternplo de /av&,(. ..) ergueu 

tambe'rn altares para todo o exe'rcito do ce'u nos dois pa'rios do templo de /ave', 

sacrifi'cou seu filho no fogo(. ..) fez e colocou o idolo Aserdno ternplo de/ave' ... 
(2 Reis 21,2-7). 

N a  r e l a q i o  dos  re,is d e  Judd, Manasses f o i  cons iderado pe los  

deuteronomistas o mais infiel ao javismo. As prdticas cultuais impostas pelos 

assirios tornavam-se uma expressgo de lealdade entre os reis de Jud6. A ruptura 

dessa lealdade podia ser acornpanhada pelo abandon0 das pr6ticas cultuais. 

Manassks, segundo alguns historiadores, facilitava em demasia o fluxo da reli- 

g i i o  assiria para dentro de Judd. t acusado de "derramar sangue inocente, a 

pon to  de  inundar Jerusa1i.m toda" (2 Reis 21,16). Em contraponto estA 

DeuteronBmio 18,10, que declara categoricamente: NZo haja em seu rneio al- 

gue'm que queirne seu prdprio filho ou fi'lba ... As censuras de Deuteronbmio 

18,lO-11 e 19,10-11 devem ter sido levantadas contra Manasses. Vdrios histo- 

riadores localizam DeuteronBmio 12-26 na 6poca da codifica<go da reforma de 

Josias e sgo unsnimes em dizer que a reforma realmente foi dirigida especial- 

mente contra os abusos cultuais introduzidos por Manasses (2 Reis 23,4-20; 

2411 9 . 
0 s  grandes profetas dos s6culos oitavo e setimo a.C. criticavam amarga- 

mente os sacrificios abundantes dos ricos desse tempo. Foi a partir desse peri- 

odo que o sacrificio humano passou a ser rejeitado de maneira cada vez mais 

decisiva. A indignaqio contra essa prdtica 6 expressa em 2 Reis 3,27, e fica 

clara na literatura deuteronomistica (DeuteronBmio 12;31; 2 Reis 16,3; 17,3; 

17,17; Jeremias 20,5). f tamb6m nesta 6poca que se impBe a defesa da crianqa 

lSCARMUS, Ludovico, "0 imperialismo: Estrutura de dominaqlo", p.12, 17, 18: "Em 738 a.C. Israel e Damasco 

foram obrigados a pagar tributo A Assiria (...) Contra essa vassalagem, Resin, rei de Damasco, e Faceia, rei de 

Israel, promoveram uma coalizlo e quiseram f o r ~ a r  Acaz, rei de ludd, a entrar nela (2 Reis 15,29-37; 16,s-9)"; 
"Baal e Asera (2 Reis 21,3-7) seriarn os deuses asslrios Assur e Istar, inculturados em divindades que melhor 

representavam a rel igi lo do novo Imp6rio Assirio. Baal, nesta epoca, j6 n l o  representaria uma divindade concre- 

ta cananbia, mas estaria indicando genericamente o'culto divino paglo. De fato, Assur e todas as grandes divcn- 

dades masculinas eram chamadas Balu, isto 6, senhor Baal. Da mesma forma Aserd, em alguns textos, seriam as 

divindades astrais e celestes asslrias" (Miqueias 5,13; 2 Reis 21,7a); ASURMENDI, I.M., La Cuerra Siro-Efraimita. 

Val6ncia/jerusal6m, Institucci6n'San ler6nim0, 1982, p.189: 

'3W~RTHWEIN,  Ernst, DasAlte Testament. Die Bucherder Konige 1 Kon, 17-2 Kon 25. Gottingen, Vandenhoeck 

& Ruprecht, 1984, p.441; de VAUX, Roland, tnstituiciones, p.285; GARMUS, Ludovico, "0 imperialismo: Estru- 

tura de dominaqlo, p.18; apud DONNER, H, Ceschichte des Volkes lsrael und seiner Nachbarn i n  Crundnjgen. 

Cottingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1987, p.293. 



desprotegida - a 6rf2 e o brf2o (2 Reis 4). 0 profeta Os6ias1 em meio hs polemi- 

cas contra as prdticas sacrificiais, afirma ao povo: em Deus o brfao terd compai- 

x20, porque com o povo ele j6 nZo pode mais contar (Os6ias 14,4-9). 0 capitu- 

lo  22 d o  Cznesis tamb6m pertence a esse context0 de defesa das criarisas. 

0 andar atrds de deuses estrangeiros 6 visto como rompimento da ali- 

ansa. 0 s  profetas s2o a voz da consciencia popular, s2o eles que fazem com- 

preender o pleno alcance desse crime quando falam em divbrcio (Oshias 2,4- 

13). Ambs ironiza o entusiasmo com que traziam sacrificios e oferendas aos 

santu6rios: Ofere~am pela manhdsacrificios e ao terceiro dia levem seus dkimos! 

Ofere~am pdo fermentado como sacrificio de louvor e proclamem em alta voz as 

oferendas espont;ineas! Pois e' disso que vocis gostam, filhos de lsrael? ( ~ d 6 s  

4 / 4 5 ) .  f no  oitavo s6culo que ocorre uma (re1interpretasZo do significado das 

oferendas. 0 s  sacrificios nada acrescentam a Deus, que jd 6 dono de tudo e 

n2o exige porqgo do gado nem dos filhos de seu povo, mui to menos Ihe 6 

agraddvel o odor da fumasa que subia dos altares onde as c r ian~as eram imola- 

das. Houve nesse period0 uma compreensgo d o  culto associada i pr6tica da 

justiGa20 . 

A lei acerca dos primog6nitos 

/a ve' falou a Moisgs: "Consagra a rnim todos os primog&itos, todo aqnele que 

por primeiro sai do u'tero materno entre os filhos de Israel, tanto dos homens 

como dos animais: ele pertencera' a mim" ( i xodo  1 3, l-2).  

Quando jave' tiver introduzido voc6 na terra dos cananeus e a tiver dado, como 

jurou a voci e a seus antepassados, voci reservara' para lave' todos os primoginitos 

do u'tero materno; e a lave' pertencera' todo primogsnito de sex0 masculine, 
tambe'm dos animais que voci  possuir. 0 primoginito da junlenta, pore'm, voci  

o resgatarti, trocando por urn cordeiro. Se voci  ndo resgatar, de ve quebrar-lh e a 

nuca. 0 s  primogsnitos humanos, pore'rn, voci  resgatara'sempre ( i xodo  1 3 , I l -  

1 3 ) .  

0 primogcnito era t ido como a "primicia da masculinidade d o  pai" 

(Genesis 49/31, e presumia-se dai  que ele fosse mais generosamente dotado de 

qualidades fisicas e mentais do  que os filhos mais novos. Al6m disso, era res- 

ponsdvel pela descendencia. Consagrd-lo era reconhecer Jav6 como o Senhor 

da vida e o respons6vel pela continuidade. Com relac20 ao sacrificio dos 

primogenitos e outros filhos nos "sacrificios de fundas3ou1 pouco 6 encontrado 

nos coment6rios biblicos. Em 1 Reis 16/34, hd Hiel, que edifica Jericb; os fun- 

damentos 2s custas do seu primogGnito e a porta i s  custas d o  segundo filho. 

Esses sacrificios aconteceram mais na kpoca de Acabe (874-853 a.C.), devido 

influzncia fenicia. 

23SCHWANTES, Milton, "'NSo estendas a rn io contra o men~no'  (Observa~bes sobre C&nesis 2 1  e 22)". In: 

Revista de Interpretagio Biblica Latino-Americana 10, 199113, p.35; RENKENS, H ,  A rel igi io de Israel, p.73: " 0 s  

profetas s%o um f e n h e n o  pelo qua1 se revela da maneira mais clara a fdrmula e a original~dade da rel igi jo de 

Israel. Foram o contrapeso ao despotismo dos reis;&o urn elemento democrdtico e ao mesrno tempo a voz da 

consci&ncia popular." 



Segundo os historiadores, todas as evidkncias levarn a crer que o sacri- 

ficio d o  filho, em Israel, tenha sido praticado sornente corno aberrasao. A lei 

dos prirnogknitos rernete a duas hipbteses que podern explicar os seus funda- 

men tos: ~rnanh3,  quando seu filho lhe pergun ta: "Que significa isso?" V o d  res- 

pondera': "Corn rnzo forte jave' nos tirou do Egito, da casa da servidzo. 0 farad 

se obstinou e nzo queria deixar-nos partir; por isso /ave' rnatou todos os 

prirnog8nitos do Egito, desde o prirnogsnito do hornern ate' o prirnogenito dos 

anirnais. i p o r  isso que eu sacrifice a /a ve' todo prirnog8nito macho dos anirnais 

e resgato todo prirnogenito de rneus filhos ..." ( i xodo  13,14-15). 

A primeira hipbtese relaciona a lei sobre o sacrificio dos prirnogknitos h 
rnorte dos prirnogknitos dos egipcios e ao Cbdigo da A l i a n ~ a  ( i xodo  22,28-29). 

Entretanto, alguns autores atestarn que essa interpreta~do talvez seja posterior h 
prdtica. 

A segunda hipbtese rernete ao fato de que o prirnogenito era sagrado 

para Javb, enquanto era "aquele que por prirneiro sai do  Qtero rnaterno". Ho -  

rnens e anirnais pertenciam a Javb; entretanto, havia urna diferensa crucial en- 

tre a consagrasao de  arnbos: o resgate do prirnogknito hurnano: A concepsgo 

da consagrasao era o ponto de convergkncia entre o povo e Javb. 0 s  israelitas, 

profundarnente influenciados e, talvez, confusos corn o sincretismo religiose, 
teriarn imolado seus filhos, assirn corno os cananeus21 . 

0 relato d o  recensearnento dos levitas e o dos prirnogknitos de Israel 

deixa claro que os levitas, assirn corno os prirnogknitos, pertenciarn a Javb (N6- 

rneros 3,14-15.39.40-43). Entretanto, os levitas forarn escolhidos em substitui- 

@o aos prirnogenitos dos filhos de Israel, que forarn poupados: Em lugar dos 

prirnog8nitos dos fi'lhos de Israel separe os levitas, e o gado dos levitas em lugar 

dogado de Israel, 0 s  levitaspertencerab a mirn (NQmeros 3,451. 

Acontece o resgate e os levitas passarn a ser urn sinal de liberdade e 

vida n o  rneio d o  povo. Apesar disso, cada prirnogknito devia ser resgatado indi- 

vidualrnente. A prdtica d o  resgate era rnuito antiga. A separasso dos levitas para 
. . 

o santudrio era considerada corno urna espbcie de sacrificio de prirnicias que o 

conjunto do  povo de Israel fazia de si rnesrno e pelo q u a l ~ a v b  renunciava ao 

seu direito sobre os prirnogenitos. 

0 s  textos que irnpdern o resgate dos prirnogknitos hurnanos (cxodo 

13 , I l - 15 ;  34,191 ndo poderiarn ser urn mod0 de aplacar a crueldade de urn 

costume antigo? Em Miclubias 6,6 ternos o relato de urn povo que interroga o 

profeta, pois sabe que "ningukrn se apresentard diante de Jav6 de rnaos vazias": 

Corno me apresentarei a/ave'? Corno e' que vou me ajoelhar diante do  Deus das 

alturas? lrei a ele corn holocaustos, levando bezerros de urn ano? Sera' que rni- 

lhares de carneiros ou a oferta de rios de azeite agradarao a /av&? Ou devo 

sacrificar o rneu filho rnais velho para pagar os rneus erros, sacrificar o fruto das 

rninhas entranhas para cobrir o meu pecado? 

"de VAUX, Roland, lnst~tuiciones, p.560, 564: "Aria consagra Samuel, contudo o menino n%o 6 imolado, mas 

levado ao ternplo (1 Samuel 1,l 1 ) " ;  MACKENZIE, john, Diciondrio Blblico, p.824. 



A oferta do  primogenito independe de cond i~6es  econ6micas, mas pres- 

supbe o mdximo de sacrificio por parte do  ofertante: a oferta do  primeiro filho. 

lsso significava renunciar hs esperansas depositadas no  primeiro fil ho22 . 
Culto ou just i~a,  que quer Deus afinal? Essa pergunta j6 preocupava 

anteriormente os profetas Ambs, Os6ias e Isaias. Miqu6ias volta a faze-la de 

mod0 muito explicito. Para o profeta, n3o se tratava de calcular a quantidade 

das ofertas, e sim que o povo ofertasse algo diferente. N3o que a exigencia 

fosse por algo t3o novo ou t3o diferente, pois o amor e a justisa s%o preceitos 

bdsicos d o  javismo. No entanto, passam desapercebidos por quem estd obceca- 

d o  por um culto fortemente sincretista. Aos olhos d o  profeta, os sacrificios de 

primogenitos seriam absurdos e inljteis tanto quanto a milhares de carneiros ou 

rios de  azeite. Miqu6ias queria fazer com que o povo compreendesse que o 

desejo de Jav6 n3o era urna parte da colheita ou d o  gado el muito menos, de 

seus entes queridos, mas que o ofertante oferecesse a si mesmo, levando urna 

vida conforme os preceitos do  javismo: Pois eu quero amor e nbo sacrifilcios, 

conhecimento de  Deusmais d o  que holocausto (Os6ias 6,6). Essa frase de Os6ias 

se encaixa com precis30 ao texto de Miqueias: a nega~3o  d o  sacrificio n3o . 
significa que Jav6 tenha repudiado as oferendas (carneiros, pombos, cereais) 

mas que pbe o amor - hesed - bem acima destas23 . 

GBnesis 22  - proposta para urna nova etica 

Genesis 22/1-19 6, sem dljvida, um texto muito significativo para a discuss30 

d o  problema dos sacrificios de criansas levantada neste estudo. 0 texto 6 o 

produto final de  diversos elementos que foram sendo somados atrav6s da tradi- 

s5o oral de muitas gerasbes. 6 urn relato cuja redas30 6 recente e se dispbe a 

tratar de urna forma bastante pedagdgica e at6 criativa de u m  problema emer- 

gente em Israel e JudA: o sacrificio de crianqas. A quest30 que o texto levanta 

n5o 6 gen6rica, mas aponta para a discussao do culto sacrificial em Jerusa- 

l 6m24 .  . 
Para compreender esse relato e sua funs30 frente A discussao dessa prd- 

tica cruel, 6 precis0 "devolver o texto h hist6ria". Como esse relato se apresenta 

h luz da trajetbria d o  povo de Israel? Se ndo houver urna correta local iza~30 no  

context0 em que se deu a redas30 de  Genesis 22, corre-se o risco de se fazer 

urna andlise superficial. 

E importante apontar para a "correla~30 entre as duas etiologias 'elohin, 

yir'aeh'e 'yhwh yir 'aeh'", que comumente 6 explicada pela fus3o das duas 

"SICRE, Jose L., A justi~asocialnospro/etas. Slo Paulo, EdiqBes Paulinas, 1990, p.403: "A primeira oferta supcie 

algo muito valioso, mas ao alcance do povo, ou pelo menos das classes mais abastadas: e eram estas que estavam 

sendo interpeladas por seus desvios cultuais. A segunda oferenda 6 uma situaq%o sem muita 16gica: todo o povo 

em conjunto, em period0 de grande riqueza poderia se permitir um esbanjamento de rios de azeite." 

"GARELLI & NIKIPROWETZKI, Oriente Prdximo ;4sir(tico: lmp6rios Mesopotiimicos, Israel. S%o Paulo, Editora 

PioneiralEdusp, 1982, p.302; RENKENS, H., A religiJo de Israel, p.130; von RAD, Gerhard, Teo/og;a do  Antigo 

Testamento, p. 1 40- 1 41 . 
"BLUM, Erhardt. Die Komposition der Wtergeschichte. Heidelberg, Neukirchener Verlag, 1984, p.324-326, 

328. 



fontes javista e eloista nurn l jnico relato redigido tardiarnente. Entretanto, se 

Genesis 22, l -9 6 de  autoria eloista, corno atestarn os cornentdrios bjblicos, qua1 

o rnotivo dele ernpregar dois nornes distintos para designar Deus: ElohirnIDeus 

(v.1,3,8,9,12) e Jav6 (v.11,14,15,16)? 

Certarnente ndo 6 para fins de varia$io, resultante do  ernprego de  pala- 

vras equivalentes. A resposta estd na contribuisdo original d o  javista h teologia 

biblica veterotestarnentiria, representando a presensa salvifica de Deus junto 2 

cornunidade de fi., nos terrnos da aliansa entre Jav6 e Israel. Por isso, o norne 

de Jav6 estd indissoluvelrnente associado ?I aliansa divina. Essa 6 a razdo de 

constarern trechos d o  docurnento javista no relato do  estabelecirnento da alian- 

sa entre Jav6 e Abrado em Genesis 22, redigido pelo eloista25 . 

Ndo se trata de urn rnonblogo de Abrado, cabendo a Deus a iniciativa 

que "disse" (v.12) e "charna" (v.11 .I51 a Abrado para que escute o que Ele vai 

"falar" (v.12.16). 

A discussao em defesa da criansa e da validade dos sacrificios de crian- 

Gas, f i l  hos (prirnogGnitos), enfim, de pessoas, estava em voga nos s6culos setirno 

e oitavo a.C.. i nessa 6poca da rnonarquia que a rnaioria dos criticos e estudi- 

osos situa Genesis 22, e ndo em tempos muito antigos. 

0 s  prirnogenitos d o  relato tern justamente a furisdo de  reforsar a 

intencionalidade critica acerca do sacrificio de criancas. Urn desse porrnenores 

6 encontrado no  versiculo 2. 

De urn lado es t i  a exigcncia: "sacrifica", do outro a descrisdo detalhada 

daquele que deve ser sacrificado: "teu ~ jn i co  filho, a quern arnas". Esta bela e 

arndvel apresenta~do do sacrificio choca: Ndo faz sentido queirnar em holocausto 

aquele que 6 tdo especial, l jnico e arnado, o l jnico f i lho de a1gui.m que recebe- 

ra a prornessa de  descendencia nurnerosa corno as estrelas d o  c6u (Genesis 

15,s). Para urn nBrnade ou serninBrnade, ndo ter descendencia equivalia a fra- 

cassar na vida. 

N o  versiculo 5 Abrado diz aos seus criados: "n6s voltarernos a v6s" - 
nasubah. Esta frase tern o sujeito agente no plural referindo-se a Abrado e Isaque. 

Para ndo haver dljvida sobre a intensdo de Abrado de trazer lsaque de volta, 6 

acrescentado ao verbo "voltar" urn objeto indireto, "a vbs", dando a entender 

que os criados tornardo a ve-los, sdo e salvos. - 
N o  versiculo 6 i. lsaque quern carrega a lenha e Abrado, a faca e o fogo. 

Urn pai que, nurn gesto de proteqdo, leva o fogo e afaca el noutro gesto, se p6e 

a "irnolar" o seu filho. Estd claro que essas duas atitudes se contradizern. i 
ainda precis0 apontar para a atitude de Isaque, que ingenuarnente questiona 

seu pai: Pai ... a i  estzo o fogo e a lenha. Mas onde esta' o cordeiro para o 

holocau~to?,(v.i'). Se a histbria ocorresse "urn contexto' no qua1 o sacrificio d o  

prirnogenito fosse urna lei vigente, a pergunta de lsaque ndo faria sentido. Por- 

25SCHWANTES, Milton, A famflia de Sara e Abralo. Texto e contexto de Cdnesis 12-25. Petr6polis/SBo Leopoldo, 
Editora VozedEditora Sinodal, 1986, p.21; MICHAUD, R., 0 s  patriarcas, C6nesis 12-26. SBo Paulo, Edi~Bes 
Paulinas, 1985, p.112; STADELMANN, Luis I . ,  '0 sacrificio de Isaque", p.322-323. 



que ele, com certeza, teria conhecirnento dessa pr6tica e n3o haveria de inter- 

rogar AbraZo. A resposta d o  patriarca a seu fi lho foi clara: Deus e' qi~ernprovera' 

o cordeiro para o holocausto, meu filho! 0 s  porrnenores s3o filigranas desse 

relato, induzern h i nd ipas30 e ao protest0 contra a imolas3o de pessoas. En- 

tretanto, 6 precis0 estar claro que est3o assentados sobre bases teol6gicas. E 

pela perspectiva teolbgica que Genesis 22 enfrenta a questZo. Afinal, sacrificio 

6 urn terna teolbgico: "Tais porrnenores artisticos ( . . . I  t i lm urna funs30 clara e 

nitida: questionarn o sacrificio de criansas, ao desvelarem a mentira que rnan- 

t6rn ernbutida (v.7-8), ao col.ocarern h luz do dia os contra-sensos que constitu- 

em (v.6 cornparado ,ao v.10)) ao denunciarern a brutalidade deste ato (v.9-10). 

Nosso capitulo 6 arte contra a brutalidade, contra a desumanizasZo. E arte pelo 

humano."26 

, Em deterrninadas situaqGes, os sacrificios hurnanos s3o exig~dos pelas 

divindades, e isso 6 d i to tarnb6rn de Jav6 ( i xodo  22,29; Juizes 11 (30-40). Como 

foi visto anteriorrnente, a hipbtese 6 de que esses sacrificios serviriam para as- 

segurar a vida. Celebrarn a vida, efetivando, a rnorte. 0 inicio de Genesis 22 

n i o  distingue Jav6 de outros tantos deuses e baalins. 0 pressuposto 6 a vida 

atraves da irnolasiio e da rnorte. A ordern "nada Ihe fasas" 6 contraposta a outra 

ordern que manda sacrificar. Nesse rnornento Jav6 se diferencia de Baal, Molok 

ou Assur. 

A proibisZo 6 paradigrndtica e representa urna postura fundamental: 

desde a origern de Israel estd abolida a prdtica d o  sacrificio. Ao rnemorizar.urn 

suposto episbdio da vida de  AbraZo, a redas30 de Gsnesis 22 quer dar urn 

basta a essas prdticas crueis, e desativar para sempre, o sacrificio das criansas. 

A ruptura, a desativasZo da ordern de  sacrificar, sb pode ser efet~vada em nivel 

teolbgico: "Pois a ordern para que criansas sejarn sacrificadas vem da divinda- 

de, seja ela urna das divindades do mundo circundante (2 Reis 3,7), seja ela do  

prbprio Deus de Israel ( i xodo  22,291. Este t ip0 de sacrificio 6 exig&ncia divina. 

Este 6 o context0 cultural d o  grupo que redigiu o capitulo, para desarticular, 

desativar, desfazer esta exigilncia, para estabelecer urna nova contra-ordern di- 

vina, urna nova palavra de  Deus. A solusZo da quest30 estd em nivel teolbgico. 

Genesis 22 estabelece este novo comeso. Cria um novo costume, est5 no  co- 

rneqo de  urna nova cultura. 0 Deus da vida vence sobre o Deus da rnorte."27 

AbraZo afirrna a sua liberdade preservando a vida. E a revogaq3o de 

urna lei de rnorte. i a f6 de AbraZo que constitui urna nova 6tica. Filho algum 

deve ser irnolado. A afirmacZo "nZo recusaste teu fi lho" 6 ambigua. Ao imolar 

Isaque, AbraZo, corno poderia ser interpretado pelo povo de Israel, n3o negou 

zSSCHWANTES, Milton, A farnNia de Sara e Abralo, p.22. 
"SCHWANTES, ~ilton, "N lo  estendas m8o contra o menino", p.34,'36; SCHWANTES, Milton, A f a a i d  de 
Sara e AbraSo, p.22; MICHAUD, R., Os'patriarcas, C&nes!j 12-26, p.96; STADELMANN, Luis I . ,  "0 sacrificio de 
Isaque", p.324; HINKELAMMERT, Franz, Asarmasideo/6gicasda morte. S%o Paulo, Ediqbes Paulinas, 1983, p.51; 
PIXLEY, J., "Exige o Deus verdadeiro sacrificios cru6is?", acha pouco provsvel que a teoria da substituiq50 de 
lsaque por um animal tenha legitimado a mudan~a  no sacrificio de crianqas. lsso em vista das menqbes tardias 
desse tip0 de literatura. Acredita que-seria antes resultado do desespero de unia Qpoca em que o impbrio assirlo 

arrasava com todo o mundo conhecido e ameaqava a pr6pria sobrevivsncia da naqlo (p.96). . 



a Deus. Negou-o h rnorte, e por isso o patriarca foi abensoado. Uma questZo, 

corn certeza, dial6tica para um povo que estava vivendo o auge dos sacrificios 

crueis no  transcorrer dos s6culos setirno e oitavo a.C.. 

0 uso dos dois rnodos de designar Deus, deve ter sido artimanha da 

redasgo para deixar bern clara a ruptura entre a primeira e a segunda exigenci- 

as. Elohirn, para designar o deus que dd a ordem do "sacrifica", e o javista, que 

desfaz essa ordem corn uma segunda exigencia: "nada Ihe faqas". Mais decisivo 

que o uso diferenciado de Elohirn e Jav6 6 o fato de Jav6 ser qualificado corno 

"Aquele que proverb!". 0 verbo 'prover' estd relacionado h proteqFio d o  rneni- 

no  e h sua substituiqZo pelo cordeiro (v.8,I 3) .  Abra%o desejava que Deus pro- 

videnciasse urn cordeiro para o holocausto - isso fica claro na resposta a Isaque. 

E, assim que ouviu o 'anjo de jave', o patriarca 'ergueu os olhos e viu urn 

cordeiro'. 

Outra caracteristica de Csnesis 22 6 a critica do  sacrificio a partir da 

microestrutura. Nos oitavo e sktirno s6culos os sacrificios estavarn ocorrendo 

nas rnacroestruturas (estados e temples), devido a politicas e relas6es internaci- 

onais dos estados. Na familia, a sobrevivsncia das c r ian~as era elementar e 

estava prescrita pela Tord, por causa da descendsncia: "GCnesis 22 absorve esta 

temdtica da macroestrutura e demonstra que em nivel de rnicroestrutura sua 

resposta jd foi encontrada hd rnuitos e muitos s6culos. Nosso texto 6, pois, fruto 

da familia. i mem6ria e protest0 popular. Como tal deve ser interpretado."28 

Genesis 22 rnostra que ainda h i  urn projeto de defesa das crianqas por 

parte das rnicroestruturas. Clareia para lsrael que desde o seu antepassado mais 

rernoto jd fora superada urna prdtica cruel que seus reis ainda n%o haviarn supe- 

rado. Todo o futuro de lsrael estava atado sobre o altar e s6 sobreviveu porque 

Jav6 interveio. lsrael tern que defender as cr ian~as, pois 6 fruto dessa defesa. 

A constataG%o de que nas bases desse relato est%o as justificativas para a 

substituiq30 da vitirna hurnana por uma oferta animal apresenta urn novo pro- 

blema. 0 s  sacrificios de anirnais estzo sancionados. Entretanto, essa prdtica foi 

questionada e abolida para a cornunidade cristg na 6poca neotestarnen tdria. 

ORFAOS - A PUPILA DOS OLHOS DE JAVE 
0s or f ios em lsrael 

N2o oprirnireis nenhurna viu'va o u  6rfao.. . 

A orfandade e a viuvez representavam um tip0 de abandon0 bastante comum 

por todo o Oriente Pr6ximo Antigo. Entretanto, para Israel, nem sernpre foi 

assirn. Durante o nomadism0 as posses das tribos erarn comunitdrias. A pobreza 

n%o existia. Tudo leva a crer que os brfaos n%o experimentararn grandes dificul- 

dades no  lsrael pr6-estatal.' Havia as 'associaqBes protetoras de familial, que 

nFio deixavarn as viljvas e os 6rfFios (yat6rn we'alrnana) desarnparados, pois erarn 

2gSCHWANTES, Milton, "NBo estendas a m%o contra o menino", p.34; SCHWANTES, Milton, A fam/lia de Sara e 

AbraBo, p.23; HINKELAMMERT, Franz, As arrnas ideol6gicas da morte, p. 51.  



protegidos e sustentados pela comunidade. Com a partilha das terras e a intrb- 

dusZo da agricultura, logo comesaram a surgir o desnivelamento social e a con- 

seqiiente desestruturas20 que desembocaram no sistema monirquico; apesar 

da partilha da terra aconkcer por sorteio, para que se manifeste a vontade de 

Deus e n2o haja arbitrariedades, esse fato, junto com o desejo de guerra, est6 

na base das desigualdades posteriores em virtude da instaurac;bo mais viva do 

principio de propriedade privada. E dessa kpoca que se tem noticia dos proble- 

mas enfrentados por 6rfZos29 . 
Em nenhum texto sobre a orfandade em Israel fala-se 'brf%os de m2e'; 

s%o mencionados somente os 'brf2os de  pail. Isso porclue somente o homem 

adulto era considerado 'cidad%o livre' com plenos direitos. Se a m2e viesse a 

falecer, os filhos tinham seus direitos assegurados pelo pai. Entretanto, as guer- 

ras convertiam-se num problema bastante frequente da orfandade e da viuvez. 

E, por lei, com a morte do pai ficavam suspensos os direitos da viliva e dos' 

filhos menores. J6 n2o existiam quaisquer associaqbes clue, anteriormente, ha- 

viam se encarregado da proteq20 i s  familias. Assim, as vilivas corn seus brfgos 

somente tinham acesso hs terras caso algum cidadao livre lhes assegurasse a 

produs%o. Apenas com a maioridade o primogGnito assumia integralmente a 

heransa, tornando-se, assim, um cidad2o livre. Enquanto o 6rfZo n%o atingia a 

maioridade, estava sujeito ao tribunal d o  port2o. E n o  tribunal s6 prevaleciam 

os direitos dos cidad5os livres, isto 6, dos homens adultos. 

Muitos textos deixam clara a preocupa~50 corn a fome dos 6rfaos 

(DeuteronBmio 14,29; 1 6 , l l  .I 4; 24,19-21; 26,12-19). Em DeuteronBmio 14,29 

6 prescrito ao israelita que a cada tres anos o dizimo da colheita devia ser 

destinado ao 6rf20, h viliva, ao levita e ao estrangeiro. As festas d o  calendir io 

de Israel e a celebraqgo de aqgo de grasas pela colheita somente seriam em 

honra a Javk se todos os grupos sociais participassem. Em Deuteron8rnio 24,17- 

22 encontra-se um conjunto de leis sociais que ti.m o intui lo de promover a 

preservaqzo do direito do  6rfgo e da viilva, como tarnbkm de  outros gr-upos 

marginalizados. 0 s  versiculos 19-20 prescrevem ao agricultor que ningukm deve 

voltar para reclamar a parte da colheita que for escluecida no  campo, pois per- 

tence ao Brf20, & viliva e ao estrangeiro. Quem for cultivar vinhas ou oliveiras, 

depois de ter sacudido os galhos n2o deve repassfi-10s. 0 clue ficar n o  galhc) 

pertence a estes pequenos, para qi le n%o passem fome pela m i  distrlbuic;%o dos 

alimentos na terra de Israel. lsso demonstra qile eles j i  n2o tinham mais como 

se sustentar. E bem provfivel que j6 n2o eram mais donos das terras herdadas 

')THIEL, W~lfried, A sociedade de Israel na 4poca pr6-estatal. Petr6l1olisISiio Leopoldo, Editora VozedEd~tora 
Sinodal, 1993, p.105-106; Carlos A,, "0 6rf%o no Antigo Testamento". 111: Inforn~ativo CEBl - 5~1. (Ano 5, 17), 

1986, p.28. 



Pela insistencia dos textos que trazem leis que alertam para nho serem 

pervertidos os direitos dos brfhos e as maldis6es sobre os corruptores da lei, 

denota-se que a perversho j6 era algo habitual (DeuteronBmio 27,191. Como 

tamb6m parece ter sido normal que fossem tirados os marcos que delimitavam 

as terras dos brfhos (Prov6rbios 2 3,lO). Assim, mesmo que o brfho conseguisse 

defender seu direito hs terras, estas jb haviam sido "afanadas" pela elite de 

poderosos. A violencia extrapola os tribunais da cidade. E ao brfho apenas resta 

a certeza de que Jav6 Ihe faz justisa (Deuteron6mio 10,18). 

A situasho de explorasho e os abusos contra a criansa mostram duas 

formas de viol6ncia. A primeira 6 a conseqijencia do  abuso d o  poder, e a'se- 

gunda 6 decorrente dos que deveriam restaurar a lei e a justisa, nho permitindo 

os abusos. Contudo, com a funsgo corrompida, essa segunda forma protege os 

que planejam os abusos. Dessa maneira, as duas formas se completam e se 

acobertam. Assim, os que precisam verdadeiramente da lei v&em-se totalmente 

desprotegidos. 0 s  profetas se ocupam com bastante rigor em questionar a in- 

justisa daqueles que deveriam suprimi-la e nho o fazem. Isaias fala desses dois 

grupos relacionando-os com a administrasho da justisa num crescendo de gra- 

vidade: no inicio diz somente que nho lhes fazem caso (1,179; depois, que os 

juizes se desinteressam expressamente de sua causa (1,231; por fim, que o po- 

der judicibrio se interessa por eles, mas para arrebatar-lhes suas posses com 

su bterfligios legais (1 0,2). 

Isaias denuncia os corruptos (1,IO-17). No versiculo 17  o profeta se 

op6e ao culto, de Jerusalkm e exige uma nova prbtica: Atendei o direito do 

o'rfgo e pleiteai a causa das vidvas. Em seguida o profeta acusa diretamente o 

estado de cumplicidade com a anarquia junto aos tribunais: Osseus chefessso 

bandidos, cdrnplices de IadrGes, corrern atra's de presentes; nso fazern justiga ao 

o'rfgo, e a cailsa da vicva nern chega ate'eles ( I  ,231. Conclui-se que a defesa dos 

direitos dos brfhos era tarefa d o  estado. Contudo, o estado h6 muito j6 havia 

esquecido a defesa dos pequenos; buscava recompensas, aceitava subornos e 

encobria os desmandos da elite de poderosos. No texto de  10, l -2  o profeta vai 

mais l onge: Ai dos que decretarn leis injustas, dos que escrevern leis de opres- 

sab, para negarem justiga aos pobres, para arrebatarern o direito aos aflicos do 

rneu povo, a h  de despojarern as viu'vas e roubarern os drf2os. 0 estado, al6m 

de acobertar os opressores, 6 acusado de roubar dos 6rfhos. 

E bem prov6vel que sejam estas as terras dos brfhos que acabam sendo 

'>BONORA, AntBnio, Arn65, o profeta da jus t i~a .  SBo Paulo, ~ d i q ~ e s  Paulinas, 1983, p.23: "Era cidadBo livre 

aquele que com plenos direitos habitava sua prdpria terra, nBo se submetiaa nenhurna tutela e possuia os quatro 

grandes direitos: rnatrimbnio, culto, guerra e a administra~so da justiqa"; DREHER, Carlos A., "0 6rfBo no Antigo 

Testamento", p.27: "As rnulheres sem filhos viam-se forqadas a voltar para a casa paterna, quando nBo eram 

resgatadas pela inst i tu1~20 do levirato (CGnesis 38; DeuteronBmio 25,s-10)"; KRAMER, Pedro, "0 6rfBo e a viliva 

no livro de DeuteronBmio". In: Estudos Biblicos 27, 1990, p.25: " E  a justificativa desta aq2o liurnana esolidsria 

dos israelitas agricultores, cultivadores de oliveira e viticultores 6 a recordaqBo de que seus antepassados fora~n 

escravos na terra do Egito. Como devem ser solidArios com todas as categorias sociais pobres e necessitados na 

terra de Israel." 



acumuladas pela elite de Israel: Aidaqueles quejuntan~ casa a casa e enlendam 

carnpo a canlpo, ate' que ndo sobre rnais espaGo ... (Isaias .5,8). Sem direito A 

terra, o 6rfho torna-se definitivamente objeto de manipulasc?~ dos detentores 

dos meios de prpdusho. Torna-se jornaleiro, quando ngo escravo. 0 que resta- 

ria a estes seres marginalizados, privados d o  acesso 2 terra, sen30 o trabalho 

assalariado a serviso dos poderosos, ou o trabalho forsado a s e r v i ~ o  d o  estado, 

na construsho das cidadesl.Miqu6ias jd havia dito que Siho era construida com 

sangue (Miqu6ias 3,101 3 l  . 

Para Jeremias, assim como para Isaias, a espol ia~ho do brf%o 6 causa do 

enriquecimento dos perversos. 0 profeta insiste com o povo: de nada adianta 

confiar no  templo se 6rfhos, virjvas e estrangeiros forem oprimidos. 0 Salmo 

94,5 ngo pode ser mais explicito: Esrnagam o teu povo, /av&, e op r i ~nen~  o es- 

trangeiro, e aos o'rfzos assassinam. Jav6 an unciard seu juizo para.esses corruptores 

da justisa; pois eles jd ngo entendem, ngo ouvem e por ~sso morrergo (Salmo 

82,5-7). Quem ngo respeita a criansa, mesmo que j i  tenha o apoio d o  templo 

e da religigo de estado, estd se opondo a Jav6. Em Jav6 o 6rfgo pode encontrar 

a compaixgo e a justisa, porque do seu povo jd nho h i  o que esperar. , 

At6 a queda de Jerusal6m, em 587.a.C., a situasho d o  6rfgo 6 de extre- 

ma explorasho. 0 estado se alia aos corruptos e somente os profetas levantam 

a voz ,para dizer que o sistema estd deteriorado, corrompido, e nc?o faz mals 

valer o direito divino da igualdade: o 6rfho 6 leiloado (J6 6,27) .  H i  quem que- 

bre os b r a ~ o s  do brfho, que os estende para pedir esmolas (16 22,9). D o  1x5s- 

exilio, em 520 a.C., 6 o profeta Zacarias quem traz noticias. 0 profeta est~mula 

o povo desencorajado para a reconstrusho do templo cle Jerusalem. Uma soci- 

edade que possibilite que seus vel hos e velhas sentem nas prasas de Jerusal6m, 

todos com suas bengalas por causa da idade: Aspraps  da cidade se enchergo 

de meninas e rneninos a brincar pelas ruas ... (Zacarlas 8,4-5). E talvez estejam 

entre essas meninas e esses meninos os 6rfZos, clue, com o novo projeto de 

sociedade, t6m os seus direitos garantidos. 

Entretanto, o profeta Malaquias relata como estava a s i t ua~ho  dos 6r- 

fhos cinquenta anos ap6s Zacarias. Malaquias acaba com qualquer expectativa 

e ilusao quanto a esse "novo" projeto de sociedade almejado pelas palavras do 

profeta Zacarias, e ainda denuncia os que oprimem o assalariado, a v i ~ j v a  e o 

brfgo (3,5). A violGncia contra o brfgo ainda ngo deixou de exislir no  s6culo 

quinto a.c.32 . As praqas ai'nda nho estho cheias de meninas e meninos ... 

"DREHER, Carlos A,, "0 6r f lo  no Antigo Testamento", p.29, 31, 34; SEVERINO CROATTO, J., "ViolGncia e 
desmandos do poder - (Reflexbes biblicas)". In: Revista de 11~terpretaq20 B/blica Lati~io-Americana 2, 1988/2, 
p.8; SICRE, Jose L., A justiqa social nos profetas, p.323, 489; BONORA, AntBnio, Arn6s, o profeta da jus t i~a ,  

p.23: "Chamo a,atenqSo para o careter religioso com o qua1 os corruptoresrevesteni sua pretensa just~qa. Consi- 

deram que lave estA a seu lado, invocarn as grandes tradiqBes e, para isso, contam corn o apoio de falsos pr,ofetas. 
Am6s denuncia o culto n l o  porque:tenha desviado do ritual prescrito, mas porque coloca juntos incenso e injus- 

t i p ,  prece e opresslo, r i to e alienaqSo humana." 

3 2 ~ / ~ ~ ~ ~  SACRADA - Edi@o Pastoral, p.1227: "Estimulada pelos profetas Ageu e Zacarias, a conii~nidade judaita, 
voltando do exilio da BabilBn~a, reconstruira o teyplo de Jerusal6m e retornara sua vida ,normal. EntretanLo, 

cinquenta anos depois, o desleixo e a apatia tomani conta cia coniunidade, e a f6 n8o 6 niais f o r ~ a  de vida, mas 
simples culto formalists." . . 



N3o cabe discutir o quanto as vis6es do profeta erarn utbpicas, contudo 

representavam o desejo de Javi. para o seu povo. E, afinal, que proposta de 

sociedade pode ser pensada ou sonhada sern urna utopia? 0 texto de Zacarias 

8,16-19 frisa mui to bern: o futuro a ser construido por Israel depende da p r i t i -  

ca do  presente. Valeu a utopia d o  profeta! 

Nossos orf ios - rneninas e rneninos de rua 

Diversos fatores aproxirnarn os 6rf3os de Israel das meninas e meninos de rua 

deste final de s6culo. 0 s  brf3os de Israel ndo erarn considerados cidadaos e, 

dessa forma, estavam destituidos de  qualquer direito de defesa e at6 de  sobre- 

vivEncia, mesmo havendo um conjunto de leis que lhes garantisse rodos os 

direitos (DeuteronBrnio 24/17-22; datando possivelmente do final d o  oitavo e 

inicio d o  s6timo s6culos a.c.133 . Na verdade, Deuterondrnio n%o apresenta 

urn conjunto de leis; apresenta sirn, urna proposta de sociedade, elaborada a 

partir das criticas sociais dos profetas. 

As rneninas e os meninos de rua de hoje, tal como os 6rfFios de  Israel, 

n3o s&o considerados cidaddos, rnesmo tendo todos os direitos garantidos pela 

lei no  8.069 de 3 3 de julho de 1990 - 0 Estatuto da Cr ian~a  e do Adolescente. 

S%o privados d o  direito mais bisico: cond i~6es para urna vida minimamente 

digna. Na capital galicha, em abril de 1993, urna plat6ia de pedestres descobre 

perplexa onze rneninos que estavam dividindo os esgotos com ratos e dejetos 

nas proxirnidades da prefeitura. As criansas, corn menos de 14 anos, sairam dos 

bueiros produzindo urna caricatura drarnitica de personagens nova-iorquinos: 

*N6s sornos as tartarugas ninjas de Porto Alegre", disse um deles, referindo-se 

aos personagens celebrizados pelo cinema: " 0 s  meninos n%o pretendem deixar 

o abrigo nas rnodernas catacumbas. Querem apenas 'urn tl jnel cornprido e com 

luzf"34 . As rn5es dos pequenos aspirantes h cidadania s%o t%o destituidas de 

tudo quanto 2s vilivas de Israel, que de tdo espoliadas n%o conseguiarn sequer 

ajudar a defender o direito d o  fi lho i s  terras herdadas d o  pai. 

0 texto de j 6  24/2-17, apesar de ter provavelmente redasdo p6s-exilica, 

aborda, com muita clareza, urna problem5tica milenar: os mecanisrnos clue a 

sociedade usa para oprimir os seus 6rf3os. 0 texto denuncia e localiza a facili- 

dade corn que se consegue marginalizar e explorar a fragilidade das criancas 

(v..9-12) e responsabiliza a sociedade por isso (v.2-8). Esses versiculos esbosarn 

urn retrato muito atual da situasdo da criansa. E isso 6 absurdarnente cruel. 

Passam-se os s6culos e as criansas estdo a i  ... pelas calqadas, fazem biscates nos 

rnercados, nas esquinas, estendem os brasos e pedern esmolas, juntam lixo, 

n3o tern o que comer - como os meninos nas ruas em Israel. A sacralizas30 dos 

bens materiais por parte das sociedades d o  Antigo Oriente deixou de  lado as 

mAxirnas relativas h vida humana, produzindo urna desenfreada explorasdo d o  

contingente rnais fraco de urna sociedade - no caso, os 6rf%os, viljyas e estran- 

'>KRAMER, Pedro, "0 6rfBo e a viliva no livro de DeuteronBrnio", p.22. 

" lornalZER0 HORA, 01 105193, p.34. 



geiros35 . 
Quem n%o se recorda da Conferencia das Naqdes Unidas sobre Meio  

Ambiente e Desenvolvimento - EC0192, no Rio de janeiro? Enquanto transcor- 

ria a Confer&ncia, o Exkrcito estava com tanques de guerra apontados para as 

favelas cariocas e, nas ruas, nenhuma menina ou menino de rua para n%o com- 

prometer a imagem da cidade maravilhosa: Ernpurram-se us indigentes para 

fora do carninho, e us pobres da terra escondern-se todos (.. .) catan7 os restos na 

vinha do injusto. Passarn a noite nus, sern roupa para se protegerern do frio. 

Ensopados corn as chuvas das rnontanhas, sen7 abrigo, eles se apertarn entre as 

rochas (J6 24,4-8). Esses versiculos traqam um retrato macabro da situasho de 

despersonalizaq&o, tanto das criansas quanto dos adultos, nas favelas de Israel 

(primeiro mecanismo de violencia). 

N%o s3o necess6rios muitos recursos para trasar um paralelo com esses 

versiculos. Segundo pesquisas, h i  31.679.095 de indigentes no  Brasil (Fonte: 

Mapa da Fome/lPEA). Dessa estatistica nho fazem parte somente as meninas e 

meninos, mas familias inteiras que foram adotadas pelas ruas. Sho quase 32 

milhdes de brasileiras(os1 que andam ensopados pelas ruas, sem abrigo, sem 

roupas; passam frio tal e qua1 relata o texto de 16. 

0 s  injustos arrancam o o'rfzo do peito materno, e penh oram a roupa do 

pobre (v.9). A partir desse versiculo fica claro o segundo mecanismo de opres- 

s3o: a desvaloriza@o completa do  individuo pela sociedade. Desse afastamen- 

to abrupt0 da familia resulta o mecanismo psiquico - o terceiro mecanismo de 

opress&o -, que determina na c r i a n ~ a  uma excessiva passividade e apatia, ou, 

na maioria dos casos, um.comportamento agressivo e violento. Mesmo contra- 

riando os preceitos do  javismo, Israel optava muitas vezes por seguir a legisla- 

s3o cuneiforme que permitia a venda de criansas em caso de dividas contraidas 

par seus pais36 . Talvez, havendo algum jornal em circula(;&oi os israelitas leri- 

am uma manchete como a que foi divulgada no Jornal "Zero Hora" em julho de 

1994: "Meninos e Meninas (...) sZo tirados de suas familias e vendidos por 

advogados para o exterior." 0 versiculo 9 denuncia: Elesandam nuspur falt-a de 

roupa, farnintos carregarn us feixes. 

Sete milhBes de criansas vivem nas ruas do pais verde-amarelo. S&o 

criansas, algumas muito pequenas, agrupadas em bandos, distribuidas por vciri- 

os pontos das cidades, indesejadas por todos, analfabetas, subnutridas, ame- 

drontadas e sujeitas a todo t ip0 de violencia. SZo perseguidas pela policia, 

espancadas pelos "Anjos da Noite" (muitas vezes ex-policiais autopromovidos a 

protetores da sociedade), estupradas por mendigos e marginais, cluando ngo 

assassi nadas. 

35DOBBERAHN, FriedrichIMARCHNER, Walter, "Sou cidadxo de que pais? SOU her6i  de qua1 histbria? '0s tnet l l -  

nos e rneninas de rua' - hoje e no Antigo Testarnento". In: Estud&~iblicos 27,1991, p.10; SANT'ANNA, Jill10 cle, 
"Custo social e sacr~ficio aos idolos". In: Divida Exteroa e Igrejas. Urns visdo EcurnP11rca. 550 Paulo/Kio de Janeiro, 
CEDI, 1989, p.78. 

35DOBBERAHN, Friedrich/MARSCHNER, Walter, "Sou cidadso de clile pais? SOLI her61 cle q i ~ a l  l i1st6r ia?",  11.1 3 .  



Tfio absurda quanto a corrupsfio dos tribunais israelitas 6 a corrupsfio 

dos tribunais brasileiros, que - apesar da lei prever punisfio (art. 778 - Estatuto 

da Cr ian~a  e do  Adolescente) - absolvem os acusados de assassinatos ou de 

explorasfio de crianqas e adolescentes. A Anistia International, a partir do- rela- 

t6rio final da Comissho Parlamentar de Inqukrito da Assembl6ia do  Rio de  Ja- 

neiro que investigou crimes contra os meninos de  rua em 1991, alerta: " 0 s  

crimes continuam sem solusfio, e os policiais envolvidos continuam nas ruas, 

em flagrante desacato h lei federal."37 

Tal e qua1 Israel, que pagava altos tributos aos reis estrangeiros, o Brasil 

paga, submisso, 8 bilh6es de dblares por an0 para saldar uma divida externa de 

120 bilh6es de dblares, mas nfio tem disposiefio para combater a pobreza do 

seu povo. 

Esrnagarn o teu povo, / a d ,  oprirnern a tua heran~a. Matarn a viu'va.. . e 

aos 6rfdos assassinam (Salmo 94,5). 

Estes andarn nus por falta de roupa, e farnintos carregarn feixes. Espre- 

rnern azeite no rnoinho e, sedentos, pisarn a uva nos tanques. Na cidade os 

rnoribundos gernern, e os feridos pedern socorro. E Deus nab faz caso da sdplica 

deles (16 24,IO-12). 

Em Israel havia uma explorasfio exagerada da forsa vital das crianqas. J 6  

24,12 chama a atensfio para os rnoribundos que possivelmente ficavam entre o 

operariado infantil. Trabalhando nos lagares, tinham sede; trabalhando nas co- 

lheitas tinham fome! Existiria cena mais absurdamente desumana? 

A maldade 6 extrema, se comparada h lei que proibia atar a boca d o  boi 

que debulhava as espigas (DeuteronGmio 25,4). At6 o boi podia comer asespi- 

gas que debulhava. Ao 6rffio escravizado eraLnegado at6 o direito d o  boi! A 

. situasho 6 tho revoltante que 16 nfio entende como Deus pode permiti-la38 . 

"Que loucura! Como pode haver criansas trabalhando na rua?" ~ f i o  6 

16 quem estd indignado; desta vez 6 um casal de alemfies que foi procurar Jair 

Krischke, conselheiro do  Movimento de  Justisa e Direitos Humanos em Porto 

Alegre. 0 livro Crian~as de fibra retrata os resultados de nove rneses de  pesqui- 

sa pelas regi6es d o  Brasil para mostrar a gerasfio que est6 trocando a infsncia 

pelo trabalho, muitas vezes trabalho escravo. Dados d o  IBCE (Instituto Brasi- 

leiro de Ceografia e Estatistica) indicam que h d  3,5 k i lh6es de crianqas corn 

rnenos de 14  anos trabalhando em setores da economia formal e informal bra- 

sileira. 0 Estatuto da Criansa e do Adolescente, no art. 60, proibe qualquer 

trabalho a menores de 14  anos de idade, salvo em condis5o de aprendiz: A 

cr ian~a tern o direito ci liberdade de ir e vir e estar nos' logradouros pu'blicos e 

espaGos cornunitaiios, ressalvadas as restri~cies legais, assi n al a o in cis0 1 , art. I 6 

do capitulo II d o  ~s ta tu to39 ' .  

37MARIAN0, Nilson, Traficantes de crianqas agem no sul. IornalZERO HORA. Porto Alegre 24/07/94, p.31; KUNTZ, 
Rolf, Meninos de rua em uma crBnica de guerra. Estado de SSo Paolo. ~ a d e r n o  de Culiura. 19/02/94, p.11; 

BARROS, Marcelo, Assassinato de menores aumentam 1440%, 0 Estado de SSo Paulo. 05/05/92, p.1. 

3gDREHER, Cailos A,, "0 6rfSo no Antigo Testamento", p.40-42. 

')CALDAS, Paulo, Pivetes - Ill, IornalRS. p.10; HUZAK, IolandaIAZEVEDO, Jb, Crianqas de Fibra. p.141; CAPORAL, 
Angela. Infsncia. lornalZER0 HORA, p.45. 



Utopia? 0 Estatuto, com toda a certeza, est6 longe de ser cumprido na 

integra. E utopia, sim! A lei sempre tem que colocar uma proposta de utopia, 

uma proposta de sociedade a ser construida. 0 sonho d o  profeta se repete. SZo 

as visdes de esperanqa. 6 o desejo de Javi.. E, quem sabe, as prasas finalmenle 

fiquem cheias de  meninas e meninos a brincar pelas ruas ... 

0 mundo se sustenta apenas sobre o niurniu'rio das criangas na escola 

(...) Nao deixenl pois que as crianqas sejam mantidas afastadas da escola, nies- 

.mo que seja para a construqiFo do ternplo. Essa frase 6atr ibuida ao rabino Resh 

Hakish (210 d.C.1. Talvez as crianqas em Israel tenham t ido maior sorte d o  que 

as c r ian~as que, aos murmljrios, reclamam por escola, comida e casa pelas ruas 

d o  Brasil. 0 s  profetas, sem ter l ido grandes tebricos, perceberam e denuncia- 

ram os problemas sociais de Israel. Atrav6s de mil$nios a religiZo desempenhou 

um papel fundamental na ideologia de domina~Zo.e  opressao dos estados, san- 

ci,onando situaq6es injustas, calando-se diante da exploras,&o dos pobres, santi- 

ficando as desigualdades.em .nome d e . ~ e u s 4 0  . . . 

0 s  profefas anunciam o que o estado pr.ocura fazer crer como impossi- 

vel e ilus6rio: um modo de  vida radicalmente diferente d o  da violGncia vigente. 

Essa nova cultura de paz, que 6 realizasgo hist6rica da lei e,da palavra de Jav6, 

requer o esforso de todos. N3o brota por geraq2o espont$nea, 6 necesscirio 

forj6-la. 0 ponto de.partida 6 permitir clue Deus nos ensine! (Isaias 2,3) 

De suas espadas forjarab arados; de suss 1an~as.podacleiras. Ulna na@o 

nzo levantara'espada contra a outra nag20, nem se adestrara'para a guerra (Isaias 

2,4bc). , . 

Depois de analisar a situaqgo das criansas na.hist6ria de.lsraei, fica cla- 

ro  que seu ~ jn i co  defensor 6 Jav6. E Ele quem nZo fecha os olhos cluando humi-. 

lham seu povo e assassinam o brfgo. . 

Se tantas e tantas vezes faltam.forsas para continuar denunciando as 

mortes, os descasos, as viol6ncias contra a crianqa, 6 bom lembrar clue nada ir6 

mudar, por si s6. E preciso forjar a mudanqa, como sugere o profeta Isaias. . 

0 problema do descaso em r e l a ~ Z o  A criansa 6.urgente; no  entanto, 

milenar. 0 ~statuto-existe. Ele est6 grAvido de utopia, assim como as visBes de 

.Zacarias ou o chamado ao desarmamento de Isaias. Mas 6 acreditando nessas 

utopias e forjando outras mais que o pais conseguir6 esc'rever sua vercladeira 

Declarasao de Alforria. Porque, afinal; a liberdade cle uma n a ~ g o  6. a soma das 

liberdades dos seus cidadgos. 
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