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A teologia, principalrnente a teologia biblica, tem a ver com as questbes cruciais da vida e do nosso 
tempo. Nio sendo assim, ela se torna palavra suptrflua, descarthvel. 

Apresentamos aqui um estudo sobre o profeta Ostias que C de grande atualidade. Procbramos indagar 
o que a sua mensagem, tilo antiga, teria a nos dizer hoje, neste fim de seculo e numa situago diffcil, 
marcada por desesperanp e violencia. Sinceramente, ficamos surpreendidos e atingidos pela acuidade e 
pertinencia da palavra profetica. Que o leitor atento confira e ,tire suas pr6prias conclusbes. 

Este texto foi inicialmente escrito para um curso sobre "Hist6ria e Rakes da Incultura@o", dirigido 
por Paulo Suess, do Departamento de Missiologia da Faculdade de Teologia N.S. de Assungo (Silo Paulo). 
Aqui publicamos uma versio resumida do original. 

"Mosaicos da Biblia" reline textos do campo biblico que circulam entre colaboradores e 
participantes da produgo de conhecirnento do Programa de Assessoria A Pastoral. 

Todos os textos podedo ser reproduzidos ou utilizados em outras p u b l i c a e ,  desde que 
sejam creditados: o(a) autor(a), o Programa de Assessoria A Pastoral e o CEDI. 
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"MISERICORD~A QUERO" 

Oseias fala para a America Latina dos pobres 

Roberto E. Zwetsch 

"A compreenGo dos outros 6 um ideal contradit6rio: ela exige que 
mudemos sem mudar, que nos tomemos outros sem deixar de ser n6s mesmos." 

Hoje, na America Latina, hA um intenso debate em torno do tema da cultura, das etnias e da incul- 
turaqo. Foi a prop6sito destas questks que durante o curso se abordou a temstica tomando o exernplo 
das relages entre javismo e baalismo como aparecem no livro do profeta OsCias. 

Este texto procura perseguir este tema em OsBas, elucidando o problema da idolatria vinculado ao 
tema da viol&ncia. 

HA um pressuposto em nossa leitura. Trata-se da cn'tica da religiao. Entendemos que a crltica de 
OsBas 2 religi%o de seu tempo nos coloca em boa companhia para tentarmos discutir a nossa situa@o e 
as alternativas que temos pela frente. Se este texto for um auxflio para a releitura biblica que se faz hoje 
entre n6s, ele ted cumprido o seu prop6sito. 

1.Os6ias e a America Latina: a critica da religilo 

Que relago pode haver entre este distante pofeta de Israel, do s&ulo VIII a.C., casado com uma 
prostituta, e a nossa sofrida e pobre America Latina? Mais do que imaginamos, 2 primeira vista. 

Colonizado por diferentes povos europeus, transformado em fonte de materias-primas, objeto de 
expans80 "da f6 e do Imperio", este continente viveu uma hist6ria de invas80, de lutas de resistencia, de 
um verdadeiro holocausto humano e arrasamento cultural, que nos cabe refietir corn ousadia. 
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0 cristianismo aqui chegou visceralmente unido a esta hist6ria marcada por enormes sacrificios. Se 
hoje jA encontramos uma nova perspectiva de vivencia da fC, mais comprometida com as vitimas da hist6ria 
da colonizagio, e solidaria com os anseios e as lutas dos oprirnidos pelo neocolonialismo das transnacionais 
sob hegemonia norte-americana, isto nem de longe nos redime dos pecados hist6ricos que as Igrejas Crista 
precisam confessar com senso de saudavel e necessaria autocritica. ' 

Nesta perspectiva, a releitura biblica nos ajuda muito. Sobretydo, a releitura da literatura profktica, 
jB que os profetas de Israel tinham unia posi$iol critica frente h religiso. E, coerentemente, combatiam a 
idolatria e o desconhecimento da palavra de Jave. Mas hti, tambem, um outro significado na sua mensagem: 
com a condenagio vem tambtm uma mensagem de esperanp. Aqui vamos perseguir este tema no livro 
do profeta OsCias. , .  " .: 

Como todo profeta hebreu autentico, ele investe contra a opressao do pobre, do povo campones, 
contra a completa desorganizago da vida que desagua na apostasia de JavC, o Libertador de Israel. 

"Ouvi a palavra do Senhor, israelitas, pois o Senhor vai abrir um process0 
contra os habitantes do paB, porque n%o hB fidelidade nem amor, nem 
conhecimento de Deus no pafs. Aumentam as maldiFes, as mentiras, os 
assassinates, roubos e adultCrios; os derramarnentos de sangue se sucedem." (4,l-2) 

Esta descrigo sumaria dtti uma idCia da situago verdadeiramente insustentAve1 que vigorava em 
Israel. A vida n2o valia mais nada. Milton Schwantes afirma que a dentincia social constitui uma das chaves 
de leitura dos capitulos 4 a 11 de OsCias. Sua critica focaliza de modo especial a quest20 da violencia (4,2). 

I 

Ora, o que hB de mais atual na AmCrica Latina do que o crescente aumento da violencia? Tanto a 
violencia explicita do crime organizado, como a violencia institucionalizada pel0 poder do Estado (repressao, 
baivos salfirios, desemprego, inversb de prioridades sociais, etc.). ~ : e r  dizer, dos tempos biblicos para d 
a violencia n20 s6 cresceu como tambem se sofisticou, se modernizou, para usar uma palavra t%o cara a 
certos governantes de hoje. Interessa-nos em OsCias estudar as rakes teol6gicas dessa violencia. 

Em OsCias e outros profetas uma das palavras-chave neste assunto C prostituigiio. Para MiquCias, 
Samaria, a capital do reino do Norte, se constituira num antro de idolatria, portanto, de prostitui@o. Oseias 
pensa da mesma maneira: 

9 ,  

"0 Senhor disse a Ostias: ' ~ a i  tomar para ti mulher e filhos da 
prostituigo, porque o pafs se prostituiu constantemente, afastando-se do 
Senhor" (1,2). 

'I 
0 povo se prostituiu, adorando outros deuses, caiu em'idolatria, Por que? Quem s2o os responstiveis 

desta apostasia? Quem ser2o estes "deuses"? Que especanp resta para os pobres que sofrem sob a violencia? 
0 que significa, concreta e historicamente, idolatria? 

I 

1, 

fi o que tentaremos responder neste estudo. Antes, porCm, vale 'a pena remontar 2 critica da religiilo., 
Marx, num texto de 1844, dizia que a "critica da religiso C a premisda de toda a cdtica". Ele considerava 
que, na Alemanha de ent20, no essential, esta cdtica jti estava feita, o que C perfeitamente discutivel. 

. N6s entendemos que,na America Latina, a situacgio C mais complicada e recem se dilo os primeiros 
6assos dm diregio 2 critica da religib. Uma cdtica que considere o cristianismo oficial como tambCm as 
religides populares, a formagio s6cio-cultural dos povos latino-americanos, suas diferentes cosmovisdes, e 
o significado destas no cotidiano das maiorias empobrecidas e excluidas dos processes sociais como um todo. 

11 

OsCias certamente tem algo a nos dizer nesta empreitada. Porque sua m'tica coloca o dedo na ferida, 
mas tambCm aponta um caminho: 

"Volta, Israel, ao Senhor teu Deus ... Eu curarei as suas apostasias (diz 
Javt), eu os amarei generosamente, pois minha cblera afastou-se dele" (14,2-5). 

l? a busca por tais "palavras.que curam" que encetamos aqui. 
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2.0 livro de Osbias 

2.1. 0 texto 

OsCias atuou no reino do Norte. E o dnico profeta liter&-io contempodneo de Ambs. Atuou entre 
os anos de 750 e 722 a.C. Sua profecia preve a destruiqllo do reino do Norte. Milton Schwantes afinna 
que ele deve ter atuado ate um pouco antes do ano de 722 a.C., seguramente antes da destruigo de Israel 
e da deportago de boa parte de sua populago para a Babildnia. 0 livro, porem, foi concluido no Sul, por 
um grupo de discipulos de OsBas. Isso, pode-se perceber por acrkcirnos como os encontrados em 1,7 e 
4,15, por exemplo, onde as referencis ao reino do Sul s%o bem evidentes. 

0 livro divide-se em tr& partes: 

Capl'tulos 1 a 3: casamento de OsCias, que termina em esperansa, 

Capitulos 4 a 11: process0 contra Israel, que tambCm termina em esperanp, 

Capitulos 12 a 14: Cxodo e ameap seguida de esperanp. 

A nota mais instigante em Ostias C esta tens20 entre arneap e esperanp. 0 julgamento virh, sim. 
PorCm, a dltima palavra de Javt n2o sed  de destruigio, mas de miseric6rdia. N%o C por acaso que 0sCia.s 
6 conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, especialmente devido ao amor e temura com que 
JavC trata o seu povo. 

Hh muitos problemas de ordem textual, mas ao que parece o essential do texto estA bem estabelecido. 
0 livro, portanto, foi redigido para animar, abrir o futuro e fazer sonhar utopias. S%o os redatores judaitas 
que deram esta tdnica ao texto. Gostam de Davi, de liturgias, mas s%o profundamente antimilitaristas, como 
o pr6prio profeta (1,s; 14,4). 

0 texto apresenta unidades menores, tip0 panfletos wmo ncs seguintes exemplos: 1,2-9; 4,l-3; 5,l-7; 
5,8-7,16 (6,6 como nlicleo central do texto); 14,2-9 etc. 

0 s  panfletos ou unidades menores s%o unidades de sentido onde vamos buscar a mensagem de 
Ostik. Ao contrfirio de outros profetas, em OsCias os ditos esao de tal forma embutidos nos panfletos 
que perderam sua identidade pr6pria. 

OsCias C sucessor de Am6s no reino do Norte. Sua Cpoca apresenta um florescimento da profecia. 
Ao mesmo tempo, C uma Cpoca carregada de contradi*~. 

Do ponto de vista econ6mic0, politico e social hh muita riqueza. Vivia-se sob o auge do expansio- 
nismo do rei JeroboSo 11, que reinou por 41 anos. As "fronteiras" do reino foram expandidas at6 Damasco, 
ao Norte, e at6 o Mar Morte, ao Sul. ("Fronteiras" aqui significam Areas de influencia comercial israelita, 
bem entendido.) 

Israel encontrava-se numa posi@o estrategica, dominando as duas principais rotas comerciais entre 
a Assl'ria e o Egito: a primeira, que passa pela planl'cie de Jezreel e vai do Vale do Nilo at6 o Vale do 
Tigre e Eufrates; a segunda, que passa pela TransjordAnia. 

Nessa Cpoca, Israel C uma potencia comercial porque ainda n%o havia Imptrio. HA um certo equilibria 
de forps que permite a existencia de diversos pequenos estados, na regi%o, entre eles Israel. Equilibria 
prechrio que logo serh quebrado pel0 surgimento do Im@rio, bem equipado militarmente e com uma 
vigorosa polftica expansionists de anexa@o de territ6nos. 

Como potencia comercial, Israel produzia dois produtos nobres de exportago: cereal e 61eo. Com 
estes produtos, importava outras mercadorias como artigos de luxo, ouro, ferro, armamentos, evidentemente 
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mais valiosos no mercado que os seus produtos prirnsrios. Trata-se, portanto, de uma economia de troca 
comercial frhgil e dependente. Para manter esta economia, o rei militarizou o pais, aumentou os impostos, 
wnsumiu muitas vidas de jovens nas guerras, gerando pobreza e misCria para o povo "do campo. 

Nessa tpoca, prevalecia o modo de produgo asifitico, no qua1 a divisso iompokidade t essential. 
Nas cidades encontramos o aparato do Estado e a corte, e seu poder C exercido mediante a cobranp do 
tributo, geralrnente em espkie. Dai chamar-se este modo de produ@o tributArio. Afora o tributo, os cam- 
poneses sSo periodicamente requisitados de maneira compuls6ria para prestar servip ao rei nas constru@es, 
estradas e outras obras. 6 a corvtia. 

Numa situago de expanao C evidente que esta carga sobre os carnponeses aumenta gerando ex- 
plorago e opress%o muito grandes. Neste sistema do tributarismo,, a luta que se trava n%o C tanto pelo 
dominio da terra, mas muito mais em fun@o do produto da terra. 0 Estado-cidade impunha tributos e 
defendia sua mecadago atravQ da coers5o militar e atravh da fo rp  da religi%o. Este Gltimo aspect0 C o 
que queremos enfatizar. 

OsBas 6 o profeta que denuncia sobretudo o uso da religi%o e da teologia como su.stentAculos do 
crime praticado pelos grandes, os chefes, os "pastores" de Israel contra o povo pobre. 

6 parte do sistema que ao importar bens.de lux0 importa juntlo ideologia e religigo, esta riltirna que 
deve skrvir e justificar este estado de coisas . Assim, Israel se mostra como promotor da religifio. Constr6i 
templos e lugares de adorago, os chamados "lugares altos". Mas, contraditoriamente, quanto mais religiosos 
eram os reis e quanto mais piedade o povo manifestava, nas festas' e ritos peri6dicos, mais aumentava o 
crime, a pobreza e a miseria. 

Entrementes, sobe ao trono da Asslria urn rei conquistador: Tiglate-Pileser 111, que passa a dominar 
todos os estados em d i rwo  ao Mediterr2neo. Israel t atingido e a partir de 732 a.C. fica reduzido 21 capital 
Samaria e circunvizinhanp. Tenta resistir, mas dez anas depois cai sendo incorporado como provincia da 
Assiria, deixando de existir como estado. fi a completa derrota. Mais tarde, sera a vez de Juds. 

OsBas viveu tudo isto. Como profeta de JavC, denunciou a ruina, as raz6es de tantos crimes, foi 
perseguido e, n%o obstante, procurou manter acesa a chama da esperanp do pequeno Efraim, sfmbolo do 
povo crente mas desorientado. 

2.3. Autor/Autores 

Jfi dissemos acima que o livro 6 de autoria coletiva. Como boa parte da literatura biblica, os textos 
s%o muito mais produtos de uma f t  comunit&ia que criaqks de individuos isolados. 

No caso do livro de OsBas, certamente que o profeta 6 o personagem principal na formula@o da 
mensagem. Por isto, o livro leva o seu nbme. Talvez, em nenhum outro caso a mensagem tenha tanto 
vinculo com a vida afetiva como no de OsBas. Ele foi um homem que amou profundamente uma mulher 
a quem foi buscar na "prostitui@o". A experiencia calou t%o fundo que pode servir como metfifora das 
relases do povo de Israel com JavC. OsBas 15 o primeiro a usar a imagem do matrimbnio para explicar a 
intimidade de JavC com o seu povo. 

OsCias c o m q  a atuar em meio a uma crise geral em todo Israel. Havia pelo menos trQ grupos em 
confronto: o campesinato, os circulos pr6ximos h corte e as assirios e seus aliados. 

0 aumento dos tributos e a conseqiiente exploracgio do cameo, entretanto, nfio ocorrem sem mais. 
0 s  camponeses resistem. N%o aceitam esta sobrecarga. Rebelam-se, em especial, contra a corte de Samaria. 
Se a religiso serve como suporte para a entrega dos tributos com boa vontade, C muito provhvel que a 
profecia que denuncia esta "falsa religi8oP' esteja vinculada a estes camponeses rebeldes. 

11 
Ora, a profus%o de imagens do c a m p  na profecia de OsCiasi,e sua posigo francamente contra os 

lfderes da "casa de Israel" (4,l-11; 5,l-7; 8,l-14), nos permite situs-lo em meio a esta gente explorada do 
campo. Como representante do javismo, OsCias vem afirmar que Javf n%o serve para justificar o tributo e 
a corvtia, a explorago e a opress%o contra os fracos, os pequenos, os pobres. 
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1 

a) os sacerdotes e profetas da corte; 

b) a corte (reis e funciondrios) 

JavC n5o deixat4 de ser o Deus Libertador, o Deus nacional; antes fora transformado em Baal. 0 
termo Baal quer dizer, em semftico comum, senhor, dono. Baal 15 o deus da chuva, o deus da fertilidade 
na religiso cananCia. 0 povo dizia conhecer a Deus, Javt, mas a rejei@o do bem, do direito e da justip 
demonstrava sua mentira (8,l-14). 

A prostituigo foi para OsCias a imagem que Ihe permitiu entender e descrever a vida nacional 
naquele momento. Efraim .(capitulos 11-12) C esta reduzida Area de Samaria e arredores, que vive na 
iminCncia de um assalto assfrio. Para OsCias, os reis silo a expr&o desse ma1 profundo que, a seu ver, 
jA comepra em Gilgal (eleigo de Saul como lQ rei). Igualmente, s%o acusados os sacerdotes por perverterem 
o culto, o conhecimento de JavC e promoverem toda sorte de injustips e crimes (4,l-19: 5,l-7; 6,9; 7,13; 
8,ll-14). Nota-se que o clero t criticado corn uma linguagem ainda mais forte que os pr6prios pdncipes, 
em particular por defenderem seus interesses egoistas, aliados aos profetas, reis e funcionArios. 

OsBas C representante do javismo campones. Sua preocupago era recuperar a mem6ria salvifica de 
Javt libertador, essa sempre perigosa mem6ria do Cxodo. E o faz Y m  ousadia e liberdade (2,6-18). Traz 
2 lembran~a o ensinamento traditional da TorA (4,6) e expressa o desejo de Javt num texto muito iAnico, 
que fala da (falsa) conversao do povo: 

"Vinde, retomemos ao Senhor! Porque ele despedasa e nos hA de 
curar... Ele virA a n6s como chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra" 
(6.1-3). . \ 

Reparem na figura. A imagem de JavC se confunde com a de Baal, o deus da chuva. G. von Rad 
observa que OsCias 15 aquele profeta que, embasado na hist6ria da salvaqo, apresenta a relagio JavC-Israel 
em categorias naturais e quase vegetais de crescimento e florescimento. 

Mas a resposta de JavC C dura. 

( 

"Que te farei, Efraim? Que te farei, JudA? Vosso amor C como nuvem 
da manha, como o orvalho que cedo desaparece" (6,4-6). 

JavC se insurge porque 1180 admite falsa piedade (8,ll-14). JavC espera hesed, amor, miseric6rdia, 
e nao sacrificios. Hesed C amor, bondade, solidariedade, implica uma mudanp completa nas relaees 
humanas, designa um comportamento reciproco que tem a ver corn' a vida de todas as pessoas.. Expressa 
uma profunda humanidade, refere-se ao corago sincero. Trata-se de um conceit0 tAo amplo e tao rico na 
literatura do Antigo Testamento e, sobretudo, em OsCias, que chega a ser dificil traduzi-lo com precisso. 
Designa uma atitude de magnanimidade e disponibilidade humanas de alguCm que se esquece de si mesmo, 
que vai alCm das meras obhga@es. I? um dos conceitos centrais da teblogia de OsBas. Por isto, entendemos 
que seja a contrapartida da idolatria. Se idolatria se concretiia na prostitui@o ritual e social, o conhecimento 
de JavC estd vinculado 2 hesed, e o profeta metaforicamente expressa isso casando-se corn uma mulher 
prostituta. Isso significa que hesed implica amor e solidariedade com os desqualificados, com os pdrias da 
sociedade. 

Para OsCias, nso bastam grandes rituais, sacrificios caros e faustosos a titulo de piedade. JavC quer 
outra atitude dos que o temem. Ele espera gestos de justip e miseridrdia. Para Oseias, estes Sio os sinais 
de convers5o a Dem. S6 assim se percebe, no concreto da vida e da histbria, quem conhece a JavC. Por 
isto, C falsa a alternativa entre hesed com Deus ou s6 entre os homens. No Antigo Testamento, trata-se 
de uma coisa.s6. A interpretagio do mandamento do amor feita por $esus, no Novo Testamento, segue na 
rnesma linha. 

Em 6,6, OsCias praticamente condena todo e qualquer sacrificio. JavC nso os aceita mais! Ele quer 
miseridrdia, perdao, jmtiqa e amor. N%o pode haver dlivida neste ponto. 

I 

CEDI - Centro Ecurn6nico de Docurnentaqho e' lnforrnaqdo 
Av. Higien6polis, 983 - 01 238 - Sdo Paulo - SPr- 825-5544 



Mosaicos da Biblia 5 - Osdias phgina 9 

0 caminho para tanto aparece no final do livro, 14,2-9. fi a grande esperanp. Israel C convocado 
a voltar a JavC, tomar as "palavras que curam", pedir perdilo e mudar de vida. Entilo, nil0 mais terii confianp 
no poderio militar nem em falsas alianps econBmicas e militares, nem cairh nos cultos idolhtricos que s6 
geraram tributo e riqueza para os "cabegis e pastores de Israel", mas na outra ponta misCria e pobreza 
para os jh empobrecidos. 

Haverh urna nova liturgia, vivencial, ecol6gica ate. (14,3-4.6-8). Reparem que, ai sim, as methforas 
da natureza fazem sentido. Antes, nilo. Como conseqiiencia desta transformago, vilo prevalecer a miseri- 
c6rdia, a fidelidade ao projeto de Javt, a justip, o direito dos pobres, numa palavra, hesed. 

Trata-se de urna utopia. Mas utopia libertsria. Esta certamente n5o foi a esperanp corn que contavam 
,os reis de Israel nem os sacerdotes de Gilgal ou dos lugares aItos, das eiras. Esta foi, sim, a esperanp 
anelada pel0 resto de Israel, pel0 povo da rap, em meio ao qual despontavam profetas como Am6s e 
OsCias. 

Esta C a esperanp que cabe anunciar e provocar como discipulos de Jesus hoje e aqui. I? sintomatico 
que Jesus tenha conhecido muito bem esta profecia de OsCias e a tenha lembrado,ern sua pregago (Mt 
9,13; 12,7). Isto mostra urna d i r e 0  na proclamago de Jesus e do movimento que ele representava. 0 
context0 da citago de Jesus C urna polCmica contra os piedosos fariseus e sua rigidez doutrinhria, que lhes 
impedia de ver o outro, suas necessidades e ddvidas. S6 lhes restava condenar o povo em nome da ortodoxia. 
Nilo foi o caso de Jesus. 

Os8as, por sua vez, se abre Zi cultura popular, il religiilo sincretica daquela gente simples e oprimida. 
A partir do seu ponto de vista, da volta a JavC, os atributos vinculados a Baal, s%o incorporados por JavC: 
ele C como o orvalho para Israel, C como um cipreste verdejante, do qual procede bom fruto (14,6). Mas 
se isto C assim, C porque este mesmo JavC MO admite bezerros de our0 como imagem sua, n2o admite 
sacrificios indteis (como pedia a religiiio oficial), antes espera e ama a miseridrdia. 

Quanto aos sacerdotes, ao clero, o capitulo 4 nos traz um interessante tema. JavC abre um processo 
justamente contra aqueles que seriam os seus primeiros servidores no meio do povo: os respondveis pel0 
culo e pela Tad. E o que ali aparece I5 urna condenaeo dura: 

"na realidade, o meu processo 15 contra ti, 6 sacerdote. Tropeprhs de 
dia e de noite tropeprh contigo tambCm o profeta. Meu povo serh destrufdo 
por falta de conhecimento. Por teres rejeitado o conhecimento, eu te rejeitarei 
do meu sacerd6cio" (4,4-6). 

E tudo isto aconteced por urna raz8o: 

"porque abandonaram o Senhor para se entregar ii prostitui@o" (v.10). 

Haveria julgamento mais radical contra o clero de Israel? Ele 6 o responsive1 dltimo pel0 desco- 
nhecirnento generalizado de JavC entre o povo simples. Toda a responsabilidade da apostasia recai sobre 
os sacerdotes e profetas. 0 processo contra os habitantes do pafs (4,l) tem um alvo preferencial: os sacer- 
dotes. Por que? Na verdade, eles se entregaram am piores crimes, se "alimentam dos pecados do meu 
povo" (v.8), transformam o mdnus sacerdotal num alto neg6cio. Tripudiam sobre a piedade popular e negam 
a este povo o acesso ao conhecimento libertador, salvffico de Javt. JA sabemos que conhecimento aqui nFio 
se resume a urna ortodoxia rational, mas remete a urna concepqo de vida: conhecimento C viver na justig, 
viver o espirito da alianp com JavC, C seguir'os seus mandamentos, C dar-lhe gl6ria praticando a miseri- 
c6rdia. Este conhecimento foi sonegado ao povo na medida em que se assegurou que o mlto idoutrico - 
interesse do Estado - atende ao chamamento de Javt. Mais adiante este grupo C caracterizado como um 
grupo de "bandidos" (6,9), um bando de cafajestes. 

Em contraste corn esta avaliago impiedosa, a atitude de Jave para com as vftimas desses crimes 6 
surpreendentemente, miseridrdia: 
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"NBo castig&ei vossas filhas por 'se prostituirem nem vossas noras por 
cometerem adultCrio: porque eles pr6prios afastam-se com as prostitutas e 
sacrificam com as hier6dulas" (4,13ss). I 

Javd n%o 6 um Deus moralista. Ele quer retiao, quer que o direito brilhe como uma luz, que a 
justip mrra mino um ribeiro perene. Ele julga com sabedoria. Por isto se contorce com o desengano de 
sua gente. Sabe perdoar a apostasia, sim, mas nBo a desfaptez dos kacerdotes, pois estes podem discemir 
e nBo o fazem. 

Por isto, 6 comovente ler o capftulo 11. Ali, JavB t apresentado como um pai que toma seu filho 
pequeno (este Efraim pobre e pecador) nos braps e o levanta at6 o rosto e se inclina como uma mBe para 
alimenkl-lo. 0 filho, jB adulto, faz alianps estranhas com poderosos,,(assirios) e se dB mal. Apostasia. Mas 
qua1 6 a atitude de JavC, no fim das contas? Ele decide afastar sua +a. Por um lado os Uderes air80 com 
suas pr6prias obras (4.9). Por outro, sua miseridrdia tem de preval~er: 

"NBo executarei o ardor de minha ira, nBo tomarei a destruir Efraim 
porque eu sou Deus e n%o homem, sou o Santo no meio de ti e n2o retomarei 
com furor". (11,8-9) 

Javt 6 Deus santo, Deus de vivos e nBo de mortos. Deus que liberta oprimidos e n%o se confunde 
com poderosos que oprimem gente pobre. Assim 6 Javt. 0 Santo nBo aplica indiscriminadamente a lei do 
taliBo, olho por olho, dente por dente, mas sabe discemir, se contory pelos pecados daqueles a quem ama, 
vai em busca das vitimas sacrificadas no altar que serve ao poder. Ele enfim, promete libertagio: 

"Mas eu os farei habitar em suas casas - orBculo do Senhor" (11,ll). 

Podernos resumir o exposto em dois pontos: 

1. OsBas identifica em que consiste a idolatria e a combate. Sua crltica atinge o ceme da religiso 
oficial de Israel e por isto ele C perseguido. Nem assim deixa de anunciar jufio e esperanp. Um grupo 
de disdpulos preserva sua mensagem, mesmo em Judfi, e a interpreta como mensagem atual para o povo. 

I 

Hoje em dia, o sistema capitalista tomou-se como que umatreligi%o, com sacerdot&, doutrinas e 
templos. Defender a livre iniciativa, o livre mercado t praticamente defender um dogma. Se por causa 
desse dogma milh6es de pessoas morrem de fome, se mais de 7 miF6es de menores de rua no Brasil nBo 
tCm a minima perspectiva de vida digna, se os povos indigenas qntinuam com suas terras invadidas e 
depredadas por interesses escusos, se o povo negro 6 discriminado por ser negro' e pobre, se as mulheres 
nPo conseguem fazer valer seus direitos e igualdade como seres humanos plenos, tudo isto, no fundo, n%o 
importa ao mercado, desde que o objetivo dltimo do sistema fique garantido: a reprodugio do lucro do 
capital. 

Nessa visBo das coisas, o mercado foi institufdo como o substituto da ttica nas re laws humanas. 
Daf que todo e qualquer ataque hs ferreas leis de mercado seja visto como heresia ou subversBo. Franz 
Hinkelammert e Hugo Assmann, entre outros te6logos da America Latina, vem estudando as intrincadas 
rela@es entre economia e teologia, e conseguem desmascarar uma verdadeira metaflsica que dB suporte 

I 
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ideol6gico e teol6gico ao sistema vigente. Na linha dos profetas, tocam a ferida do sistema. Hinkelammert 
afirma: 

"Como enfrentar esta metafisica do absurdo, da invers2o total das coisas? 
fi preciso uma referencia e esta s6 pode ser a vftima da te  tip0 de leis metaffsicas 
da hist6ria. As vitimas d o  o critCrio da verdade sobre as leis do mercado." 

E conclui: 

"0 que faz falta C colocar-se ao lado das vftimas contra estes sacriffcia." 

Voltando questao que colodvamos no inicio, se o pobre, o outro diferente de n6s n%o 6, em 
prindpio, id6latra; se, ao contrftrio, id6latra C quem sacrifica o outro no altar do poder e do dinheiro: se 
idmtra C aquele que vive is custas das vitimas da sua "prostituiqlo", ent%o muita coisa muda no nosso 
relacionamento com este pobre, com o outro, corn os povos postergados. Muda a atitude, o comportamento, 
mas muda tarnbem a teologia. Porque de outra forma n2o haveria possibilidade de diaogo, de conveMo, 
numa palavra, de libertagio. 

Conforme Hinkelammert, C preciso combater a modema idolatria, que fez do capital urn verdadeiro 
deus e do mercado o caminho absoluto ao bem definitivo da humanidade. 

fi preciso combater esta ideologia de que s6 o mercado pode trazer felicidade e salva@o. 

2. OsBas entende que o conhecimento de Deus se dft na hist6ria, na vida concxeta. N2o C possfvel 
conhecer a Deus e ignorar os irm%os, os pobres, o outro diferente de n6s. N2o C possivel conhecer a Deus 
sem se importar com a sorte dos fracos, dos sem poder, dos que nada valern aos olhos do sistema imperante, 
dos subjugados e sem alternativas, das vftimas inocentes do sistema. 

Pelo contdrio, conhecer a Deus 6 viver hesed, viver em solidariedade corn o outro, seja ele quem 
for. fi ir de encontro As necessidades e urghcias deste outro coletivo que nos desafia a cada instante. f! 
lutar despojadamente junto corn estes colocados 2 margem da hist6ria, com esta gente postergada para que 
viva plenamente. 2 ser hasidim para corn ela. 

Sandro Galazzi, refletindo sobre a pastoral indigenista afirma que: 

"conhecer Jave 6, ao mesmo tempo, conhecer qua1 C a nossa miss%o". 

Por isto, a misdo esth no pr6prio ceme da vida crist%, da vida da comunidade de ft5 e da teologia. 
0s profetas se deram conta disso, de que o conhecirnento de Deus passa pela media@o da histtiria e por 
isto foram perseguidos. Mas ngo desistiram. Nem deixaram de anunciar a esperanp para o "resto", apon- 
tando para um novo dia em que JavC serft louvado corn os frut6s novos de lftbios e corpos Libertos (14,3), 
numa nova liturgia verdadeiramente c6smica. Isto nos faz pensar na grande expectativa que anima os 
crisaos e a pr6pria criagio de que nos fala Paulo em Romanos 8. 

A atualidade de OsCias para o desempenho da nossa misk2o hoje bem poderia se resumir neste 
orftculo de JavC, que C juizo contra a idolatria e esperanp ao apontar o caminho: 

"Porque eu quero amor, e n%o sacrificim, conhecimento de Deus, e n2o 
holocaustos" (6,6). 

Roberto Zwetsch 6 pastor da lgreja Evangelica de Confisslo Luterana no Brasil e mestrando da Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora da Assun~Bo, S lo  Paulo. 
Rua Conde de lraj.4, 184 apt0 26 
041 18 - Sgo Paulo - S l o  Paulo 
Brasil 
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