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A profecia, em Israel, surgiu junto corn a monarquia, e com o final desta, silenciou sua voz. 

Ela conheceu um momento importante com o avanGo dos assirios na Palestina, no sCculo 
oitavo a.C., e pelos babilhnios, no sCculo seguinte. Este period0 foi marcado pela 
expansgo dos interesses da cidade sobre o campo. Isso, por um lado, implicou tanto na 
agressividade dos exCrcitos nacionais, que buscavam alargar as  fronteiras, quanto numa 
profunda explora@o dos lavradores e camponeses. 
0s profetas foram os interpretes dessa realidade, os porta-vozes dos movimentos camponeses e 
das lutas populares. Criticaram tanto a opresslo nacional, quanto a intemacional, j B  que neste 
processo, os reis nacionais eram os intermedihios da explorasiio feita por assirios e babildnios. 

Assim, a profecia C a visio destes impCrios, mas na perspectiva daqueles que foram 
pisados ou que tiveram suas vidas interrompidas pela violencia. 0 s  profetas falaram da 
destruiggo dos poderes opressores, mas, sobretudo, anunciaram a esperan~a!  
Este n6mero do Mosaicos da Biblia re6ne dois ensaios, cujos temas: "Poder e Esperansa", 
"Direito e Justisan, s lo  muito importantes na mensagem dos dois grandes profetas, Isaias e 
Jeremias. 
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2 Mosaicos da Biblia 11 

Poder e esperanqa 
Urn estudo de Isaias 1 0,27b-11,9 

Haroldo Reimer 

Poder e esperanqa s io  temas de nossos tempos. S io  anseios populares. 

Mostram-se nas lutas contra formas autoriGrias de poder. Mas tambCm nas diversas expectativas 
de ver concretizada urna forma nova de poder: um poder popular, que tome os excluidos como 
um pariimetro do seu agir regulador sobre a socicdade civil. Temos ai um texto de incrivel 
atualidade. 

Urn texto profetico do seculo 8 a.C. 

0 texto que vamos estudar C urna profecia de Isaias. Surgiu em JerusalCm. Esse era o lugar de 
atuaqio desse profeta. De 16 ele observa os desenvolvimentos da politica intemacional e os ajustes 
internos, na corte em JerusalCm, diante dos novos avanqos. 

Estamos no tempo da expansio do dominio dos assirios sobre a Palestina. Em 722 a.C., o exCrcito 
assirio toma a cidade de Samaria, capital do reino do Nortc/Israel. Ai muita gente C morta, outros 
s i o  deportados, outros ainda conseguem fugir para o sul. Buscam abrigo junto b cidadcs maiorcs, 
Jerusalem e Laquis. A arqueologia parece evidenciar indicios dessa fuga maciqa para o sul. 

Havendo derrocado o reino do Norte, os assirios buscaram expandir o scu dominio tambCm sobre 
a parte sul da Palestina. Conquistar a Eretz Yisrael (Terra de Israel) sempre foi o alvo dos invasores 
estrangeiros, para garantir, assim, o acesso at6 o Egito. Em 701 a.C., os assirios fizeram a tentativa 
mais ousada para ocupar e conquistar o sul. Sitiaram e dcstruiram a segunda cidade mais 
importante do reino, a cidade de Laquis. Simultaneamente, cercaram tambCm a capital JerusalCm. 

E possivel que o nosso texto de estudo provenha desse periodo, ou at6 dessa situaqio hist6rica. 
Mas C possivel tambCm que tenha tido sua ongem alguns anos antes, numa das virias incursks 
dos asssirios pel0 territ6rio da Palestina. Em todo caso, o texto C do s6culo 8 a.C.. Situa-se entre 
722 a 700 a.C.. 

Estrutura e texto 

0 texto de Isaias 10,27-11,9 tem urna intcressante dinsmica interna. 

Ele inicia com a visio de um inimigo poderoso que se aproxima (10,27-32). 

Ai se desenrola urna aqio simbblica, expressa em forma de metifora (10,33-34), e na qua1 se 
trava urna luta contra o poder constituido. Do negativo'do poder, o texto passa para o alvorecer 
da esperanqa (11,1), que esti assentada em muitas bases (11,2-5). Sua conseqiiencia sera urna 
paz paradisiaca (11,6-8) e, por fim, "nenhum ma1 se f a d . .  no monte" (11,9). 
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Ele sai de Samaria, 

vem de Aiate, 

passa por Migrom, 

e em Micmh deixa larga a sua bagagem. 

Ele atravessa o vale: 

"Geba seja o nosso acampamento noturno!" 

Ram6 treme de medo, Gibed de Saul foge. 

"Grite bem alto, 6 aldeia de Galim, 

presta ateqio,  6 Lais, 

responda a ela, 6 Anatote!" 

Madmena foge, 

os habitantes de Gebin p6em-se em seguranCa. 

A inda hoje ele tomard posip!io em Nob. 

De 1d ele cingird amea~adoramente a sua mio  

contra o monte da filha de Siiio 

contra os altos de Jerusaltm. 

Eis! 

0 Senhor Javk dos Extrcitos 

estd cortando o matagal com viol&ncia 

As drvores deporte alto serrio derrubadas 

e as altivas serrio abatidas. 

E cortard com ferro a madeirama entrela~ada. 

E o Llbano caird pela mrio de urn poderoso. 

E saird um rebento do tronco de Jesst, 

um renovo de suas ralzes brotard. 

E sobre elepousard o Esptrito de Javt-Deus. .. 

o Esplrito da verdade e do discernimento 

o Esplrito do conselho e da coragem, 

o Esplrito do conhecimento e do temor de Dew. 

(E ele se inspirard no temor do Senhor.) 

Nrio julgard segundo a vista dos seus olhos, 

nem decidirdpelo ouvir-dizer. 

E julgard em justica ospobres, 

e decidird em retidiio a favor dos humildes do pals. 
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Baterh o opressor com a vara de sua boca, 

e matard operverso com o sopro de seus ldbios. 

11,5 A justi~a serd o cinto dos seus quadris, 

e a fidelidade o cinto de seus rins. 

11,6 At o lobo habitard com o cordeiro, 

e o leopardo junto com o cabrito descansar&; 

o bezerro e o leiozinho crescerio (engordurio) juntos 

e um menino poderd lev&-10s juntosparapastar. 

11,7 A t  a vaca e a ursa pastario juntas, 

e sum crias juntas' estario assentadas, 

o lei0 comer& palha com o boi. 

11,8 . A t  a crian~a depeito brincard sobre a toea ah cobra, 

e o rectm-desmamado estenderd sua m io  sobre a toea du 

serpente. 

11,9 E n io  se far& ma1 algum em todo o meu santo monte, 

pois a terralcidude estard cheia do conhecimento de 

Javt-Deus, 

assim como as dguas que enchem o mar. 

Um inimigo se aproxima do norte (10,27-32) 

0 original hebraico do inicio do nosso texto foi entendido de formas diversas. HA vArias propostas 
de leitura. A verslo do Almeida prop6e ler "Assiria". Historicamente isso pode estar correto, mas 
jA C uma interpretaqiio do texto dificil nesse ponto. 0 profeta visualiza um exCrcito inimigo se 
aproximando. Ele vem do norte, mas fica em aberto de quem se trata. 0 profeta se encontra em 
JerusalCm, no sul. 0 inimigo sai de Samaria. 

ProvCm da antiga capital do agora destruido reino do Norte. 

Ap6s um curto pdodo, o inimigo chega a Aiate. De 18 ele vai para Migrom e em MicmAs ele 
"larga a sua bagagem". Deve tratar-se dos esp6lios que o inimigo jA arrancou de aldeias e cidades 
subjugadas. MicmAs era uma fortaleza na fronteira entre o antigo reino do Norte e JudA. Era o 
tiltimo lugar seguro, onde o inimigo poderia deixar guardado o esp6lio dessa incurs20 antes de 
adentrar o territdrio do reino Sul. 

Depois disso, ele passa um vale profundo, no qual, em tempos de chuva, corre um riozinho 
chamado wadi es suwenit. Depois de transpor esse vale, o inimigo do norte se encontra em 
tenit6rio alheio. A fronteira foi ultrapassada. 

"Geba seja o nosso alojamento noturno!" Isso foi a palavra de ordem no final do dia. Geba era 
uma cidade fortificada na parte nordeste do reino do Sul. Mas nunca fora muito forte. Esta deveria 
servir de alojamento noturno para o exkrcito inimigo. 
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A partir da indicaqlo do primeiro alvo e, considerando a topografia da regilo e o transcurso das 
rotas comerciais nela, torna-se evidente que o inimigo nlo utiliza a estrada principal que passa 
no top0 das montanhas, no divisor de hguas entre leste e oeste. 0 s  motivos para isso s l o  
perceptiveis: Junto rota principal localizava-se a fortaleza Misph (tell en nasbe). Era urna cidade 
muito bem fortificada para guarnecer a fronteira noroeste do reino. Estrategicamente, essa 
fortaleza era mais importante. Talvez por isso mesmo ela C evitada pel0 inimigo. Este se aproxima 
por urna rota secundhria. Vem, por assim dizer, pela porta lateral. 0 objetivo disso s6 pode ser 
um a taque-surpresa. 

Com certeza nCo sabemos, mas podemos deduzir que a fortaleza Geba tenha sido ocupada para 
servir de alojamento noturno. 0 texto hebraico parece fazer urna pausa nesse ponto. E importante 
observar as formas verbais. At6 o versiculo 29a havia urna seqiiCncia de verbos no tempo perfeito, 
que constatam aqbesjA concluidas. 0 versiculo 29b tem verbos, expressando aqbcs presentes. A 
partir do versiculo 30 temos formas imperativas. Isso significa que as outras localidades 
rnencionadas nos versiculos 29-30 ainda nCo experimentaram a passagem do exCrcito inimigo. 
Mas estCo ameaqadas. "Ram5 treme de medo, Gibeh de Saul foge". 

Elas se encontram no curso da possivel rota para JerusalCm. 

Geba tornou-se, pois, provavelmente, o alojamento noturno. E a noite se transforma agora em 
mensageira. Podemos muito bem imaginar que o profeta Isaias tenha apresentado em p6blico 
esse dito na manhi do dia seguinte. A noite serviu de reflexlo. "Com a noite, vem as corujas": 

"Ram& treme de medo, Gibed de Saul foge. 

Grite hem alto, 6 Bat-Gallim, 

presta atenpio, 6 Lals, 

responda a ela, 6 Anatote; 

Madmena foge, 

os habitantes de Gebinprocuram colocar-se em seguran~a" 

(10,29b-31). 

As noticias das corujas da noite desencadearam pPnico entre as pequenas localidades. Sim, 
provavelmente, o alvorecer do novo dia foi o momento desse dito. Para isso parece indicar o 
versiculo 32: "Nesse mesmo dia, ele se postarh em Nob". Ainda hoje! Nob era urna pequena 
localidade na parte nordeste do Monte das Oliveiras, provavelmente no Monte Scopus, onde hoje 
se localiza a Universidade Hebraica de JerusalCm. De 18, o inimigo levantarh amea~adoramente 
a sua mlo: contra a filha de Silo, contra as elevaq6es de JerusalCm. 

No final dessa descriqHo pcrcebemos claramente o alvo do inimigo que se aproxima do norte: 
assustar Jerusalem! NCo dB pra dizer corn certeza se se trata de urna conquista real ou de urna 
aqCo de amedrontamento. A conquista da cidade, em todo o caso, nlo seria urna tarefa fhcil. Isso 
bem o documenta olongo t e m p  em que os assirios sitiaram JerusalCm em 701 a.C.. Tentaram, 
mas nCo conseguiram. Tiveram que voltar sem cumprir o objetivo. 

Quem sera este inimigo que se aproxima do norte? Hh vhrias sugestbes. A mais provhvel C de 
que, de fato, se trate de urna marcha do exCrcito assirio. Podemos reconstituir, em traqos gerais, 
a constelaqlo pdlitica na Cpoca. 0 territ6rio da Palestina sempre foi "a terra entre ...". 

No stculo 8 a.C., os assirios detem a hegemonia em toda a regilo. Isso se conflagrou a partir de 
722 a.C. com a derrocada do reino do Norte. A elite governante, funcionhrios, arteslos, profetas 
e sacerdotes foram deportados. Outras pessoas, assirios ou "pessoas de confianqa", foram 
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colocados em seu lugar. S l o  estes que, de 722 a.C. em diante, administram a "provincia 
Samerina". Nlo se pode afirmar com certeza se essa mudanqa trouxe algumas melhorias para as 
populaq6es aldels. Para a elite, em todo caso, esses acontecimentos constituiram uma ruptura 
profunda. 

Para o reino do Sul/Judfi, bem como para outros pequenos reinos ao sul, esta nova situaqlo politica 
com a sede provincial dos assirios em Samaria constituia uma ameaqa constante. Por isso, vfirias 
vezes ensaiaram rebeli6es e at6 buscaram organizar uma coalizio de resistencia. Aqui, em nosso 
texto pode estar-se tratando de uma aqio-surpresa-e-alerta. Ao alvorecer, o profeta Isaias descreve 
a situaqio de tal mod0 que, ainda no mesmo dia, o inimigo se postarfi na parte noroeste do Monte 
das Oliveiras, cingindo ameaqadoramente sua rnio contra JerusalCm. 

A idCia de que um exCrcito inimigo C o instrumento do castigo de Deus estfi bastante difundida 
no imaginlrio do profeta Isaias. Para ele, os assirios s i o  instrum.ento na mio de Deus, s l o  o braqo 
estendido de Deus para realizar o juizo. Como esse juizo acontecerl no concreto, isso Isaias 
apresenta de diversas maneiras. De um mod0 geral e como uma espCcie de fio vermelho, Isaias 
acentua que o juizo aconteceri por causa da opressio reinante no pais. Em nossa passagem temos 
uma cena em que a "filha de Silo", isto 6, a parte mais fortificada de JerusalCm estl sendo 
ameaqada. 

TambCm aqui os inimigos do norte desempenham o papel de instrumentos. Assim pel0 menos a 
questio se apresenta no imaginlrio profetico de nosso Isaias. 

N6s temos que levantar agora a pergunta como essa aqio castigadora acontecerl no concreto. 0 
que o texto nos informa a respeito? Quais s io  as conseqiiCncias descritas nos versiculos 33-34? 
Sera um juizo total? Avassalador tanto para a elite quanto para o povo em geral? 0 que afirrna o 
texto? 

~ r v o r e s  serio derrubadas (10,33-34) 

Na descriqio do texto at6 aqui, o profeta Isaias jfi via o inimigo postado sobre acolina mais elevada 
perto de JerusalCm. Ele jfi estl postado no Monte Nob, dali ele cinge sua mio ameaqadoramente 
contra JerusalCm, especialmente contra a "filha de Siio", isto 6, a parte mais fortificada. Na 
continuaqgo do texto esperariamos agora o momento em que o inimigo vai atacar a cidade. Pois 
a descriqio aqui feita se encaminha para isso. 

Surpreendentemente, pordm, o texto dB uma virada. Nio o inimigo ameaqador, mas o pr6prio 
Deus p6e mlo B obra: 

"Els! 

0 Senhor Deus dos Extrcitos 

estri cortando a galharada corn viol&ncia (corn ferro)" 
(versiculo 33a). 

A imagem nlo corresponde bem B linguagem tipicamente militar. 0 profeta nCo vC os inimigos 
sitiarem a cidade, mas Deus cortando lrvores. 

Isso C dito de forma geral, um tanto anti-ecologicamente. Logo a seguir, no versiculo 33b, a 
imagem d descrita com maior precisio: 

"As lrvores de alto porte serlo derrubadas, 
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e as altivas seriio abatidas". 
Essa segunda parte do versiculo 33 acrescenta urna significativa diferenciaqio. NCo C todo o 
matagal que serh cortado, mas somente os troncos grandes, de "alto porte" e as "hrvores altivas". 

A frase seguinte, do versiculo 34a provavelmente se refere 3s hrvores jh caidas: 

"E cortard com o ferro a madeirama entrelacada". 

Por fim hh ainda urna frase conclusiva: 

"e o Lfbano cairdpela mGo de umpoakroso" 
(versiculo 34b). 

Esta metifora nio C nada ficil de interpretar e a dificuldade nio C somente minha. A imagem de 
derrubar irvores de "alto porte" poderia ser entendida de urna forma muito geral. Ou, como alguns 
sugerem, a methfora das hrvores poderia conter em si ainda urna outra methfora, a saber, que as 
hrvores de "porte alto" ou "altivas" sejam urna indicaqio para o orgulho humano em geral. Nio  
creio que seja isso o que o texto queira expressar, pois para isso nio hh nenhuma indicaqio no 
contexto. 0 texto tem que ser entendido de outra forma. Vejamos: 

a) A primeira cena do versiculo 32 dB urna indicaqio muito importante. 0 inimigo queseaproxima 
C a mio estendida do juizo de Deus - assim no imaginQrio de Isaias. E esse juizo deveri 
concretizar-se contra a "filha de Silo", a colina de Jerusalem. Isso pelo menos pode-se deduzir 
com relativa certeza da imagem do inimigo cingindo ameaqadoramente a mio. 

Para a interpretaqio da metifora das Qrvores isso significa que os de "porte alto7' e "altivos" devem 
ser localizados em Jerusal&m. 

b) Uma outra indicaqlo para a interpreta~io da metiifora do corte de hrvores (versiculos 33-34) 
C dada pelo inicio de Isaias 11. Ai sabidamente se fala do "rebento" que sai do "tronco de JessC". 
Considerando que o inicio do capitulo 11 estQ, na verdade, vinculado com o final do capitulo 10, 
as duas imagens, isto C, a do corte de "Qrvores altivas" e a do "rebento" novo estio intimamente 
relacionadas. E quase assirn que Isaias 10,33-34 constitui a parte negativa para o positivo que 
desponta em Isaias 11. 

Vamos olhar corn mais vagar a imagem positiva de Isaias 11,l.  0 texto afirma: 

"E saird um rebento do tronco de Jess$ 

um renovo de suas rakes brotard ". 

Esta imagem carregada de esperanqa dB uma importante indicaqio para a compreensio daimagem 
anterior. Refiro-me ao "tronco de JessC". Com essa cxpressio C dada urna identificaqio hist6rica. 
JessC nio C outro sen50 o pai de Davi. E com Davi sabidamente comeqou a institucionalizaqio 
da monarquia em Israel. 0 nome de JessC, portanto, remete para o inicio deste desenvolvimento. 
"JessC C, por assim dizer, o antepassado honorific0 de todos os reis de Judh. E "tronco de Jess6" 
certamente esti apontado para a linhagem e a dinastia davidica em Judh. 

A partir da menqio do "tronco de JessC" podemos, com relativa certeza, concluir que com isso 
h i  urna clara referencia ?i casa monhrquica que rernonta a JessC. Alguns exegetas indicam, neste 
contexto, para o fato de que, no imbito das linguas semiticas, o descendente de urna linhagem ou 
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famflia comumente C designado de "rebento", "renovo", "broto a partir da raiz". Assim temos 
dois indicios que nos ajudam a passar do nivel metafdrico para o nivel hist6rico. Podemos 
identificar social e historicamente as pessoas ou grupos referidos nas figuras de linguagem em 
quest5o. 

Resumindo, poderiamos entender a imagem em Isaias 10,33-34 de tal modo que as firvores de 
"alto porte" e "altivas" que Jav6-Deus estfi cortando sio, 3 nivel histdrico, o tronco genealdgico 
da casa real davidica. Deus colocar6 o ferro, isto 6, o machado naquelas pessoas que, naquele 
momento histbrico, perfazem as ramificaqbes do "tronco de JessC". Deus mesmo vai dermbar 
este "emaranhado". 

Nessa ousada identificaqio social da figura de linguagem dos versiculos 33-34 permanecem 
algumas tensbes. A nivel literlrio, de texto portanto, h l  uma tensio entre o singular e o plural. 
Em Isaias 10,33 e em 11,l fala-se claramente de urn tronco. Em Isaias 10,34, contudo, parece-se 
pressupor um conjunto de lrvores. Isso se verifica nas express6es "de porte alto", "altivas", mas 
tambCm em "Libano" e "madeirama". Como se explica isso? 

Alguns tentam explicar essa tensio, afirmando que o original seria somente a primeira metade 
do versiculo 33, e 11,l seria a sua continuaqio imediata. 0s outros vkrsiculos (33b-34) seriam 
acr6scimo secundlrio. 

Outros tentam explicar isso, dizendo que ai teriamos duas tradiqbes como pano-de-fundo. Creio, 
porCm, que essa tensgo entre o plural e o singular pode ser entendida de  outro modo. Precisamos 
fazer uma rfipida retrospectiva hist6rica para perceber como no tempo de Isaias, no sCculo 8, 
portanto, a casa real davidica pode ser designada com expressbes plurais. 

Sabidamente em Israel o reinado teve inicio, de uma forma centralizada, com Davi. 

Com respeito ao reinado de Saul costuma se falar de urn "reinado de batalha". Com Davi comecia 
um govern0 central. Antes, os israelitas viviam em tribos, subdivididos em "associaqbe's de 
famflias" e "casas". Essas eram as formas de organizaqgo primfirias na Cpoca prbestatal. Nesse 
tipo de organizaqgo social buscava-se manter relaqbes de igualdade na produqio e na distribuiqio 
da produqCo. TambCm o poder de decisio politica cabia i s  tribos e ou i s  associaqbes de tribos. 
Esse tip0 de organizaqio social tem sido designado de "sociedade segmentlria", isto 6, cada 
agrupamento C urn segment0 dentro de uma corrente maior. 

Com a organizaqio do reinado, esta corrente foi rompida para dar lugar a uma organiza@o 
centralizada. Foi introduzido um exCrcito regular, urn corpo de funcionlrios, tambCm religiosos 
(sacerdotes e profetas). Apartir desse momento hist6ric0, dl-se inicio a um conflito profundo na 
sociedade. 

0 s  circulos nio-produtores ligados ao poder centralizado buscam viver cada vez melhor i s  custas 
dos pequenos camponeses e pastores, na medida em que recolhiam tributos regulares. 0 conflito 
bfisico, pois, gira em torno da apropriaqio de um excedente da produqio agrfiria. Este tipo de 
sociedade tem sido designado de "sociedade tributlria". Pois cada desenvolvimento nesse tipo ' 
de formaqio social, seja para a expansio do poder central ou para o reforqo das estruturas 
segmentinas, tem a ver com o recolhimento dos tributos. Estes podiam ser de vfirias esp6cies: 
entregas em forma de produtos agn'colas, ofertas religiosas como o dizimo, ou o trabalho forqado 
temporfirio (corv6ia). 0 rei e seus funcionfirios tambCm tinham direitos de lanqar mCo de 
mulheres, crianqas e homens que compulsoriamente podiam ser requisitados para serviqos 
diversos na corte (confira a pol$mica acerca disso em 1 Samuel 8,ll-15). 

Em conseqiiencia desse desenvolvimento, a constelaqio social mudou em pouco tempo. Exter- 
namente, a arqueologia consegue demonstrar muito claramente que, a partir dai, ao lado das 
aldeias e pequenas cidades interioranas, passam a existir uma sCrie de cidades fortalezas. Nestas 
moravam, em geral de forma bem mais luxuosa, funcionfirios ligados i corte. Estes podiam ser 
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egressos das fileiras camponesas, onde enriqueceram graqas As novas possibilidades criadas com 
o reinado. Por parte do reinado, sentia-se, no inicio, a necessidade de legitimaqio, seja atrav6 de 
prCstimos militares, reforsos ideol6gicos cultuais ou profCticos. 

Assim, buscava-se tornar aceitiveis os percalsos opressivos do novo caminho empreendido. 
Desde o inicio tambCm organizavam-se em grupos que ensaiaram resistencia contra a instala@o 
da monarquia centralizada. Eram grupos que perseveravam na fC javista como express50 viva da 
vida segmentiria. Na heransa, mas tambCm na continuidade desse movimento, situam-se os 
profetas radicais, especialmente a partir do sCculo 8. Profetas como Am6s, MiquCias, Jeremias e 
outros provinham eles mesmos da roqa. Eles denunciavam as novas situaq6es como opressio e 
exploraqio. Nio usam meias-palavras. Diio nomes aos bois! Declaram os agentes e os mecanis- 
mos de opressio e explorasiio como anti-divinos e anunciam um juizo divino, que vai instaurar 
uma nova .ordem. 0 nosso texto de estudo C um fragment0 da mensagem de juizo do profeta 
citadino Isaias. 

Apartir dessa retrospectiva hist6rica C mais facilmente compreensivel porque a casa real na Cpoca 
de Isaias podia ser designada no plural. 0 que, no inicio, havia surgido como uma irvore, veio a 
tornar-se, no curso da histbria, uma ramificasio dc irvores. A casa real, a elite cortesi era um 
plural de "alto porte", de "altivos". Parecem-se com as partes entrelasadas e enramadas de um 
velho pC de oliva. Eles siio o "jardim do Libano" em JerusalCm. S i o  um monte de irvores altivas. 
Contra eles Deus vai atuar como lenhador. Ele pr6prio vai dermbar as diversas ramificasdes do 
tronco at6 sobrar somente o tronco, um emaranhado de raizes. Esse C o juizo que o profeta Isaias 
esti anunciando contra JerusalCm. 

Urn rebento saira - esperansa e critica (Isaias 11,l-5) 

Em cima desse an6ncio de juizo irrompe a esperanqa em todo o seu fulgor. "6 noite, mas eu canto, 
pois a manhi hA de chegar." A imagem do novo, do positivo C como o despontar da primavera. 

"E saird um rebento do tronco de Jesst, 

um renovo de suas ratzes brotard". 

Esta imagem pode ser entendida da melhor forma a partir de uma pritica agn'cola na Palestina, 
em uso ainda em nossos dias e certamente tambCm um costume arraigado na Cpoca de Isaias. Urn 
pesquisador dos mCtodos e costumes na agricultura da Palestina no inicio do nosso sCculo 20 
descreve a quest20 da seguinte forma: 

"Como um p& de oliveira silvestre t tido como mais vigoroso do que os tipos domtsticos, 
costuma-sepegar brotos comuns satdos das rakes de um tronco velho; at estes siioplantadoslen- 
xertados ... Pode acontecer que, ao redor de urn tronco velho, o qual, porjim, t cortado, surjam 
vdrios rebentos, que crescem e produtem como emertos. Assim, surgem vdrios vigorosospts de 
oliveira ao redor e brotados do tronco velho" (Gustaf Dalman). 

Em nosso texto, a afirmasio deve ser entendida preferencialmente em sentido politico. Aimagem 
descreve a esperansa por um novo governante. Espera-se algo novo. E interessante, porCm, que 
este novo C expresso, olhando-se retrospectivamente para o inicio da histdria de Israel, mais 
especificamente para a Cpoca em que nio havia ainda rei em Israel, sim at6 antes de existir uma 
dinastia monirquica nesta terra de Deus. Nessa retrospectiva, o novo inicio, no qual se deposita 
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toda a esperansa, nHo se darl com a figura de Davi ou mesmo SalomCo. NHo. 0 novo segue ainda 
mais suas raizes rum6 5 fonte. Temporal e experiencialmente ele C situado numa Cpoca em que, 
internamente em Israel, ainda nCo se fizera experiCncias de opressHo e exploraqio com a 
instituiqCo do reinado. _., 

A hist6ria terl um novo comeso. Esta esperanqa expressa pelo profeta Isaias somente pode partir 
e ser compartilhada por pessoas que, nas circunst2ncias hisdricas da Cpoca, sofriam as dores da 
sociedade. Esse novo inicio somente poderl acontecer se o velho tronco, respectivamente as 
lrvores "altivas" e de "alto porte" forem abatidas. Isso C o pressuposto para a esperanqa das 
pequenas Brvores. 0 novo da hist6ria terl que passar por uma fase de "purificaqio", de "desbaste". 

Esse jeito de pensar C caracteristico de Isaias. Basta lermos com vagar o trecho de Isaias 1,21-26. 
Nesse texto C afirmado que, a cidade, que "se tornou assassina", voltari a ser "cidade de justisa" 
se passar por uma "purificaqio", assim como se purifica os metais preciosos, separando deles a 
esc6ria. 

A meu ver, pois, a imagem do corte do velho tronco, respectivamente das lrvores grandes significa 
a destruiqCo da casa real e dos grupos intima e estruturalmente com ela ligados. Este 60 momento, 
de dor certamente, em que o novo poderfi vir h luz. E o pressuposto para o reinicio esbopdo e 
esperado. 

0 esperado novo governante sera dotado de dons especiais (Isaias 11,2). Estes Ihe serCo dados 
pel0 prdprio Deus. Visto a partir de seus dons, serl como, um sfibio piedoso. 0 s  desdobramentos 
de seus carismas, ou as conseqiiCncias prlticas de seus dons manifestar-se-80 no 2mbito da 
jurisprudCncia. 

Com relaqio a essa nova figura messianica s io  feitas afirmaqdes que, via de regra, tanto na Biblia 
quanto no Antigo Oriente, aplicam-se aos reis (veja Salmos 46; 72; 110). SCo, na verdade, 
expressio daquilo que a instituiqgo do reinado deveria ser. E ideologia real ou rbgia. A tarefa 
primordial dos reis deveria ser fazer justiqa aos pobres, isto 6, engajar-se em favor dos fracos, 
dos humildes; fazer com que os empobrecidos tenham condiqdes dever os seus direitos realizados. 
Temos ai em nosso texto, portanto, express6es da ideologia monlrquica como era cultivada em 
JerusalCm e Judl. Mas isso nio C somente fraseologia. Por detris dessas expressdes e expectativas 
h l  profundas experiCncias de pessoas no context0 hist6rico daquela Cpoca. 

Uma das Cnfases da denuncia social do profeta Isaias C de que o direito dos pobres C constante e 
sistematicamente violado. Isso perfaz uma parte essencial de sua mensagem. Vejamos alguns 
exemplos: 

"0s  seus principes s io  rebeldes 

e companheiros de ladr6es. 

Eles amampresentes de suborno 

e correm atrds akpresentes de agraciamento. 

Nrio fazem justica ao drfrio, a causa da viriva niio chega at&elesW 

(Isaias i,~-24). 

Numa outra passagem, a exploraqio dos pobres toma carlter mais geral. 0 povo oprimido C visto 
por Isaias como uma plantaqCo de uvas que vai ser consumida: 

"V6s consumistes a vinha, 
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o que foi roubado dospobres estd em vossas casas. 

0 que hd com voc&s? 

Voc&s esrnagam o meu povo 

e trituram o rosto dospobres. " ' 

(Isaias 3,14). 

Na corte at6 s lo  formuladas novas leis que inclusive tiram a base legal para que os pobres possam 
ir a processo contra os seus oponentes: 

"Ai! 

Formuladores de fbrmulas de desgraca, 

escribas/anotadores que continuamente escrevem desgraca, 

para desviar o pobre do processo no portlio 

epara retirar dos oprimidos do povo o direito de reclamar, 

para transjbrrnar as vidvas empresa sua, 

e os brjrios srio por eles espoliados. " 
(Isaias l0,l-3). 

Tais expressijes de critica ao direito reinante naquela situaqiio temos que ler por tris do texto de 
esperanqa de Isaias 11,l-5. Siio justamente as experiencias amargas de uma parte do povo que se 
colocam por tris da profecia. 0 que se espera e o que C anunciado C um rei, que i r i  concretizar 
o direito dos pobres i~ justiqa. 0 seu agir tomari os pobres por parfimetro e como critCrio do seu 
governo. Seri alguCm que se engaja pelos injustiqados. Nesse engajamento, ele bated nos 
opressores e at6 matar6 os malvados. Mas isso com "a vara de sua boca" e com "o sopro dos 
seus ldbios" (vekiculo 4) .  0 texto aposta numa via democritica! 0 s  pobres poderiio abrigar-se 
junto a esse rei. Ele significa para eles a esperanqa e a chance de uma vida melhor, com justiqa e 
equidade. 

E. havera uma paz paradisiaca (Isaias 11,6-8) 

A concepsiio de paz em Isaias 11,6-8 fala por si mesma. Aqui foram colocadas em verso 
esperansas utbpicas, que se diferenciam profundamente de realidade vivida na Cpoca. Essa 
concepqlo de paz abarca relaqbes pacificas entre os animais (versiculos 6-7) e entre animais e 
pessoas (versiculo 8). Do conjunto desses motivos gostaria de colocar dois em destaque. 

"0 lob0 habitard com o cordeiro" (versiculo 6a). 

Corn esta frase, a perspectiva do nosso texto passa da figura do rei messilnico para as conseqiien- 
cias no reino animal. 0 pensamento politico C ultrapassado e, ao mesmo tempo, recebe continui- 
dade. 

Com essa afirma-se simultaneamente duas inversijes. Primeiro a convivencia pacifica de dois que 
at6 entiio eram inimigos mortais. A esperanqa nlo aponta para a superaqiio do inimigo, mas do 
ser inimigo. AlCm disso, a imagem contCm em si ainda um outro aspecto, a saber a inverslo de 
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relaq6es: o cabrito sera h6spede na casa do lobo, o bezerro, na casa do leopard0 (versiculo 6). 
Certamente se objetiva a domesticaqiio desses animais vorazes. Quer-se cortar os seus instintos 
depredadores. 

Mas essas imagens do mundo animal sio, a meu ver, tambCm urna continuaqiio dos versiculos 
anteriores. Ali haviamos constatado que os fracos e os pobres encontrario abrigo seguro junto ao 
novo rei. 0 s  empobrecidos teriio o direito de ver sua justiqa realizada. Se ficissemos s6 nisso, 
teriamos simplesmente urna idealizaqiio da ideologia rCgia, isto 6, daquilo que o reinado como 
instituiqIo tradicionalmente pretende ser. Seria, por assim dizer, urna melhora ou reforma das 
relaqoes existentes. 

Mas a questio niio deve ficar s6 nisso. As formas existentes seriio redimensionadas. 0 forte seri 
hdspede na casa do fraco; estari em sua casa como cidadiio protegido. Interpret0 a imagem de 
tal forma que aqui se busca prevenir urna dependencia do fraco em relaqiio ao forte. Essa 
expectativa brota da experiencia. Pois quantas vezes observamos que o forte, que d i  urna ajuda, 
rapidamente ou at6 simultaneamente tambCm deseja que o fraco Ihe seja submisso. Isso se pode 
perceber muito bem ?I nivel mundial nas assim chamadas "ajudas para o desenvolvimento". 0 s  
paises ricos ajudam, mas desejam que os ajudados se comportem assim como os ajudadores o 
desejam. Algo similar podemos tambdm conceber para as relaq6es entre as pessoas, onde 
constantemente se verifica esse querer-tornar-o-outro-dependente. Paulo Freire dizia que o 
oprimido introjeta o opressor, internaliza-o de tal mod0 que os oprimidos dificilmente conseguem 
superar internamente as relaq6es de dependencia. Nesse nosso belo texto parece estar-se pensando 
preventivamente na superaqio de relaq6es de dependsncia, pois o pobre, que C ajudado a ter o 
seu direito garantido (versiculo 4) existencialmente, estari tiio "erguido" que teri condiq6es de 
acolher o forte em sua casa, em p6 de igualdade. E, "o  lobo ser& h6spede na casa du ovelha". 

Do todo h i  ainda um outro aspect0 que eu gostaria de ressaltar. Esti express0 no versiculo 6b: 

"... e um meninopoderd lev&-10s apastar em conjunto". 

E importante destacar que, no futuro esperado, o trabalho continuari sendo algo constitutivo da 
realidade. Niio se espera a abolic$io do trabalho. Mas o trabalho seri algo lidico. Homens e 
mulheres trabalhariio como se estivessem brincando. 0 trabalho sera t io ficil que at6 um menino 
poder6 realizi-lo. Um menino poderi levar para pastar em conjunto os animais, que at6 entiio 
estavam em inimizade. As relaq6es sociais seriio bem mais amigiveis! 

Mas agora alguCm poderia levantar a pergunta se de fato poderi vir a ser assim: o leio comendo 
palha com o boi! Isso seria a pergunta pela possibilidade de realizaqiio da utopia. Creio que tal 
pergunta n lo  tem muito sentido. Mais importante C perguntar quais siio as priticas atuais que 
correspondem hquelas concepqbes de paz. Ou podemos dizer de forma diferente: pelos seus 
desejos os conhecereis! Com isso o tcxto j i  fala diretamente a nds: Quais s i o  as esperanqas que 
n6s carregamos? 

"E em todo o meu santo monte n5o se fara ma1 algum" (Isaias 11,9) 

Isaias 11,l-8 constitui um complexo quase completo em si. Siio como um feixe de esperanqas. 
Siio esperanqas colocadas que esperam e pressup6em urna aqiio de juizo da parte de Deus contra 
a enramada casa real. Com o versiculo 9 o cenirio privilegia novamente o monte de JerusalCm. 
0 versiculo 9 C urna constata~io! Apds o agir purificador de Deus contra os de "porte alto" da 
cidade, e depois que as esperansas se rcalizarem nio SF far6 ma1 algum em todo o monte de 
JerusalCm, pois toda a terra, ou a cidade estari cheia do conhecimento de Deus. "E elepraticou 
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direito e justi~a ... N& t isso conhecer-me ? Dito de Javt. " Assim se  pode ler em Jeremias 22,16. 
0 conhecimento de Deus C a pritica da justiqa. 

E o versiculo 10 ? Uma janela para a reinterpreta~io 

Ai trata-se de um acrCscimo de Cpoca posterior. Assim tambCm os versiculos 11-14 e versiculos 
15-16. Juntos querem ser uma continuaqio de todo o poema sobre o poder e a esperanqa (Isaias 
10,27-11,9). Possivelmente s io  da Cpoca do p6s-exilio. Em termos de conteiido h i  duas diferenqas 
flagrantes: 

a) 0 messias nio teri seu 2mbito de poder restrito a Jerusaldm ou ao reino do Sul/JudA (Isaias 
11,9). TambCm os outro povos o reconhecerio. 

b) No versiculo 10 fala-se do pr6prio "tronco" de Jesse e nio mais do "rebento" desse tronco 
como em 11,l. Em termos de conte~do, isso significa que nio  mais se esti pensando num 
governante, mas na pr6pria comunidade israelita da Cpoca do pbs-exilio. 

E verdade que o versiculo 10 tenta enfocar a pr6pria comunidade judaica pbs-exilica. Essa seri 
como uma luz ou "estandarte" para os povos. E "a gl6ria lhe serA a morada" (versiculo lob). Na 
medida em que esse versiculo quer ser uma continua~io do poema, ele C urna ajuda a mais para 
abrir o texto para a universalizaqio de esperanqa messilnica do poema todo. E como que uma 
passagem para: 

"Da cepa brotou a rama, 

da rama nasceu a flor, 

da flor nasceu Maria, 

de Maria o salvador. " 

De um jeito ou de outro, Deus acha um meio de estar sempre com a gente. Assim ele se faz 
"Emanuel", um "Deus conosco". Suas esperanqas a n6s concedidas sempre se realizam. Podem 
tardar, mas um dia se tornam realidade. 

Em Jesus aconteceu. 

Haroldo Reimer C teblogo e biblista. Fez doutorado em Antigo Testamento em Bielefeld, Alemanha. I? 
pastor da Igreja Evangklilica de Confissiio Luterana no Brasil (IECLB), em Niter6ilRJ. Trabalha corn 
assessoria biblica e leciona no Serninhrio Metodista do Rio de Janeiro. 

Endereqo: Alarneda Alcides, 102 

24230-120 Niter6i RJ. 
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Ele praticou o direito e justi~a 
Anotaq8es sobre Jeremias 22,13-19 

Haroldo Reimer 

"Ele praticou direito e justiqa" (Jeremias 22,15). Essa frase do profeta Jeremias C um elogio. 
Afinal, essa C urna das raras ou talvez at6 a 6nica vez em que um dos profetas clAssicos e cn'ticos 
faz um elogio a um rei. 0 feliz elogiado C o rei Josias (639-609 a.C.), urn dos 6ltimos reis antes 
do exflio. 

Essa frase de elogio surpreende. Afinal, em geral, os profetas radicais costurnam denunciar que 
o direito (mishpat) e a justiqa (sedeq) nio s lo  praticados. Isso se encontra repetidas vezes nos 
profetas do oitavo e sCtimo sCculos a.C. 

Testemunho dos profetas 

Acerca da cidade de JerusalCrn, Isaias (1,21-26) afirmou que nela jA habitavam direito (mishpat) 
e justiqa (sedaqa), mas, na atualidade, ela esti cheia de ladrdes. Estes s io  os principes da cidade. 
Eles tern funq6es na jurisprudCncia, sendo at6 designados "juizes" (versiculo 26). A eles 
competiria ter sensibilidade para tratar as quest6es das pessoas marginalizadas da sociedade. Mas 
a sua pritica C outra. Por isso, JavC-Deus realizari um juizo purificador na sociedade. SerA 
semelhante ao process0 de separaqlo da escbria dos metais preciosos. Por fim, poderi existir 
novamente urna "cidade de justiqa". 

Num panfleto contra a cidade, o profeta aldelo e anciio MiquCias (3,l-11) acusa os "cabqas de 
Jacb" e os "chefes da casa de Israel" (versiculo 1) de odiar o bem e amar a pritica do ma1 (versiculo 
2). Essas designaqdes genkricas certamente se referem B elite dirigente do reino de JudA, centrados 
na capital JerusalCm. Envolvidos estlo ai a corte real e os funcionirios tanto judiciais quanto 
religiosos (versiculo 11). Na concepqlo do profeta, porCm, justamente eles deveriam conhecer o 
"direito" (mishpat) (versiculo 1). Por sua pritica, pordm, lhes sobreviri desgraqa (versiculo 12). 

0 profeta Amds denuncia que o direito foi transformado em alosna, isto 6, nurna planta de gosto 
muito amargo, e que a justiqa foi derrubada por terra (57). Essa C urna constataqio a partir de 
sua realidade. Esse C o lado negativo. Na teoria, a pritica deveria ser outra. Parece ser assim que 
o direito (mishpat) 6 concebido como urna planta medicinal, que existe para a "recuperaqio dos 
feridos, para a libertaqio dos oprimidos". Isso significa que o "direito" C um "regulador", 
compete-lhe urna funqio reguladora na sociedade. E uma intervenqiio de pessoas e instsncias 
(justiqa no port50 e governantes) para a "cura" das relaq6es sociais doentias. Mas essa "interven- 
qio" foi transformada em algo amargo e acompanhado de dor (veja as den6ncias das injustips 
contra os fracos na sociedade: Ambs 2,6b-8; 3 , l l ;  5,lO-12; 8,4-7). Aimagem da "justiqa" deitada 
por terra lembra antes urna grandeza impessoal, abrangendo e colhendo o todo. Seria o ideal, a 
forqa inspiradora e motora. Assim, desse ideal "justiqa" podem brotar "frutos de justiqa" (Amds 
6,12b). Na falta de direito e justiqa, Amcis coloca, em 5,24, a reivindicaqio programitica de que 
"corra o direito corno a Agua e a justiqa como um ribeiro perene". 
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Em cada um dos textos profkticos C preciso verificar, no detalhe, o que cada um dos profetas quer 
expressar quando utiliza a expresslo "direito e justiqa". H i  nuances de acordo com o imaginArio 
de cada um deles. Em termos gerais, porCm,'pode-se dizer que "direito e justiqa" sCo priticas e 
grandezas que se estabelecem atraves da as50 humana, atrav6s da forma da organizaqso social e 
da participaqlo de um ou mais atores sociais neste processo. Muitas vezes, esse estado de coisas 
se estabelece atraves da intervenqio especial do rei governante (veja Isaias 9,6; Jeremias 22,3 e 
15 e 23,s). aqlo humana, profana, e ai  tambdm simultaneamente divina. Mais tarde, na Cpoca 
do p6s-exflio, esse bindmio expressa o pressuposto de que a graqa divina possa se alojar entre as 
pessoas (veja Isaias 56,l; 59,9.14). 

N6s queremos, agora, olhar com mais insistencia o texto de Jeremias 22,13-19. Vamos ver no 
texto como ali se expressa, negativa e positivamente, a quest50 do direito e da "justiqa". 

Jeremias 22,13-19 - estrutura, texto e contexto 

Formalmente, o texto inicia.com urn "a?'. Isso j l  denuncia o seu cahter de "palavra de juizo". 
Comeqa descrevendo as priticas injustas de um governante (versiculos 13-14). Pelo contexto, 
sabe-se que C o rei Joaquim (609- 598 a.C.), filho do rei Josias. Nos versiculos 18 a 19, 
apresenta-se a "sentenqa de desgraqa", introduzida no versiculo 18 pela particula "por isso" 
(laken), seguido da f6rmula do mensageiro ("assim diz Javt contra ... ") 
Intercalado dentro desse "dito de juizo" encontra-se uma comparaqlo das priticas de Joaquim 
com as de seu pai Josias (versiculos 15-17). Nesse contexto, o profeta Jeremias faz aquele elogio 
altamente positivo ao rei Josias. Isso serve para contrastar com as priticas atuais do rei em 
exercicio. 

Vejamos o texto: 

Aquele que constr6i sem justi~a a sua casa 

e sem direito o seu sobrado; 

obriga o seu 'camaradu' a trabalhar de graGa 

e nrio lhe d& o seu pagamento; 

e que diz: 

"Construireipara mim uma casa grande 

com grandes aposentos" 

E faz uma janela de aparecer na casa, 

e forra a casa com cedro 

e apinta de vermelho. 

Voc&pensa que t reiporque tem mais cedros que os outros? 

Acaso seu pai nrio comeu e bebeu ? 

Ele praticou direito e justi~a. 

Por isso tudo corria bempara ele. 

Ele julgou com justi~a a causa do pobre e do fraco. 



Por  isso tudo corria bem para ele. 

Acaso isso n i o  t me conhecer? ordculo de Javt-Deus. 

17 Mas aos teus olhos e no teu cora@io niio hd outra coisa a n i o  s e c  

o lucro para  ti, 

o derramar sangue inocente, 

praticar opressio, 

e a viol&ncia. 

18 Por  isso: 

Assim diz J a v t  a Joaquim, filho de Josias, rei de Ju&: 

"Ningukm vai prantear por ele, dizendo: 

' Ai, meu irmiio!Ai, minha irmi', 

e ningutm vai lamentarpor ele, dizendo: 

' Ai, senhor! Ai, majestade'! 

19  Ser6 enterrado como um jumento, 

serd arrastado e jogado fork longe dasportas de Jerusaltm". 

Jeremias 22,13-19 6 parte de uma unidade maior que abarca Jeremias 21,l-23,8. Trata-se ai de 
uma espCcie de "panfleto" contra a casa real de Judi. Neste panfleto alternam-se orriculos contra 
reis (22,lO-12; 22,13-19; 22,24-30), palricios (21,13-14; 22,6-7), cidade e dinastia, ordenados sob 
o aspect0 temitico da justiqa. A monarquia e os governantes, o palicio e a cidade parecem estar 
entrelaqados rumo a seu destino final: a destruiqio. Visto no seu todo, essas grandezasconstituem 
a "casa real de Judi" (Jeremias 21,ll).  

0 s  motivos da critica de Jeremias 

Jeremias teve muitas querelas e questdes com e contra Joaquim. Basta lembrar o episddio da 
queima de seu rolo de palavras prof6ticas pel0 governante (Jeremias 36). Aqui em nosso texto, 
o motivo para a critica a Joaquim C a constru$o de um novo palicio. Esta construqio C designada 
de "sua casa", "casa grande". Trata-se ai nlo de uma obra p6blica necessiria, mas de um objeto 
faustoso para o gozo pessoal do governante. 

Jeremias afirma que esta obra acontece "sem direito" e "sem justiqa" (versiculo 13). Em termos 
gerais, isso em si poderia significarjustamente que, sendo "sem direito", a obra n io  foi o resultado 
de um process0 de discuss50 social sobre a sua viabilidade ou necessidade. "Sem justiqa" quer 
dizer que ela vai contra a ldgica social. Mas o texto C mais especifico. Essa frase geral e 
estigmatizante vem seguida de uma outra frase paralela (versiculo 13b), que ajuda a entender 
melhor: 

"e obriga o seu 'camarada' a trabalhar de graqa 

e n io  lhe dLt o seu pagamento" 
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Aqui a quest20 C o nio-pagamento pelos serviqos prestados. Quem trabalha na obra sai de mios 
vazias, trabalha de graqa, nio recebe pagamento algum. Isso lembra aquela mhica: " ... t5 vendo 
aquele edificio, moqo; fui eu quem ajudou a levantar...". Discute-se se ai  trataria de pagamento 
de diarista ou empreitada, como 6 comum em nossos dias. Apesar de embrionariamente j5 
existirem diaristas em Israel da Cpoca prt-exilica (veja formulaq6es de DeuteronBmio 24,14-15), 
C duvidoso que esse seja o caso aqui. 

Creio, termos que pensar antes no mecanismo da corvCia, isto C, na requisiqao de camponeses 
para trabalhos forqados i serviqo do monarca. Essa pr6tica era conhecida. 0 s  governantes com 
tendCncias absolutistas, sempre que podiam, reconiam a esse dispositivo para ver realizadas as 
suas nababescas obras fara6nicas. Mas os profetas estavam atentos. Lembro de MiquCias (3,ll): 

"...e edificais SiZo corn sangue, 

e Jerusal&m corn perversidade ". 
0 versiculo 17 de nosso texto caracteriza a pr6tica governante de Joaquim com uma bateria de 
quatro frases, que revelam toda a sua gana de poder despcitico. 

"Mas aos teus olhos e no teu corapio nZo outra coisa a niio ser: 

o lucro para  t i  

o derrarnar de sangue imcente, 

praticar opressiio, 

A caracterizaqio (negativa) inicia fazendo a ludo ao "lucro". Ai se  trata n io  de algum tipo de 
mais-valia extraida da circulaqio e comkrcio de mercadorias. A palavra hebraica (betza) designa 
mais especificamente o espcilio de investidas contra aldeias camponesas. E o saque, o despojo 
(veja Juizes 5,19). E tributo que se busca arrancar de quem nio estA em condiq6es de oferecer 
resistencia. Dai o termo ganha a sua conotaqio de "lucro ilicito". Extorqui-lo C como a pr5tica 
voraz de "lobos que despedaqam a presa" (veja Ezequiel 22,27, referindo-se aos principes 
governantes). Tais pr6ticas pareciam ser uma tendencia quase "natural" dos governantes. HA at6 
um provCrbio que busca advertir contra tal: 

"Urn prfncipe falto ak intelig2ncia aumenta as extorsiks; 

quem despreza o tributollucro prolongarlf seus d i a f  

Com isso liga-se a segunda caracteriza@o: derramar sangue inocente. As incurs6es contra aldeias 
camponesas resultavam em derramamento de sangue especialmente quando estas ensaiam algum 
tipo de resistencia (o "ciclo dos povos" em Amcis 1-2 descreve muito bem tais investidas 
"militares"). Mas, aqui, Jeremias deve estar se referindo em especial 3 priitica do trabalho forqado, 
da corvCia. Vai no sentido da denGncia de MiquCias 3,11, acima citada. 

Obviamente isso j6 C "opressio" e "exploraqio". As palavras ai  empregadas s i o  correntes na 
profecia radical. Designam, no conjunto, diversas priiticas especialmente contra os fracos e 
empobrecidos naquela sociedade. 

As motivaq6es para essas pr6ticas s io  altamente egoistas. "Vou construirpara mirn", dizia o 
citado do prdprio Joaquim no versiculo 14. S io  priiticas de af i rma~io pr6pria e de competiqio. 
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0 versiculo 15a fala em "competir em cedro". Toma referencia ao versiculo 14 onde se apontam 
os "detalhes" do novo castelo. Serh forrado com cedro. Isso C o hpice do "chique"! AlCm disso, 
o castelo terh uma "janela de aparecer". Trata-se de uma sala com uma janela extremamente 
ornamentada, onde o governante se mostrava ao povo em ocasiiies especiais. Tudo isso segue o 
"way of life" egipcio-fara6nico. No seu padrlo de vida, Joaquim busca competir com os fara6s 
egipcios. Mas o detalhe ir6nico C que C justamente a sua prhtica de governo que lembra ao povo 
campones a "casa de servidlo no Egito". 

A pdtica de Joaquim C egoista. S6 ele e seus desejos s l o  o centro das atenqiies. Sua prAtica C 
excludente. 0 "pr6ximo", o "camarada" existe para ele somente como forqa de trabalho. Sua 
prhtica tambCm C "ateista", porque exclui o pr6prio Deus. E C tambCm alienante, porque exclui 
o pr6prio Joaquim. Sobre ele Jeremias nCo p6de dizer: "bem para ele". Pelo contrhrio: somente 
ma1 Ihe sobrevirh (versiculos 18-19). 

Corn Josias foi diferente 

A comparaqlo contrastante entre Joaquim e seu pai Josias C muito elucidativa. Esse contraste 
ocupa o lugar central no orhculo profetico (versiculos 15b-16). 

A vida e o governo de Josias s lo  descridos como uma grandeza equilibrada. TambCm ele teve 
"obras " em favor pr6prio. Isso C descrito com "comeu e bebeu" (versiculo 15). Comer e beber, 
slo, na verdade, necessidades bhsicas de qualquer pessoa humana. 6 algo que cada um(a) de n6s 
necessita. Mas, na linguagem biblica, especialmente associado A vida na corte, o "comer e beber", 
por exemplo, pode incluir a conotaqlo de "banquete" (veja Am6s 4,l; 6,4-6). Isso tambCm deve 
ter feito parte da vida de Josias. Com toda certeza ele n lo  levou uma "vida franciscana". 

Mas: 

"Ele praticou direito e justi~a. 

Por isso tudo corria bem para ele. 

Ele julgou com justica a causa dopobre e do fraco. 

Por isso tudo corria bempara ele. " 
(Jeremias 22,lS). 

Jeremias testernunha que Josias realizou, no seu governar, os requisitos essenciais que se 
depositava e que se esperava de um bom governante (veja Isaias 11,l-5). Ele p6s em prhtica aquilo 
que pela ideologia real o governante tem que ser (veja Salmo 72,12-15). 0s empobrecidos, os 
fracos da sociedade eram os privilegiados do seu agir e o critCrio do seu governo. 

Essa prhtica C tida como "boa" (tov). Mais do que isso. Tal pritica C teologicamente qualificada 
como o "(re)conhecimento de Deus" (versiculo 16b). Agir assim 6 conhecer Deus, C colocar em 
prhtica a "lei de Deus gravada s6 no coraqlo". Sem essa pr5tica em relaqlo aos marginalizados 
nlo  haveria a qualificaqlo positiva ("born") e tambCm nlo poderia haver o "conhecimento de 
Deus". Isso tudo se dB na prhtica. 

Acima manifestamos a estranheza por esse elogio sobremodo positivo em relaqiio a um rei ter 
vindo da boca de urn profeta radical como Jeremias. Afinal, os "nossos" profetas costumavam 
ser oposicionistas ferrenhos. Como se explica isso? 

Historicamente conseguimos reconstruir a situaqCo em Israel na Cpoca do pr6-exflio. Na segunda 
metade do sCtimo sCculo a.C., os assirios, que at6 entzo'tinham sido o poder dominante em toda 
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regigo, perdem cada vez mais a sua forqa. Seu poder imperialista est5 debilitado. Surge urn "viicuo 
de poder". Aos poucos vio  perdendo tambCm o controle sobre a Palestina. 

Intemamente esse "vficuo de poder" C aproveitado, em Judii, por um grupo de revoltosos da corte, 
que depde o rei Amon (641-640 a.C.), filho do abominiivel ManassCs (696-641 a.C.), e usurpa o 
poder davidico (veja 2 Reis 23,23-26). Mas o grupo golpista n5o conseguiu se manter no poder. 
ABiblia relata que o "povo da terra" prontamente interferiu. Liquidou com os golpistas e colocou 
o herdeiro davidida Josias no poder. 

PorCm, como menino de apenas oito anos (veja 2 Reis 23,l-3), Josias n5o poderia assumir o 
governo. Em seu lugar, o poder foi exercido por representantes do "povo da terra". SCo estes 
expoentes do campesinato judaita que diio o tom na corte. 0 menino-rei foi educado por um 
conselho de anciios-siibios e instruido na lei de Deus. A coalizlo, portanto, era mais ampla, 
incluindo o "clero menor (levitas) e os grupos sapienciais". 

A partir dessa constelaq50 podemos concluir que, com essas reviravoltas politicas, houve uma 
alterasgo nas relaqdes de poder. Isso se efetivou com o reinado de Josias e com a famosa "reforma 
josiiinica". 0 s  novos ventos estavam mais favoriveis h classe dos camponeses. N5o se tem 
noticias diretas de que, durante o seu governo, Josias tivesse tomado decisdes contdrias aos 
interesses da classe do campesinato judaita que o colocou e sustentava no poder. 0 reinado de 
Josias justamente n5o foi marcado por tributos, isto 6 ,  "lucro ilicito" nem por trabalhos forqados 
(corv6ia). Nas relasdes sociais e econbmicas buscou balancear as relaqbes de mod0 a haver 
justisa. Disso atesta o ''Gjdigo DeuteronBmico" (Deuterondmio 12-16), na medida em que esse 
corpo de leis era a "constitui~80" do novo governo de Josias. E nesse sentido que Jeremias pode 
afirmar que "ele praticou direito e justiqa". 

0 novo momento politico e social deve ter marcado tambCm a linguagem. Chama a atens50 que 
Jeremias fala em "prdximo" quando denuncia que camponeses estio sendo requisitados para 
trabalhos forqados. Ele usa os termos comuns de "pobres", "fracos". Ele fala de "camarada", 
"companheiro". Na Nicariigua, isso deveria corresponder a algo como "sandinista". No todo, a 
Cpoca de Josias deve ter sido, com todas as suas limitaqdes, um florescer na primavera do viicuo 
no poder irnperialista. Corn Joaquim, contudo, todo o process0 sofreu uma regress50 violenta. 

Essa conste1ac;lo se manteve estivel e durou at6 a morte de Josias no ano 609 a.C.. Essa 
estabilidade e continuidade de poder se evidencia no fato de que, ap6s a morte de Josias, o "povo 
da terra", tomou Joiis, o segundo filho de Josias, e o colocou no poder. Assim agiram contra a 
tradicional seqiiCncia hereditiria. Mas isso niio durou muito. Ap6s trCs meses, o farad Neco o 
destituiu (veja 2 Reis 23,34-35) e colocou o filho mais velho, de nome Eliaquim, no trono. Este 
viria a ser a partir dai Joaquim, alvo da critica de Jeremias. 

0 texto de Jeremias 22,13-19, portanto, deve provir dos anos na virada do sCtimo para o sexto 
s6culo. Deve ter surgido por volta do ano 600 a.C.. Ele denuncia com veemCncia os novos 
empreendimentos absolutistas do novo governante. Jeremias silenciou e acompanhou com certa 
.disdncia o transcurso do governo de Josias. Neste momento de "regress50 h situasio do Egito", 
o profeta nCo consegue silenciar o seu elogio. Elogia um rei e elogia o povo e toda uma coalido 
por seu engajamento para que houvesse "direito e justiqa" na terra. 
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