
0 `.RESTO" EM JEREMIAS

T5rcio Machado Siqueira

Ouso pensar que a chave de leitura do livro de Jeremias esta na discussao em
tomodosprofetasdaprosperidade.Seessadisputaaindanaotinhaentradoplenamente
na agenda dos profetas do oitavo s6culo, 6 porque a ocasiao nao tinha proporcionado
tal discussao. Naturalmente que a grande questao era quem tinha a autoridade de Jav6
paraadvertireorientaropovonaquelemomentocn'ticodeindecisaopolitica.Jeremias
se encontrava as v6speras da mais profunda crise da hist6ria de Israel. 0 cenato era
o Estado sulista de Juda,  particularmente a cidade de Jerusalem.  Entre o povo de
Jerusalem, apresentava-se urn conflito politico que alcancou uma enorme propongao
teol6gica. Dois grupos - os que residiam em Jerusalem e os camponeses de Juda -

:r]as££:t6aevsa:n:jograssTa£T:s;:6rteasnTeo],i:i:absr,a:s:::oaa:g:i:::t3;t::]p6ug,,;ceoas;adnec::a=::,::
apoiava a polftica do controle egfpcio  sobre Juda e,  naturalmente,  o seu  govemo.
Todavia,  a  populapao  do  interior,  sob  a  lideranea  de  Jeremias,  opunha-se  a  essa
posieao, pregando submissao a poli'tica dos babil6nios, em Juda. A bern da verdade,

:efjjgvjeors8oesn)Cj::::::i:rdEaj(nat8fecsus`::tr:Sd:s::::rat:t:,S)n:JceaTosra|6amd{:I:duesrseaso?:]e''::C::a:
buscou,napalavradoprofetaMiqu6ias,umalegitimapaoparaoseujulgamentocontra
Jerusalem (Jr 26,18; comparar Mq 3,9-12).

Outra observapao significativa: ambos os grupos contendores usavam o mesmo
tema "resto" para expor os seus argumentos. Apesar de viverem em diferentes s6culos,
as  id6ias  do  profeta  lsai`as  estavam  vivas  diante  de  Jeremias  e,  em  especial.,  dos
membros  do  govemo,  em  Jerusalem.  De  urn  lado,  a  maioria  dos  jerusalemitas
evocavam algumas id6ias do texto de Isai'as, anunciadas durante a Guerra Siro-Efrai-
mita (735 ac), segundo as quais Jav6 iria preservar da destruieao Jerusalem e urn rcsfo
s¢7tfo residente na cidade (Is 4,3); do outro lado, estava Jeremias anunciando que urn
resJo subsistiria a catastrofe, decoITente da guerra. Para Jeremias, esse rcsfo seria urn
gmpo social composto por pessoas (no hebraico denominadas d¢/ - sem recursos e
sem  amparo)  que  viviam e trabalhavam mos campos e nas  vinhas  (Jr 39,10;  40,7;
52,15.16; conforme 1 Rs 24,14; 25,12).

0 perfil  desse rcsfo, que subsistiria para constituir a semente do renovado

Lssrtaae:;g,e:es;;re:,n::jds£,d3:b:::tn££rad:sEj:£¢:I:t£Sfuuze::u,¥var:::;:rneflj::se:t2e£:]tsr,e:
possi'vel  esclarecer alguns  detalhes  surpreendentes que envolvem  o conceito de
res/o, em Jeremias.
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I. Os atores da hist6ria a v6spera da queda e destrui€ao de Jerusi`lt.Ill

Em  qualquer  conflito,  a  existencia  de  partidos  e  pessoas,  del`endcndo  suas
ideologias partidinas, 6 absolutamente previsi`vel. No caso especffico da poli'tica do
Estado de Juda, entre 609 e 587 ac, havia urn nftido desni'vel, em termos de apoio
politico, entre as pessoas habilitadas a defesa ptiblica com acesso aos  vei'culos de
propaganda. A ben da verdade, a maquina do govemo, em Jerusalem, estava nas
maos do partido pr6-Egito. Embora os camponeses contassem com o maior ntimero
de adeptos, Jeremias revelava-se pressionado e fragilizado ante a forga da ideologia
dominante.

1.1. 0 partido pr6-Babil6nia

Quando  Jeremias  emitiu  ardorosos  apelos,  especialmente  as  autoridades  do
Estado de Juda, para se submeterem ao rei da Babil6nia (38,17-23; 42,9-22), ele se
sentia fragil politicamente, apesar de contar com a amizade de pessoas que faziam
partedafami'liadeSafa,umaimportantefiguradareformaempreendidapeloreiJosias
(2Rs  22,8-10).  A16m  de  Safa,  a  lista  de  amigos  de  Jeremias  inclui'a  as  seguintes
autoridades  priblicas:  Aicam,  urn  ministro  do  govemo  de  Josias  (22,12.14),  que,

posteriormente,  livrou o profeta da morte (Jr 26,24;  39,14);  o govemador de Juda,
Godolias (Jr 26,24; 40,5-6) e, tamb6m, o cuchita Ebed Melec (38,7-13), eunuco que
servia na corte de Sedecias. Resumia-se assim a lista de pessoas influentes, na poli'tica
de Jerusalem, que demonstraram respeito para com o profeta. A ben da verdade, o
profeta recebia dessas pessoas residentes em Jerusalem uma demonstrapao de amiza-
de, mas isso nao era suficiente para defender com tranqtiilidade suas posig6es, bern
como  sentir-se  seguro.  Entretanto,  seus  leais  partidarios  encontravam-se  entre  os
economicamente  frageis  trabalhadores  dos  campos  e  das  vinhas,  mencionados
como residentes  na regiao  da antiga tribo  de Benjamin  (37,11-16).  A referencia
apontada  em  40,7  explicita  melhor  a  identidade  deles:   ``homens,  mulheres  e
crianeas,  e  os  mais  pobres  da  terra  que  nao  tinham  sido  deportados  para  a
Babil6nia". Jeremias nao destaca nomes de pessoas que faziam parte dessa comu-
nidade fratema. Em quatro referencias a esse grupo amigo, o profeta nao usa urn
nome definido,  mas  sinaliza para a sua condieao sociecon6mica:  em 39,10, ele o
chama de "povo pobre"; em 40,7, o profeta denomina-o "o mais pobre da terra"
(conforme 52,16 e 2Rs 25,12); em 52,15, ele nomeia o grupo de "os mais pobres
do povo". Essa variagao de formas do nome usado, pobrcs da fcrjicz, nao desvalo-
riza, nao enfraquece nem confunde o argumento de que o profeta se referia ao povo
judafta do interior, mais concretamente a comunidade de judeus que viviam nas
cercanias  de Masfa de Benjamin  (Jr 40,6.8.10.12-13.15;  41, I .3.6.11.14.16),  uma
cidade localizada cerca de 13 quil6metros ao norte de Jerusalem e que se tornou a
capital da provi'ncia babil6nica, na Palestina. Por raz6es 6bvias, Masfa tornou-se
a sede do governo de Godolias.
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Insisto i]ii *ti*iii`,i lil de que o conflito entre o govemo, em Jerusalem, e a populapao
i`iimponesa de Juda pode ajudar a esclarecer o perfil do resfo, mencionado no livro de
.Ieremias, ja que o texto situa esse grupo remanescente entre as pessoas que viviam
l'.ora de Jerusalem e marginalizadas da polftica do govemo.

a corc#i.Jo 7'!a pcrxpccf!.va fei.sfo'7'!.ca.. 0 confronto entre esses dois partidos nao
tie restringe a v6spera da destruieao de Jerusalem. Ele esta diretamente relacionado a
morte de Josias  (609 ac) pelo Fara6 Necao. A morte de Josias, a deposieao do rei
Joacaz -o preferido do povo cJcz /crrcz (2Rs 23,30) -e a escolha de Joaquim (609-598
ac) assinalaram o crescente interesse do govemo egfpcio pelo domi'nio da Palestina
e, conseqtientemente, pelo controle de suas ricas rotas comerciais. A Palestina esta
localizada numa posi?ao geografica arduamente disputada pelas grandes potencias da
6poca, por sua importancia econ6mica e polftica.

A partir do discurso do templo (Jr 7,30-34), em especial, 6 possivel supor que
Jeremias tenha comeeado uma nova fase, ainda mais forte, de oposieao a urn grupo
que, provavelmente, se recusou a aceitar algumas formulap6es da reforma josianica.
As  praticas  pagas,  promovidas  pelo  govemo  de  Manass6s  (687-642  ac),  foram
mencionadas  por Jeremias,  como  parte  de  sua  acusapao  contra  as  autoridades  da
Jerusalem de seu tempo. Com a morte de Josias (2Rs 23,28-30), esse grupo opositor,
com  o  apoio  egfpcio,  fortaleceu-se  e  passou  a  a,tuar  abertamente  na poli'tica,  em
Jerusalem: apoiou a deposigao e substituieao de Joacaz (609 ac), e passou a influenciar
diretamente mos govemos dos tres tiltimos reis de Juda (Joaquim, Joaquin e Sedecias).
Claralnente, 6 possi'vel reconhecer dois partidos atuando em toda Juda. A atuapao de
Jeremias reflete ben essa situapao.

0 partido pr6-Egito tern muito a ver com o sermao de Jeremias sobre o Templo
(7,1 -15; comparar 26,1-24). Proclamado no inicio do reinado de Joaquim, o profeta
critica abertamente a posicao poli'tica e teol6gica dos jerusalemitas que apoiavam a
submissao ao govemo egi'pcio. 0 livro de Jeremias menciona o profeta Hananias como
o ll`der popular, religioso e propagandista desse partido. Com ele Jeremias travou dura
discussao (Jr 28,1 -17).

A i.dco/ogi.cz cZos govemc.sfczs.. Tomo como base, para analisar o partido pr6-Egito,
o capftulo 28 do livro de Jeremias. 0 texto mostra uma reportagem do complicado
encontro entre dois  lideres  opositores:  Jeremias  e Hananias.  A  ideologia das  duas
face6es fica evidente, e, na exposieao de argumentos, ambos fazem uso das f6rmulas
litefarias para provar a legitimidade divina de seus pronunciamentos. Hananias inicia
o confronto  com uma bateria pesada de  argumentos,  acusando  a Babil6nia de ter
agredido duas de suas caras e sagradas tradie6es: a instituieao da monarquia e a do
templo  (v.  2-4).  Jeremias  responde  em  tom  ir6nico,  chamando  a  ateneao  de  seu
contendor para a realidade da proclamapao profetica (v. 5-9). A segunda intervengao
de Hananias vein atrav6s de uma agao simb6lica, para mostrar que Jav6 iria quebrar
o jugo imposto por Nabucodonosor (v.10-11).  0  aspero dialogo termina com tres
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julgamentos de Jeremias:  ele argumenta que o jugo da Babi]Onia €  iii`tilt. itiili*  love
que  o  do  Egito  (v.   13-14);  que  a  palavra  de  Hananias  6  mentirosa  i`  ili[ti  possui
legitimidade divina (v.  15).  Por isso,  sobre Hananias  haveria de cair o julgamento
divino: quem mente para o povo, enganando-o e desviando-o dos caminhos de Jav6,
morre (v.16-17).

Visto o conflito a partir de Jeremias 28, 6 possivel perceber uma radical diferenea
na substanciapao dos dois argumentos.  A base da argumentapao de Jeremias esta no
capfuloanterior(27,1-22):Jav66oCriador(v.5-12).SeJav6autorizaoprofetaJeremias
a dizer: swb#cefej vosso pcscofo ¢ojitgo clcz Bc!b!./6#i.cz (v. 12), 6 porque ele quer, com isso,

preservar e garantir a vida na terra de Juda (v. 11 ). Entretanto, havendo rebeliao contra a
todo-poderosaBczb!./G7tz.cz,conformeHanahiasqueria,fatalmenteaconteceriaadestruieao
total, incluindo cidade, campo, templo, homens, mulheres, crian€as, animals e producao.
Enfim, a eeonomia da terra seria aniquilada. 0 argumento de Jeremias estava baseado na
preservapao da terra e da vida na Palestina (27,11). Em contrapartida, Hananias esta
preocupado com  os  utensflios  do  templo  (28,2-4).  Certamente,  isso  levou  o  profeta
Jeremias a ser tao ir6nico com o seu contendor.

Nas entrelinhas desse conflito 6 que se evidencia o conceito de Jeremias sobre
o  resfo.  Pelos  textos  apresentados  no  livro,  o  criterio  usado  pelo  profeta,  para
estabelecer a identidade do resfo, esta na obediencia a autentica palavra de Jav6. Isso
fica bastante claro, pois quem mente, desviando o povo dos caminhos de Jav6, e quem
insiste em seguir a mentira, nao pode ser semente para o amanha do povo de Deus.
Evidentemente que, para Jeremias, o rcsro nfro estava entre os integrantes da burocra-
cia poli'tica de Jerusalem, pois nesse grupo o profeta nao encontrava fidelidade a Jav6,
nem tampouco interesse pela preservapao da criapao.

2. 0 res/a no livro de Jeremias

Einteressanteperceberqueoconceitoteol6gicoderesfo,noAntigoTestamento,
pode sofrer variap6es quanto ao "rosto", isto 6, apresentapao desse enigmatico grupo
social. Entretanto, ele 6, freqtientemente, visto como o gerador da nova existencia da
comunidade israelita, exceto Am6s que o trata com muito ceticismo (3,12; 5,3; 6,9).
As variap6es na apresentapfro do resfo sao absolutamente secundatas ao seu signifi-
cado maior. As difereneas variam de acordo com a tradieao e o ambiente de vida do
autor. Isai'as, por exemplo, sugere uma ligapao entre o resfo e a cidade de Jerusalem
(Is 4,3; 37,31-32). A analise do reffo, em Jeremias, deve ser vista sob dois angulos
que serao expostos a seguir.

2. I . 0 resto e a cidade

Nao e demais lembrar novamente que, tamb6m em Jeremias, Juda e Jerusalem
formam duas grandezas praticamente independentes. Isso fica muito claro no livro do
profeta Isai'as (por exemplo, 2,1 ). As raz6es dessas especificapdes podem ser percebi-
das  com  clareza:  ao  mencionar Juda,  o  profeta quer  referir-se  aos  agricultores  e
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pasLt7rex ili` `ivi`ll i!i` L` .:!`hi.itt>*; quanto a Jerusalem, ele se ret`ere a elite, aos burticriitils
e ao funcion:ili*imi ii`ic vivem em funeao do govemo real. Nfro se observa uma crftica
a cidade como ttll. Todavia, Jeremias ve essas duas grandezas a partir de outro angulo.
Ele inverte os papeis: Jerusalem nao 6 lugar seguro (38,2-3), nem tampouco habitapao
do resto santo e fiel, pois la cometiam-se abominapdes (44,2.6.9). No infcio de seu
minist6rio profetico, Jeremias deixou claro que sua aparente aversao a cidade de
Jerusalem estava relacionada a questao 6tica: "Mc/feorczz. os vossos cczm!."feos c czs
vossas obras (...) se realmente melhorardes os vossos caminhos (...) se praticardes
a di.rei.fo i!m, com a owfro /. . . / " (7,I -15). Na verdade, essa cri'tica era uma constancia
entre os profetas. Jeremias via uma incompatibilidade entre o rcsro -os trabalha-
dores/as  da  roea  -  e  a  infidelidade  da  populapao  de  Jerusalem.  0  isolamento
imposto sobre ele, a recusa de ouvir as suas proclamap6es, por parte dos jerusale-
mitas,  e  suas  pris6es provocaram  nele constantes  sofrimentos  e  lamentos.  Tudo
isso levou o profeta a fazer freqtiente e variado uso da f6rmula do mensageiro: E
vcz.a cl ;7ii.;" cz p¢/czvrcz dc /czvc' cZ!.zc;?do -uma clara insistencia na legitimidade divina
do pronunciamento feito.

2.2. 0 resto na tradicdo de Jerusalem

0 crit6rio usado por Jeremias, e pela redapao de seu livro, para definir quem era
o "resto"  tern muito  a ver com  as  ideologias  em conflito.  Estranhamente o termo
"resto" nao entra mos  argumentos  de Hananias.  Seria normal  que ele usasse,  com

profundidade, determinados aspectos da perspectiva messianica, ja que sua ideologia
ten pontos comuns com a expectativa do profeta Isai'as. Ja que Hananias atribui a
cidade de Jerusalem e ao templo uma garantia e seguran€a para a permanencia do
Estado de Juda, era perfeitamente 16gico que a populapao dessa cidade tivesse igual
destino. Hananias pensava como os dirigentes de urn govemo opressor: o que 6 born
para a capital 6 born para o interior. Assim ele agia.

Hananias nao estava sozinho no seu argumento. Provavelmente, ele recebia total
apoio da populapao de Jerusalem. 0 fato de os babil6nios terem deportado parte da
lideranca  de Jerusalem,  ben  como  levado  objetos  do  templo  (Jr 28,3),  constitui'a
apenas a perda de uma batalha. Para Hananias, a batalha final pertencia a Jav6. Isso
fica ben claro em lsai'as 29,I -8, urn texto modelar da teologia de Siao: Jerusalem pode
perder algumas batalhas e, ate, ser dominada pelo inimigo (v.  1-4), mas a visita de
Jav6 dos Ex6rcitos resgatafa a cidade, de maneira espetacular (v. 5-8). Este oraculo
de Isafas refere-se a v6spera do sftio de Jerusalem, em 701  ac. Portanto, ainda que
Hananias nao tenha mencionado, fica subentendido que a cidade de Jerusalem guarda,
em seu seio, o resfo que sera a semente do povo de Deus.

3. 0 resfo em Jeremias

Inicialmente,  6  importante  dizer  que  a  ideologia  gerada  e  desenvolvida em
Jerusalem, decorrente de fatores poli'ticos da monarquia, imp6s enfases e reintexpretou
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algui"s das antigiLs tradi€6cs religiosas de Israel, bern como assimiltiLi iwlli in iii`I.tcn-
centes aos povos vizinhos . Jeremias foge a matriz teol6gica de Siao quc tcvi` I 1` i I il.ofeta
lsai'as seu representante maior. Sua definieao de ncsro tern urn detalhe que o dcsvia de
Am6s e o aproxima de Ezequiel. Como Am6s, ele 6 ir6nico e c6tico quanto a incluir
os membros e funcionarios do govemo de Jerusalem, bern como os refugiados judeus
no  Egito  (Jr  8,3;   15,1-3;  24,1-10).  Todavia,  Jeremias  afasta-se  de  Am6s  quando
acredita num  resto  que clara continuidade a hist6ria do povo  de Israel.  Esse  resJo,
contendo o germe da salvagao, 6 definido, por Jeremias, de duas maneiras: primeiro,
os  exilados  que  estao  na Babil6nia  sao  comparados  a  cesta  de  figos  bons  (24,8);
segundo, os que ficaram em Juda e aceitaram a lideranea do govemador Godolias
(40,11.15; comparar 41,10; 2Rs 25,12).

3.1. 0 1.esto e os pobres da terra

Jeremias 6 radical ao comparar os residentes da cidade de Jerusalem com os
elementos  da  injustiea  (7,1-15)  ou  com  fmtos  deteriorados,  impr6prios  para o  ser
humano (24,8-10). Ele insiste em acreditar que a verdadeira e boa semente do povo
de Deus esta junto aos trabalhadores/as e marginalizados/as do interior de Juda. Os
que residem na cidade sao discriminados pelo profeta, em vista de suas percepe6es
pessoais  e  do  tratamento  recebido  pelos  li'deres  de  Jerusalem  (geralmente,  os/as
residentes tern a ver, diretamente, com a polftica do govemo).

A suspeita de que o conceito de rcsfo, em Jeremias, esteja ligado ao c777pobreci.cJo
nao  6  novidade  mos  profetas   (Am  3,12;  Mq  3,12;  Sf  3,12).  Essa  6  uma  enfase

plenamente bfolica, encontrada abundantemente em todos os ambitos da sua literatura
(Lv 25,I-55; S182,1-7; Pr 22,1-16; Mt 5,3-12; Lc  12,33-34; At 4,32-35).

Entretanto, Jeremias 6 mats convicto e mais incisivo nas suas definiedes. Em quatro
ocorrfencias, Jeremias deixa algumas pistas, muito valiosas, para descobrir o perfil que ele
faz do 7ieslo. Primeiro, o profeta associa o termo resfo a palavra hebraica cJcz/, formando
uma categoria sociol6gica bastante significativa para os estudos da teologia (Jr 39,10;
40,7;  52,15.16;  comparar 2Rs  24,14;  25,12).  Jeremias nao relaciona o  resfo a  `ckyo/t
(pobre, socialmente fraco) e  `cz#!. (pobre sem recurso), mas a cha/ (empobrecido, vftima
das circunstincias econ6micas injustas). Assim, cada urn destes termos, usados abundan-
temente na Bfolia Hebraica,  comunicam urn sentido de pobreza.  Portanto,  6 possi'vel
peieeber que o termo cha/ carrega urn significado diferenciado.

A proximidade destes dois termos hebraicos -sfec 'c!r e c7cz/ - 6 sugestiva e abre
uma ampla janela para a pesquisa bil)lica. A palavra hebraica dcl/ carrega urn signifi-
cado diferenciado dos outros termos equivalentes  `ckyo# e `cz#!., em especial. A pessoa
ou grupo que recebe o adjetivo dcl/ nao 6 considerada uma pessoa miseravel,  sem
qualquer tipo de recurso. Ao legislar as obrigap6es do cidadao israelita, para com o
culto, o C6digo da Alianca estipula urn tributo tanto para o rico  `czsi.;' como para o
pobre cJcz/ (Ex 30,15). Isso significa que o cZcz/ nao estava entre as pessoas economica-
mente incapazes e dependentes  da caridade ptiblica.  0  fato de o cJcz/ ser tributave]
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signiricit  tiui`  i`l``   i7t]xHufa  alguma  propriedade.   Essa   suspeita  6  I.et`orcnda  i`om   a

prescrj¢il{t {li` I.v  I 4,21  que mostra o dcz/ em condie6es econ6micas para oferecer urn
cordeiro,  urn d6cimo de flor de farinha e uma pequena quantidade de 6leo para o
sacrifi'cio. Essa 6 uma legislapao especial para as pessoas que, por varios motivos, nao
consegpiram obter o lucro esperado com a sua produgao agn'co]a e pecuina (Lv 5,11 ;
12,8). E evidente que estes textos mencionados apontam para uma realidade agn'cola
de urn pequeno fazendeiro que perdeu sua capacidade de produeao e sustento em razao
da interferencia injusta de terceiros. A pobreza do cJcz/ nao adv6m do erro, da preguiga,
de gastos extravagantes ou negligencia do trabalhador, conforme o livro de Prov6rbios
adverte ( 12,11.24;  13,18;  18,9).

4. Finalizando

Em relapao ao resfo, Jeremias nao 6 c6tico como Am6s, mas tamb6m nao 6 tao
otimista  e  seletivo  quanto  Isalas.  Em  vista  das  circunstancias  hist6ricas  e  de  sua
posieao teol6gica, ele muda o eixo do crit6rio de avaliaeao do rcsfo, tal qual ele fez
com o conceito de pal;a cZcz fcrr¢ (Jr 1, I 8; 34,19; 37,2; 44,21 ; comparar 2Rs  11,18-20;
21,24). A partir desses dois exemplos de alterap6es assinaladas no livro de Jeremias,
cabe fazer algumas observap6es:

Primeiro,  as  mudangas conceituais  observadas  no termo  rcffo, bern como na
expressao povo cZcz fc7'rtz, nao devem surpreender o/a estudante da BIT)lia. Na verdade,
Jeremias  nao alterou  substancialmente o  significado desses termos.  Simplesmente,  as
mudangas acima mencionadas sinalizam que o significado de resJo e povo cZcz fcrrtz estao
baseados no conceito de fewtz, tao-somente. No caso do povo cZcz fcrrcz, referindo-se aos
camponeses do interior de Juda, o profeta renomeia-os de pobres cza rcrra. 0 termo dr/
substancia este argumento, pois esses empobrecidos camponeses chegaram a essa condi -
€ao social em razao das altas taxas de juros e da explorapfro de uma minoria que detinha
o poder da terra, atrav6s do govemo em Jemsal6m, o povo dcz rcrncz.

Segundo,  Jeremias,  como  sinal  de  seu  tempo,  deu  urn  novo  sentido,  com
seguranea e autoridade,  aos  antigos conceitos teol6gicos de Israel, uma tarefa que
exigiu competencia e legitimidade. Quanto ao conceito de res'Jo, Jeremias nao foi o
primeiro a reinterpreta-lo. Sofonias (meados do s6culo VII ac) recomendava aos seus
contemporaneos  que Z}4Isc¢sscm  cz pobrezcz  (2,3)  para  evitar a catastrofe  iminente.
Sofonias foi  mais  radical que Jeremias, pois ele usou o termo  `a;ti. (miseravel) - o
conceito mais baixo na escala de pobreza. Evidentemente Jeremias, ao usar o terino
cJcz/,  referia-se a urn grupo de proprietarios  empobrecidos  (o mesmo povo c7cz  fcrrtz
referido em 2Rs  11,1 -20).

Terceiro, o estudo do termo ;leg/o, em Jeremias, pode lanear luzes sobre a visao
do profeta quanto a expressao povo cJcz fcrrtz. Quando o Historiador Deuteronomista
mostra esse grupo como urn dos sustentaculos da tradieao de Davi, em Juda, ele o
analisa a partir de trfes vitoriosas interven€6es em defesa da monarquia davidita em
Jerusalem.  Todavia,  Jeremias interpreta a atuapao do povo dcz fcrrcz,  mos  seus  dias,
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como urn dos implementadores de uma polftica errnda e mentirosa, cm .rudil. Ttll como
Am6s, que deu urn novo sentido ao conceito de rcsJo, em relae5o ao seu contempora-
neo Isai'as, Jeremias mudou os eixos de analise tanto de res/a como de povo dcz /crrtz,
em fun€ao das circunstancias hist6ricas.

Quando os textos dos livros de Jeremias e de 2 Reis juntam as duas categorias
sociol6gicas - ffec 'czr e cZcz/ - e acrescentam uma terceira, nao memos importante,  'crefs
(terra), refonga-se a suspeita de que Jeremias identifica o rcsfo com os agricultores e
pecuaristasdointeriordeJuda.Assim,navisaodoprofeta,haumaidentificapaodeelarada
de que o resfo representa urn novo grupo social, constituido de pequenos proprietdrios,
explorados e marginalizados pelas leis econ6micas fomuladas em Jerusalem.

T6rcio Machado Siqueira
Caixa Postal 5151.

Rudge Ramos
09624-970 Sao Bemardo do Campo, SP
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