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A ideo]of ia do Doder na releitura deuteronomista dos ]ivros dos Rcis

Vicente Artuso

1. Introduc5o aos Livros dos Reis

Os livros dos Reis narram a hist6ria dos reis de Israel e Juda desde a morte de
Davi (972 ac) ate o exilio da Babil6nia (587 ac). A hist6ria de sua composigao 6
complexa.UmapartefoicompiladanotempodareformadeJosiasem621,recebendo
acr6scimos na sua redaeao final na 6poca do exilio, por volta de 561`. Do ponto de
vista da hist6ria da redap5o, embora a obra revele "uma s6lida compacidade, devida
a uma clara unidade de prop6sito e de redapao", percebe-se tamb6m seu "carater
compilat6rio, na freqtiente desconexao de trechos narrativos, reunidos artificialmente
e inseridos da melhor foma possivel, muitas vezes com arestas, na moldura hist6ri-
Co-teol6gica do |ivro"2.

Verdade 6 que o autor se serviu de fontes antiqtifssimas como "o 1ivro dos atos
de Salomao" ( 1Rs 11,41), o 1ivro dos "anais dos reis de Israel" (1Rs 14,19) e os "anais
dos reis de Juda" (1Rs 14,29). A essas obras dos arquivos reais ele remete os leitores
desejosos de maiores informap6es.

Mesmo que os livros dos Reis sejam ricos de informap6es hist6ricas, os estudio-
sos nao os consideram como livros hist6ricos.  De preferencia sao definidos como
"uma reflexao teol6gica sobre urn pen'odo da hist6ria de Israel em que esse povo era

govemadoporreis"3.0autorfazumaavaliapaodosreinados,mostrandoque,durante
o perfodo da monarquia, uma s6rie de infidelidades ao culto do verdadeiro Deus e as
prerrogativas de seu Templo levaram a perda dos dois reinos, apesar dos esfongos dos
profetas e alguns reis de conduzir o povo no projeto de Jav6. Na ang`istia e dor do
exilio, o povo procura fazer uma revisao de sua hist6ria, tentando responder: Por que
tudo isto esta acontecendo conosco? Por que estamos sendo castigados? Onde erra-
mos? 0 autor dos livros dos Reis tenta responder a estas perguntas reescrevendo a
hist6ria da monarquia e  fazendo  uma avaliacao  dos  reinos  numa 6tica profetica,
denunciando as infidelidades a Alian€a, causa de todos esses males4.

1. Cf. EISSFELDT, Otto. Jn/rodwzl.one a/'Anfl.co rcsfamc"fo, vol.11. Brescia: ed. Paideia,1980, p. 277.

2. BALLARINl, Teodorico. Introducto a Biblia, ILO.. Josu6, Juizes, Samuel e Reis. Petr6pofis.. E3d. Vozes,1976, p. \48.

3. TEB (Traduc5o Ecumenica da Bfolia). Sao Paulo: Ed. Loyola,  1994, p. 493.

4. Cf. CRB. A /ci.fc"¢ prt7/c'fi.ca da rfu.a/6ri.a. Colegao Tua Palavra 6 Vida, vol. 3. Sao Paulo: Ed. Loyola, p. 36.
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Esta interpretaeao do exflio a luz do Deuteron6mio e aparentemciit€ .`iii]iilcs,
baseada mum princfpio religioso:  "Isto aconteceu porque os filhos de Israel tinhan
pecado contra Jav6 seu Deus que os tirara da terra do Egito" (2Rs  17,7; cf. Jr 52,3;
2Rs 23,26). Por6m a hist6ria dos reis 6 bern mais complexa do que a forma como vein
apresentada. Na avaliapao dos reinados percebe-se urn fundo ideol6gico em defesa de
grupos privilegiados que, retomando do exilio, desejam retomar as r6deas do poder
prescindindo da participapao popular, em parte grupos de levitas, ha muito tempo
vindos do reino do Norte, que nao aderiram ao culto centralizado em Jerusalem. A
6tica do autor deuteronomista do Sul 6 judafta. Para os reis de Israel, a condenapao
geral: ``ele fez aquilo que 6 mau aos olhos de Jav6", 6 sempre precisada pela censura
de apego ao pecado de Jeroboao (cf.1Rs 15,26-34), enquanto somente os reis de Juda,
especialmente Davi, sao apresentados como exemplos positivos. Isto revela que, nas
riltimas fases da redap5o, durante o exilio, o interesse politico do autor era em vista
da volta da monarquia ao poder, provinda do tronco davidico. Eis o motivo por que
os reis do reino de Israel sao julgados mais severamente que os reis do reino de Juda,
e Jeroboao vein sempre citado como exemplo negativo, justamente por haver provo-
cadoocismapolitico.Veremosestaquestaoanalisandoagestaodosreisecomparando
os julgamentos dentro da moldura deuteronomista.

2. Moldura deuteronomista

As  biografias  dos  reis  sao  encaixadas  numa moldura uniforme com poucas
variap6es. Desde a morte de Davi, de Salomao e de Jeroboao, lemos algumas frases
semelhantes sobre a durapao do reino, a sepultura do rei e o nome do sucessor (cf.1Rs
2,10-12;  11,41-43; 14,19-20). 0 molde se toma mais evidente a partir de Roboao (cf.
1Rs  14,21-22.29-31).

Teodorico Ballarini prop6e o seguinte esquema desta moldura ou cliche:

a) /#fnodwfGo.. sincronismo de urn rei com o contemporaneo do outro reino, anos
de reinado e, para os reis de Juda, idade da subida ao trono e, muitas vezes, tamb6m
o nome da mac.

b)  Corpo.. jufzo sumdrio sobre o rei, quase exclusivamente com base em sua
atitudereligiosa,sobretudoemfacedocultomosaico,comreferenciaconstanteadois
modelos:  Jeroboao  I  para  Israel  (exemplo  negativo),  e  Davi  para  Juda  (exemplo
positivo); breves alus5es a alguns fatos mais destacados.

c) Ep!'/ago.. citapao das fontes a que se remete para maiores detalhes; alusao a
morte do rei e a seu sepultamento, al6m do nome do sucessor5.

Manifestamente os reis sao avaliados segundo a norma do Deuteron6mio, que
6 a alianga entre Jav6 e os israelitas (Dt 4,35-40). Por isso os livros dos Reis fazem

5. BALLARINI, Teodorico. J"/rodrfa~o a BIbJi.a,11/2, p.  148.
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partedaassimchtli"idaobrahis(oriogrdficadeuteronomista (Js,Jz,I  €2Sm,I e2RS),
7`Os artigos fundamentais desta Lei sao: urn s6 Deus, urn s6 templo; isto 6, a rejeigao

de todas as formas de paganismo ambiente e a centralizapao do culto num santuario
tinico"(RolandDeVaux).0Deuteron6mio,defato,reprovacomintransigenciatodas
as esp6cies de idolatria. i ele que enuncia a lei da unicidade do santuario, exige a
destruieao de todos os outros lugares de culto, funda o monop6lio do Templo e do
sacerd6cio de Jerusalem (Dt 12). Nao somente as id6ias, mas o estilo e as express6es
favoritas do Dt se encontram mos livros dos Reis (comparar  lRs  14,21-24 com Dt
12,2.3.5.29.31). A "Lei de Mois6s" nao pode ser senao o Deuteron6mio (1Rs 2,3; 2Rs
14,6 citando Dt 24,16).  i essa lei que Josias descobre no Templo e aplica na sua
reforma.  Por  este  motivo,  o  fato  6  objeto  de  uma  narrapao  pomenorizada  (2Rs
22-23)6.  Josias  (640-609  ac),  com efeito,  foi  o  grande  responsavel pela reforma
deuteronomistaem621.E,apartirdestac6piadaleiencontradanoTemplo,eleretoma
a reforma religiosa. Ela fora iniciada por Ezequias (728-699 ac) mas interrompida;
agora, 6 reiniciada com redobrada energia, centralizando o culto em Jerusalem.

3. Avaliac5o dos refs de Israel e Juda

A partir do cisma, provocado pela rebeliao das tribos de Israel contra Roboao
(1Rs 12), o que chama a atengao 6 o fato de os reis de Israel serem condenados em
bloco,  por  terem  imitado  o  pecado  de  Jeroboao  (1Rs   14,7;   15,16;   16,26;  2Rs
15,9.18.24.28).  Na condenapao  geral,  o  autor destaca como  os  pecados  foram se
sucedendonumcontinuocrescendo.0pecadodeJeroboaoconsistiunacisaodoreino
e no  culto  oficial mos  dois  santuarios  de Betel e Da,  que passa a ser comum aos
soberanos do Norte (1Rs 15,26.29.30.34). A dinastia de Baasa acrescentou a idolatria
(1Rs 16,13; cf. 21,22), mais grave do que o sincretismo religioso. A dinastia de Amri
chegouateocultooficialdoBaalfenicio(1Rsl6,25.30-33)7.OsreisdeJuda,julgados
emrelagaoaDavi,saodivididosemtrescategorias:maus,porcausadocultoidolatrico
permitido ou praticado (Abias,1Rs 15,3.6; Acaz, 2Rs 16,2-4; Manass6s, 2Rs 21,2-9;
Joacaz, 2Rs 22,32); bons, por terem extixpado a idolatria, embora tenham deixado
continuar o culto nos lugares altos (Asa,1Rs  15,11-15; Josafa,1Rs 22,4347; Joas,
2Rs 12,2b-3 ; Amasias, 2Rs 14,14; Azarias, 2Rs 15,3-4; Joatao, 2Rs 15,34-35); 6timos,
por terem combatido a idolatria e o culto mos lugares altos: Ezequias (2Rs 18,3-8) e
Josias (2Rs 22,2; 23,25).

Nota-se, nesta avaliap5o, que Jeroboao e os reis de Israel sao majoritariamente
citados como exemplos negativos. A avaliagao do reinado de Salomao tamb6m foi
negativa: "Salomao fez o mal aos olhos do Senhor e nao lhe foi fiel plenamente como
seu pai Davi" (2Rs 11,6). No entanto, ha apenas uma referencia a ele como exemplo
negativo, no final do reinado de Roboao (1Rs 14,23). Ao contrato, o autor do livro

6. Cf. ROBERT-FEun.LET. Jnlrodwfdo a BIZ7JI.a.. A„".go resJanc"fo, I. Sao Paulo: ed. Herder, 1967, p. 436.

7. Cf. BAILARINI, Teodorico. /#frodrpr~o a Biz7/I.a, 11/2, p.  149.
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tlot`  Rcis faz dezenove  vez€s alus5o ao "pecado",  ou "caminho pelo qual Ji`I'til)t7fLo
arrastou o seu povo"8. Foi Jeroboao quem liderou o cisma ap6s a morte dc Salomao
em 931  ac, com o apoio inicial do profeta Alas de Silo. Estabeleceu dois santufrios
nas fronteiras do reino: urn em Betel, ao sul, e outro em Da, no extremo norte. Com
isso visava impedir o povo de ir prestar culto em Jerusalem, pois a unicidade do culto
em urn s6 lugar, pregada pelo deuteronomista, significava unificar as tribos novamen-
te, voltando ao reino unido. 0 cisma foi proprianente politico, causado pela revolta
popular contra os impostos e trabalhos for9ados vigentes desde o tempo de Salom5o.
Pode-se inteapretar a recorrente citapao de Jeroboao como exemplo negativo, como
m6goa do redator, pelo fato de as tribos se separarem. Assim, os elogios aos reis do
reino do Sul, os ja citados Asa, Josafa, Joas, Amasias, Azarias e Joatao, sao feitos com
ressalvas: "Fizeram o que 6 agradfvel e reto aos olhos de Jav6", mas sem conseguir
eliminar o culto mos lugares altos (cf.1Rs  15,11-12; 22,43-44; 2Rs  12,3). A questao
para  o  deuteronomista  parece  ser  somente  acabar com  a  idolatria,  que  era  uma
preocupapao  real  diante  do  perigo  de  sincretismo  religioso.  Na  verdade,  deve-se
considerar como conseqtiencia a dificuldade desses reis de reunificar o reino politi-
co-religioso, em tomo de Jerusalem. Diferente foi o caso de Ezequias, que recebe
elogios plenos, porque empreendeu uma reforma religiosa, que incidiu fortemente na
polftica de fortalecimento do reino em tomo de urn santuario central, libertando-se do
dom'nio assirio, que impunha sua religiao como ideologia. Josias retoma esta reforma
religiosa de Ezequias, destruindo o culto nos lugares altos e outros santuarios espa-
lhados pelo reino; obtendo tamb6m a independencia polftica dos assfrios (2Rs 22).
Por isso recebe amplos elogios do autor.  Banir o culto sincretista significava uma
ameapa para os dominadores assirios, que impunham pesados tributos. Por outro lado,
o fato de banir tamb6m o culto a Jav6 em outros santuinos significava fortalecer o
poder central e reunificar o povo, numa monarquia unida como nos tempos de Davi
e Salomao.  A unidade religiosa sempre foi  salvaguarda de uma unidade talnb6m
polftica. Isso agradava o povo, especialmente do reino do Sul. 0 elogio ao rei Josias,
por este motivo, foi pleno: "Nao houve antes dele rei algum que se tivesse voltado,
como ele, para Jav6 de todo o corapao, de toda a sua alma, com toda a sua forea, e em
toda a fidelidade a lei de Mois6s" (2Rs 23,25).

Outros  reis  de  Juda  tiveram uma avaliapao  negativa,  e  nesta avaliapao  sao
citados,  como  exemplo negativo,  os  reis  de Israel  e nfo  alguns  reis  de Juda que
mereceriam jufzo mais severo. Jofao, rei de Juda (2Rs 8,18), 6 criticado porque fez o
mal e imitou o comportamento dos reis de Israel, pelo simples fato de se ter casado
com Atalia, da casa de Amri, do reino de Israel! Ocozias (2Rs 8,27) tamb6m fez o mal
aos olhos do Senhor, mas a exemplo de Acab, rei de Israel ! Acaz (2Rs 16,2) "nao fez
o que 6 agradavel aos olhos do Senhor como fez Davi (de Juda, exemplo positivo),
mas imitou a conduta dos reis de Israel (exemplo negativo) ! Manass6s (2Rs 21,2), o
pior dos reis de Juda, fez o mal... fabricou o poste sagrado, como fez Acab, rei de

8. TEE (Tradugao Ecumehica da Bfolia), p. 522. nota r sobre lRs 12,30.
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Israel ! Nestes texto.e ve-sc o prol.undo ressentimento do deuteronomista contra o reino
doNorte.Osreisdelsraelsaoospecadoresquedaomauexemplo,enquantooexemplo
positivo,omodeloaseguir,6Davi,doreinodoSul!Afestapatenteateologiadavfdica,
cuja promessa jamais seria cancelada (2Sm 7; Sl 2; 89; 132). Mesmo com os pecados
dos reis de Juda, a lampada, isto 6, a dinastia de Davi, nao ira desaparecer (cf.  1Rs
15,4;  11,36; 2Rs 8,19; 2Sm 21,17).

Vejamos a avaliapao dos reis de Israel. A partir do cisma, todos os reis do Norte
sao avaliados negativamente a exemplo de Jeroboao, com exceeao de Selum, que
reinou urn mss e nao teve avaliapao (2Rs 15,13) e Os6ias, o tiltimo rei, do qual se diz
ter feito o mal mas nao como os reis de Israel seus predecessores (2Rs  17,1-2). Os
outros, Nadab (1Rs 15,25-32), Baasa (1Rs 15,33-16,6), Zambri (1Rs 16,15-20), Amri
(1Rs 16,21-28), Acab (1Rs 16,29-22,40), Ocozias (1Rs 22,52-54; 2Rs 1,1-18), Jorao
(2Rs 3,1-27), Jeti (2Rs 9-10), Joacaz (2Rs  13,1-9), Jogs (2Rs  13,10-25), Jeroboao 11
(2Rs  14,23-29), Zacarias (2Rs  15,8-12), Mana6m (2Rs  13,1-9), Fac6ias (2Rs 15,23-
26), Fac6ia (2Rs  15,27-31), fizeram o mal aos olhos do Senhor, seguindo Jeroboao.
Zambri reinou em Israel apenas sete dias e recebeu avaliapao negativa: "Fez o mal
aos olhos do Senhor como fez Jeroboao" (1Rs 16,9).

Amri e Acab foram campe6es em fazer o mal. Amri "fez o mal aos olhos do
Senhor,  superando nisso  todos  os  seus  antecessores"  (1Rs  16,25),  certamente por
causa da polftica de alianeas com os povos vizinhos. Acab, filho de Amri, "fez o mal
aos olhos do Senhor mais que todos os seus antecessores" (1Rs 16,30). Naturalmente,
se Acab foi pior que Jeroboao, seria Acab de ora em diante quem deveria ser citado
como exemplo negativo e n5o mais Jeroboao. Jorao "fez o mal, nao como seu pai e
sua mac,  pois  derrubou a estela de Baal que  seu pai  (Acab)  tinha feito".  Depois
acrescenta o jufzo: ``Mas continuou apegado aos pecados de Jeroboao" (2Rs 3,1-3).
0 rei Jed recebe urn leve elogio por ter exterminado o culto oficial a Baal, com o apoio
dos profetas Elias e Eliseu. Se Jeroboao incentivou a idolatria, como o autor relata, e
Jet conseguiu exterminar, como explicar o jufzo sobre Jet, que nao se afastou dos
pecados  que  Jeroboao  fizera  Israel  cometer  (2Rs  10,28-31)?  Essas  contradie6es

Tme°=:r£Fmq:enaa:0;:rencaa9uas°addeaJi#a:i°ag:°i:e:;efna:°:e£:::::ga[Sfroases]ed:t::t:i:,d:
julgamento seria rigoroso igualmente para os dois reinos, sem mitigap5es, pois tanto
Judacomolsraelcairamnaidolatriaporocasiaodasalianeascomasgrandespotencias
que acabavaln por impor o seu culto e seus deuses.

4. Atualizac5o: Refletir de olho em nossa hist6ria

A hist6ria  dos  reis  foi  escrita  em  vista  de  uma  leitura  profetica dos  fatos,
denunciando os reis que foram infi6is a alianea, provocando o cisma entre as tribos e
o exilio. Tamb6m esta hist6ria foi escrita para ajudar o povo a aprender com a pr6pria

9. Cf. PIXIEY, Iorge. Hist6ria de Israel a partir dos pobres. Petr6pdris.. Bd. Vozes,1990, p. 49.
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caminhada de avaneos e fracassos, descobrindo por trfs dos fatos o projeto do Senhor,
que 6 a libertapao de toda forma de opressao. A libertapao deve acontecer como urn
sinal de adesao a alian€a com o Senhor, que outrora libertou o povo da escravidfo do
Egito (cf. Ex 20,1-2). A libertapao na hist6ria vai acontecendo, quer como libertapao
do poder politico quer do poder religioso, quando este se toma ideologia justificadora
depraticasexcludenteseopressoras,umarealidadedentrodapr6priahist6riadopovo
eleito. Sera a fidelidade de urn pequeno "resto", o servo eleito chanado para o servieo
da justiga  (cf.  Is  42,1-6),  que  ira novamente  reiniciar a  hist6ria e  fazer o  exodo
acontecer, a exemplo de No6 que reinicia a hist6ria com sua familia (Gn 6,9-12; 7,1 ),
de Abraao que sai de sua terra (Gn 12,1-2), de Mois6s que lidera urn grupo (Ex 3 e 6).
Na hist6ria da monarquia, os profetas apareceram como defensores da alianga e da
vida do povo contra a prepotencia dos reis. Eles, representando urn pequeno grupo
fiel,anunciavamqueoSenhorJav6,oDeusdopovo,nfroexistiaparalegitimaropoder
dorei,masopoderexistiaparaserviraalianeaeao"projetodeDeus"(cf.Dtl7,14-20;
1Sm8,1-22),emmeioaumahist6riaturbulenta,dedisputas,infidelidadeseabandono
da alianea[°. Os fatos negativos, que revelam o lado sombrio da hist6ria, como diz o
ap6stolo Paulo,  "aconteceram para servir de exemplo e foram escritos para nossa
instrugao" (1Cor 10,11), para que nao voltem a acontecer novanente. Como o povo
aprendeu  a ligao do exflio,  meditando  a hist6ria a luz do presente,  assim o povo
brasileiro, na reavaliapao da pr6pria hist6ria polftica, devefa aprender a lieao para
refazer a hist6ria, comeeando com urn pequeno grupo de oposieao profetica em meio
aos desmandos e a compgao dos que estao no poder.

Para urn grupo da elite, que se julga dona dos fatos, a reapao dos oprimidos aos
opressores aparece como ato de barbine. Sfro eles sempre que "fazem o mal aos olhos
do Senhor". Sao violentos, assaltam, roubam, ocupam terras, promovem saques... No
casodosdesempregados,suasituapao6motivadaporquenaoseesfor€an,porquenao
estudaram, ou porque sao incapazes e atrapalham o sistema. Os que estao no poder
fazem uma avaliapao dos fatos e urn jufzo, jogando a culpa quase sempre no grupo
mais fraco. Assim dizem: "Se as coisas nao caminham, para os pobres exclufdos e
desempregados, 6 porque nao se comprometem". Nao questionam suas atitudes para
concluir que  principalmente  os  poderosos  sao  responsaveis  por  esta  situapao  de
exclus5o dos pobres. Nestejogo de acusap6es acabamjogando a culpa nos outros que,
de vftimas que sao da pr6pria estrutura, acabam se tomando culpados. Nao raro, os
excluidos  sao manipulados pela pr6pria religiao,  que se toma ideologia para que
continuem nesta situapao de alienapao, incapazes de se organizar para mudar.

0 povo da 6poca do exilio, quando a hist6ria dos reis recebeu seus retoques
finais, se julgava culpado. Certamente muitos refletian em seus corap6es e assim
foram doutrinados:  "Fomos  exilados, estamos  sofrendo  sem terra,  sem casa,  sem
comida,porquedesobedecemosaaliangadoSenhor".QuemdesobedeceuaoSenhor?

10. C£. CRB. Leitura proifetica de hist6ria. p. 18-\9.
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Emquecon,`istee8tiide.`obediencia.Nfiosctrataaquidcinoccntart)iTovooubeatil`ici`r
os que est5o na mis6ria como se fossem santos. Trata-se de reveler a ideologia que
existe por tras das palavras:  "Fizemos o mal aos olhos do Senhor". No fato de os
oprimidos chamarem toda a culpa para si, "fizemos o mal", os verdadeiros culpados
continuam impunes, pois a culpa recai sobre o povo. Na verdade o "exclufdo tende a

::£rie°xn;Zear=e,X:s[suosa:e:t¥6:usTar-a:::::;gge6:uq:ec`:£;£°:fa;anEyt:9,?I.ago:Sqequ:e:;
poderosos, os verdadeiros culpados, tentam fazer. Em nossos dias "quase sempre este
fatalismoestareferidoaopoderdodestinoouaumadistorcidavisaodeDeus.Dentrodo
mundo  magico  ou  mi`tico  em que  se encontra,  a consciencia oprimida,  sobretudo  a
camponesa,quaseimersananatureza,encontranosofrimento,produtodaexplorapao
em  que  est£,  a  vontade  de  Deus,  como  se  Deus  fosse  o  autor  desta  desordem
organizada"[2.At6mesmoestesofrimentopodeseraceitocomoelementopurificador
para uns; para outros 6 visto como castigo de Deus, pois simplesmente assim foram
convencidos: "Fizemos o mal aos olhos do Senhor". Com efeito, nao 6 diffcil hoje
encontrar manifestap5es religiosas que acusam os desempregados "por causa do seu
afastamento de Deus". E que a solugao 6 "a adesao a Jesus", que tudo resolve.

Estetristequadrovemacentuadocomosistemaneoliberal,frutodeumconsenso
vindo de fora, que avanga criando multid5es de exclufdos. Esse 6 o monstro "leviata,
serpente escorregadia que habita o mar" (Is 27,1), ou para usar uma expressao do
Apocalipse que se aplica a situapao atual do Brasil em relapao a polftica neoliberal:
".„ uma besta que subia do mar" e "o dragao aos poucos lhe entregou seu poder, seu

trono, e uma grande autoridade" (Ap 13,1-2).

Com efeito, o sistema neoliberal, com sua teoria do estado mi'nimo, levada a
efeito com a privatizapao das estatais, acaba por diminuir sempre mais a responsabi-
lidade do Estado, na sua fungao de promover a vida social mais justa e humana. A
grande massa de excluidos do trabalho, de uma situaeao de vftimas acabam sendo
tachados de culpados por nao preencherem as exigencias de qualidade e eficiencia
que o mercado de trabalho imp6e. Mais uma vez:  "Quem fez o mal aos olhos do
Senhor"?0grandepecado,"original",astutamentetemaorigemnogrupodominante.
A eles interessa que ``o irmao ja nao 6 guarda do seu irm5o, mas urn concorrente na
disputaporumlugaraoSol,aqualquercusto".Senaoconseguir,aculpaseraapenas
do fulano que nao soube se qualificar. Na exigencia da qualidade total, "as pessoas
sao descartaveis", como as coisas que se usam.

Ahist6ria6amestradavida,quenosensinaaavaliaracaminhada.Osprincfpios
da alianea estao ai'. i na luz do projeto de Deus, da alian€a baseada num profundo
senso de justiea, bondade, solidariedade, que se deve avaliar a caminhada e planejar

11. CNBB. Texto Base da Campanha da Fratemidade: A Frflfcmj.dnde c os Exc/wi'dos. Sao Paulo: Ed. Don Bosco,
1995,  p.  136.

12. FREIRE, Paulo. Pcdegogl.a do apri.mido. Sao Paulo,1980, p. 49.
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para viver cste projeto solidario com oLi imis pobres e exclufdos da sociedade, em
defesa de uma vida mais plena. E trabalhar para que os desempregados nao tenham
que carregar a pecha de serem culpados da sua situapao. Isso seria mais urn fardo a
pesada e dolorosa situapao das pessoas que se encontram sem trabalho hoje. A palavra
que 6 vida (cf. Jo 1,4) e a defesa da vida, da cidadania, fapa de n6s todos, homens e
mulheres de boa vontade, luzeiros a reunir e guiar os que estao sem trabalho, sem
rumo, sem os meios de sobrevivencia, para urn novo exodo.
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