
A COMUNIDADE fi A BASE DA SOBREVIVENCIA
Uma ]eitura de lpedro diante do roblema do desem

Aido Dal pOzzO

Julho de 1998. Centenas de familias de "brasiguaios" (brasileiros residentes no
Paraguai ou os nascidos de familias brasileiras af residentes) iniciavam urn caminho
de retomo ao Brasil. Conversando com eles, amontoados em improvisados acampa-
mentos  no oeste do Parana,  a gente ouvia hist6rias.  Contavam que la viviam sem
trabalho,  sem terra e  sem documentapao.  Quer dizer,  a maioria deles  nao possufa
propriedade.Enempodiampossuir.Faltava-lhesdocumentapao.Masadocumentaeao
nao lhes era concedida. Trabalhavam para fazendeiros, em geral brasileiros, que la se
haviam instalado. Muitos contavam que seguidamente lhes era negado o pagamento
do servigo. Outros foram la, "amansaram" a terra para os fazendeiros e acabaram sem
nada. Estavam sujeitos a toda sorte de arbitrariedade. Voltando ao Brasil, os cart6rios
daqui se negavam a registrar como brasileiras as crianeas nascidas no vizinho pals.
A16m disso, encontraram a hostilidade de muita gente. Houve casos de despejos de
acampamentos de brasiguaios por parte da polfcia. De forma violenta.  Na opiniao
ptiblica se laneavam acusae6es contra lideraneas. Ou se acusava a Igreja e o MST
(Movimento dos Sem-Terra) de incitar essa volta "inoportuna".

Vou tentar ler a Primeira Carta de Pedro tendo diante de mim este quadro.

Introdueao -0 assunto de lpedro: confortar e reunir migrantes mal-amados

desse¥::u°nst:r::a:::a::S:::g::i;ddeos.eBpqr:ganda°qsj';I?ut:mdp°oS:::ahaa:£[:I;adpfavr£::roatd:
trabalho como existe hoje. E a mao-de-obra tinha muita importincia. Nada se fazia
sem muita mao-de-obra. Nao 6 como hoje. Pelo contrino. 0 trabalho manual vai hoje
perdendo  seu lugar.  Na roga e na  fabrica necessitam-se  cada vez menos  pessoas.
Mesmo assim, a gente pode encontrar, em hist6rias da Bfolia, situap6es parecidas com
as do nosso tempo. Tanto ontem como hoje, muita gente tern que ficar ouvindo coisas
do tipo "para voce nao tern lugar".

Entao n6s vamos estudar lpedro da seguinte maneira: vamos entender que os
estrangeiros, os dispersos e os residentes em terra estranha, cque a;pa.Iecem na. cartel
(1,1.17; 2,11), Cram pessoas que tiveram que sair de sua regiao em busca de sobrevi-
v6ncia. Porque onde estavam nao havia mais jeito de trabalhar e viver em paz. Assim,
entraram na luta de muita gente: conseguir trabalho, nem que seja muito longe. E na
nova regiao, segundo a carta, nao estao se sentindo em casa. Estao sendo vistos com
desconfianea. Sao pobres.
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1. Urn povo feito de giLntc it procura de trabalho

Gente de fora tentando ocupar urn lugar. i isso que a gehte descobre na cartii.

a/ Ge#fe d¢ di.c'zsporfl. A Primeira Carta de Pedro fala de ge7cfe di.spersa, geiite
da di.a'spor¢ (1,1). Na Bll)lia, essa palavra indica urn grupo de pessoas vivendo fora
da terra de Israel. A mais comentada diaspora 6 a que ocorreu com a destruieao de
Juda, em 587 ac. Na ocasiao o povo foi levado para a Babil6nia. Muitos la se deram
bern. Outros nao. Foi uma terra de aflieao (veja o Salmo 137). Mais tarde retomaram
do exilio. Alguns grupos voltaram a Juda. Outros foram morar ao longo da costa do
Mediterraneo. Voltaram justamente os que la nao se deram ben.

Naoestoudizendoquetodososjudeusdadiasporaforamforeadosamigrar.Mas
sabemos que a dJ.xpcrsGo freqtientemente aconteceu de forma violenta. Por exemplo,
pelo  ano  200  ac,  foram  deportadas  duas  mil  familias judias  da Mesopotamia  e
Babil6niaparaaLidiaeFn'gia,regi6esmaisoumenospr6ximasdessasmencionadas
emlpd.0NTfalafrequentementedepessoasexpulsasdessaoudaquelaregiao.Atos
18,2 conta que o imperador Claudio expulsou todos os judeus de Roma. Isso no ano
49dc.Apocalipse1,9faladeJoaoquetamb6mtinhasidoexpulso.Habitualmenteos
imperadores romanos expulsavam da cidade de Roma os tidos por subversivos ou
agitadores sociais, ou os misefaveis.

0 falado historiador Flavio Josefo, que 6 mais ou menos da mesma 6poca de
Jesus,  e  6  a  melhor  fonte  que  possuinos  sobre  a  vida  dos judeus  no  infcio  do
cristianismo, fala de certas praticas violentas dos romanos. Assim, por exemplo, fala
que, mos anos 69 a 79 dc, Vespasiano, imperador romano, e seus oficiais arrasavam
aldeias,  massacravam  dezenas  de  milhares  de  camponeses,  vendiam  milhares  de
outros  como  escravos.  E  para  administradores  ptiblicos  nomeavam  seus  pr6prios
soldadosouanobrezajudaicaquetinhaentreguesuacidade].Facilimaginarasituapao
precaria das pessoas que conseguiam sobreviver. A tinica sai'da para sobreviver era
fugir, ir em busca de outras terras.

Claro, na regiao citada por lpedro havia n5o apenas judeus. Havia mistura de
muitospovos.Paranossoestudoaqui,bastaterpresentequeotermocJ!.a'spon¢serefere
apessoasqueporummotivoououtroestaovivendoforadesuaterranatal.Oucomo
se fossem estrangeiros na pr6pria terra onde nasceram. E em situapao precaria. Mas
temos  que ter cautela.  Nao podemos  afimar que todos  os  cristaos  Cram pessoas
exiladas ou desterrados recentes. Esse temo -dz.c5sportz -era dito porque cristao era
isso mesmo: fazia parte dessa multidao de gente andarilha que tamb6m queria viver.
Bram pessoas fora de sua patria. Mesmo os que tinham nascido nessa regiao Cram
considerados estranhos.

a)Resl.de#fcfemfcrrcleffra#fec].mumtipodegentedi.spersaquelpedrochama
de row.dc"fcs cm fcmz estrcz#ha,  os p¢#oi.ko!. (1,17;  2,11). Se estao assim, 6 porque

1.ConfiraRichardA.HORSIEY/JohnS.HANSON.Band!.dos,pro/cfascmcssl.as,SaoPaulo:Paulus,1995,p.190.
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vicram  de  uma  situa€ao  sem  trabalho,  ou  de  uma  regiao  em  que  estava  diffcil
sobreviver. E no lugar onde agora residem nao sao bern aceitos. Pobre e migrante em
gcral 6 difamado (2,12). Deve submeter-se a qualquer patrao, seja born ou perverso
(2,18).  Pelo jeito  nao  sao  empresarios  que  foram  a esta regiao  para  aumentar  os
neg6cios. Esses sao bern recebidos.

Estrangeiros, estranhos, mas residentes. Sao pessoas que nao se acham em sua
I)r6pria  casa.  N5o  possuem  ralzes  nacionais.  Trem  linguagem,  costumes  e  cultura
diferentes. Sua filiaeao polftica, social ou religiosa 6 diferente da do povo no meio do
qual habitam. Sao pessoas deslocadas, fora do seu lan e lugar. Sao alvo de curiosidade
e olhares de suspeita. Estao segregados da sociedade. Culturalmente estao alienados.
N5o possuem a liberdade nem os direitos civis e nacionais dos nativos.2

A Septuaginta, que 6 a tradueao grega da Escritura, feita uns 250 anos antes de
Cristo,  utiliza  a  palavra pcz#oi.kos  (refz.de#fc  cffl  ferra  esfrfl#fo¢)  justamente  para
traduzir o termo hebraico que significa urn esfrtz#gezto gwc esfcz' mortz#do em /errfl
c.A.Jrtz#/tcz.  Desse  modo,  Abraao  foi  urn pczno!.kos,  Mois6s  foi urn pcznoz.fog,  o  povo
israelita foi paroi.kos, etc. Esta palavra como substantivo ou verbo ocorre mais de cem
vezes no AT. E 6 este o sentido tamb6m nos escritos nao bfolicos  ou no ambiente
secular do mundo grego.

Vamos dar urn exemplo. Abraao chega a terra de Canaa, entre os hititas. Ali 6
considerado ``um estrangeiro e urn residente". Nao tern direito sequer a uns palmos
de terra para sepultar sua esposa Sara. Precisa suplicar este favor aos moradores do
lugar. Sinal que Abraao nao possufa propriedade. Acabou recebendo uma posse por
ser simpatico (confira Gn 23). 0 mesmo se da com Mois6s em Madia (confira Ex
2,22) e os israelitas no Egito (Dt 23,8). Foram estrangeiros que residiram em terras
de outros povos. Em situapao de instabilidade.

A documentapao extrabfolica infoma que os estranhos residentes  ®aroj.koz.)
constituiam urn problema para as cidades gregas. Somente os cJ.cJczcha~os podiam ter a
posse da terra. No entanto havia uma grande quantidade de camponeses que moravam
no interior ou nos arredores das cidades. Mas nao podiam possuir terra.3 Eram urn

S:sn::]g:?eb::::g[¥caaad*:i::r:]Cefsa'r]:Set:b6:raas=]g::Smriecn:;=::nof:Tdaa9d5aeossdceoq::nnsTa

2. Confira John H. ELLIOT. Urn /arpara qwem tia-a fc" casa, Sao Paulo: Edie6es Paulinas. 1985, p. 28.

3. "A base de sustentapao do Imperio Romano era agrdria... A pirinide social das sociedades agranas apresenta urn
corteviolentoentrecincoclassesprivilegiadasequatrodependentes.0topo6extremamentefinoealongado(parece
umaagulha),abaseextremamentechataelarga.Asclassesprivilegiadassaobasicamenteasseguintes:ogovemante;
a  classe  dirigente  (17o);  a  classe  arrendatina  (5%);  a  classe  dos  mercadores;  a  classe  sacerdotal.  As  classes
dependentes sao quatro: a classe camponesa. que constitui a imensa maioria; a classe dos artes5os (5%); a classe
degradada: carregadores , mineradores , prostitutas ; e, finalmente, a classe dos exclutdos, que engloba uma variedade
muito grande de pessoas, desde mendigos, foras-da-lei, diaristas". Eduardo HOORNAERT.  Crz.a/6of dr feroc(+a
gcrafde //00-/30), p. 45. Por sua vez, este remete a CROSSAN. a Jesus fu.s/o'n.co, p. 81.

4. Confira John H. ELLIOT. Urn /arprra qwe" r!a~o fcm casa, Sao Paulo: Edie6es Paulinas,1985, p. 30-31.
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A,s  ilil`tii.iil!I\.,{w,i  tkL  I ]Hcrilura  sobre  a  situa€ao  econ6mica dos  estrangeiros  re-
sidentes dao a tiiic itcnsar. 0 livro do Eclesidstico, relativamente recente, escrito uns 150
anos antes de Crislo, parece indicar que o estrangeiro residente tinha duas altemativas:
ou ser mendigo, morando debaixo de algumas tabuas, ou ser escravo na casa de outros.
Af ate que podia comer coisas boas, mas devia agiientar muita coisa: devia ficar calado,
trabalharsemreceberagradecimentos,ouvirpalavrasduras,ofensaseinjtirias(confira
Eclo 29,21-28). Para concluir, o nesl.de#fe em ferrtz esfrtz#ha era algu6m sem trabalho
fixo e estavel. A Primeira Carta de Pedro foi escrita a esse pessoal.

c/ Esfrtz#gel.ros em f7i4#sz.fo.  Em situapao ate pior estavan os esfrczngc!.ros cm
tr4#fz.fo ¢arepJ.czcmo[.)  (1,1 ; 2,11). Sao os visitantes de passagem, transeuntes, imi-
grantes e migrantes. Esses nao tern inteneao de morar em definitivo onde no momento
se encontram. Alias, nem querendo podiam af residir. Podian ser escravos ou livres.
Nao tinham direitos civis e sociais nas cidades gregas. Estao numa situapao semelhan-
te e ate mais precfria que os csfrtzjtfoos resz.de#fcs. Mas nem todos os estrangeiros em
transito estavam em diffcil situaeao econ6mica. Muitos deles podiam ser artesaos,
operarios especializados, comerciantes e negociantes. Mas o conjunto estava numa

:£rtau#:s::::¥jas.cpa§s%Ccn;td°ass,dsaeeip:::a;:f:e==S::o:Srie£:£S:;iFz8aed[:::5emtrans}t°
Diante disso, o que fazer?

2. Nao se adaptar a essa sociedade que exclui: Inventar outra

Urn povo de ofendidos e rejeitados. Foi a gente assim que foi escrita a Primeira
Carta de Pedro. A carta nao para de falar no sofrimento dos crisfaos. Parece que s6 o
podcr de Dcws (1,5) lhes garante a sobreviv6ncia. Nenhum motivo humano para ser
feliz. 0 autor parece marcado e impotente. Procura dar conselhos, mas nao consegue
passardeumassuntoparaoutrosemfalardenovonosofrimentoenaprovapao.Certo,
em outras cartas do NT tamb6m se fala nisso. Mas nesta Carta de Pedro o tema parece
quepassadoslimites.Aimpressaoquesetem6quelpedronaovealtemativa:atinica
sai'da possfvel 6 agtientar. Ao falar do sofrimento de Cristo, ten presente o sofrimento
atual dos cristaos (1,11).

Entao a situapao estava precaria. A gente poderia fazer a pergunta: o que est£
causandofcz#fczsprovczfGcs(1,6)?Sefossemsofrimentosnaturais,tipoalgumadoenea
ou seca ou enchente, nem precisava fazer exortap6es. Isso o povo vai levando, sem
problema. Mas parece que aqui os sofrimentos sao produzidos. Porque, pelo jeito, s6
os cristaos estavam na pior.

5. A Bfl)lia de Jerusalem, pagina 2272, nota s, entende esse temo em sentido figurado. Diz tratar-se de uma citacao
do  Salmo  39,3,  tambem  cifado  em  Hb  11,13;  diz  que essa citapao  devia pertencer a catequese primitive que
considerava a vida crista uma vida no exflio. A discussao deste ponto tomaria muito longa a conversa. Sem negar
o sentido figurado, deve-se levar em conta que esse temo reflete as condigdes concretas do mundo greco-romano
na segunda parte do primeiro s6culo. Aos muitos estrangeiros residentes se negava o direito de cidadania. Viviam
como intrusos e por isso Cram mal vistos.
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0 sol`rimcnto tcm vfrias causas. Nao 6 possivel neste curto artigo diy+cl. Iiiiiito.
Sabe-se que em certas 6pocas era proibido ser cristao. Quando algu6m era acusado de
sercristao,apolfciadolmp5rioRomanovinhaprenderebater.Podeserqueoescritor
esteja pensando  nisso  quando,  por exemplo,  em  1,6  apresenta o  sofrimento como
inevitavel  para  o  cristao.  Os  Atos  dos  Ap6stolos  e  o  Apocalipse falam muito  de
perseguic6es  suportadas  pelos  cristaos.  Ja  falei  que  a  linguagem  apocalfptica  e
escatol6gica (1,5;  2,12; 4,5.7.17 etc.) 6 utilizada sempre em 6pocas  de sofrimento
gerado por crise econ6mica e por causas politicas.

As autoridades controlam e fazem violencia contra a populagao (confira 2,13-
15).Acartafalados!.#scmsczfos(2,15).Essesdeviamserdopartidoouserfuncionfrios
dos govemantes. Dominam a situaeao.  Levan as autoridades dentincias contra os
cristaos. A tinica forma de lhes tapar a boca era mantendo-se mansos e submissos
(2,12-13). Porque eram pobres e fracos.

Existe a carta de urn govemador da Bitinia, urn tal de Plinio, escrita em 112 dc.
Nela fala que mandava torturar os cristaos que nao aceitavam adorar a estatua do
imperador e as estatuas dos deuses.6 0 livro do Apocalipse conta que quem nao era
amigodoimp6riooudopartidodoimperadornaopodiacomprarnemvender(confira
Ap  13,16-17). Seja como for, a maioria dos cristaos fazia parte dos exclufdos eco-
n6micosesociaisdoimp6rio.Enaoerampoucos.Agrandemaioriadapopulapaonem
podia pensar, por exemplo, em ter terra pr6pria.

Repetindo,acartafoiescritaparaopessoalcJz.sperso(1,1).Issoindicaqueforam
formadas comunidades justamente desse  pessoal  sem vez.  Nao eram povo (2,10).
Erampcdrtzs rejci.Jadas, nao valiam nada (2,4). Viviam sob ameaeas e amedrontados
por espi6es difainadores, govemadores e d6spotas (2,11-18). Mas se tomaram povo

g:::t„ef±:,a:,i.m°pg:°o:[Emoac6a:oued:nqt::£Sepsrt£P£:Sscpr::toac°uSp:i:uceo:t;oF,.taass;Gag:::=
roxpczs vi.sfosas (3,3). Ou os que aceitam a religiao do imp6rio, a I.cZo/afr!.a (4,3). Outros
saolevadosasg/ztJo#eri.¢sebcbcdci.raf(4,3).Outrosestavansujeitosaserczssclssz.#os
ou /ad#5cs (4,15). E lideraneas da comunidade podiam ser gananciosas (5,2). E entao,
claro, os grupos dominantes tinham farto material para continuar a despejar sobre os
pobres seus preconceitos e desprezos. A exclusao tern causas extemas mas se agrava
com os problemas intemos.

A base para fugir do  sistema excludente 6 a formapao  de urn outro tipo de
comunidade. A carta a chama de cdirl'cl.o cspl.ri./zta/ (2,5). Se o imp6rio nao deixava
viver, o jeito era formar uma comunidade que nao aceitasse as leis da globalizapao,
como din'amos hoje. A carta aos Hebreus, escrita em contexto semelhante, manda sair
para fora dos muros da cidade (Hb 13,12-13). Quer dizer, esse tipo de sociedade que
deixa gente de maos vazias nao presta. E preciso encontrar outras formas de convi-

6. Essa carla de Plinio pode ser lida na revista "Pergunte e Responderemos", 432/1998, p. 230-232.
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vencia. A ctlrttl lcmbra que todos possuem alguma capacidade que dcv¢ i:t`i. posta a
servieo da comunidade (4,11). Quem esta ligado a comunidade sempre ou€iintra urn
jeito de se dedicar a alguma atividade construtiva. 0 puro 6cio nao faz bern. ( ) servieo
fortalece os vinculos comunitarios. Se o desempregado esta ligado a comunidiide, tern
forgaparaexigirqueopessoaltodosemexaparaencontrarumasolucao.Dessemodo,
a comunidade aprende que o problema de urn 6 problema de todos.

3. 0 desempregado 6 povo de Deus: Precisa preparar urn novo "6xodo"

Nas cidades greco-romanas existia o apczrffoei.d. Af se distinguem tres grupos de
moradores:  em primeiro lugar os cidadaos plenos (os po/!tczz.),  com seus direitos e
privil6gios; s6 estes podiam ser donos de terras; em segundo lugar, e abaixo destes,
estavam os  chamados residentes em terra estranha (os pcznoz.ko!.); e, por tiltimo,  os
estrangeiros (os xc#oz.).

Iam  chegando  os  migrantes  as  cidades.  Populap6es  marcadas  pela  pentiria.
Queriam achar urn lugar para morar. Os da cidade diziam que eram urn bando de
pessoas sem charme. Rtisticos. Dai o preconceito e rejeigao. Ningu6m os acolhia. Por
cima de tudo, alguns se fazem cristaos. E af o !."cGndi.a ameaga devora-1os (4,12).Ti-
nhamqueseajeitarporaf.Osestrangeirosnaoeramcidadaos.Segundolpedro,parece
que os que sfro cristaos nao sao cidadaos. Trabalham nas terras dos outros (confira
2,18). E estao expostos as arbitrariedades (2,18-20). Em suma, mal-vistos e despre-
zados, gente pobre, migrantes sem trabalho e sem nada, a carta vai dizer que eles
devem tomar uma posigao.

Perante o apo7?foci.d social e econ6mico, o autor de  lpedro comeea garantindo
aos cristaos que eles tern dignidade. Embora os donos do mundo os rejeitem (2,4) e
desprezem,Deusosescolheu,afirma.ElessaooseleitosdeDeus(1,1).Emborasejam
gente sem direito a posse da terra, isto 6, a fecji4"fa, Deus lhes garante o direito a essa
heranca (1,4). Certo, z\ cartaL fala. de uma. heranga reservada nos c6us, incorrupttvel
(1,4).Mas6porafqueagentetomacoragemparadizerqueoscidadaosdoc6udevem
ser tamb6m cidadaos da terra. Sin, estao vivendo num mundo de morte. A sociedade
nao os quer deixar viver. Em toda parte s5o amaldieoados (2,12). Tiveram que sair de
sua patria. Onde agora estao, nao sao aceitos. Apesar disso, eles sao os abengoados de
Deus  (1,2).  Deus os gerou nao apenas uma vez,  mas  os /cz #czscer cze #ovo (1,3).
Embora estejam dispersados  no  meio  do  imp6rio  e nao  sejam povo,  a carta lhes
assegura que sao o povo dc Dews (2,10).

Na Escritura, esta afirmapao 6 a base para o povo nunca aceitar exploraeao e
opressao. E era a bandeira para partir em busca da terra livre para todos. Na situapao
em que estavam, os cristaos nao podiam acomodar-se. Pelo contrario. Tinham que dar
umjeitodeserpovodentrodolmp6rioRomano.Eumaesp6ciedeumnovo"6xodo".
Urn nao-povo toma-se povo. Na roga ou na cidade, a terra, e tudo o que ela cont6m,
6 de Deus. Fortalecendo-se intemamente, os migrantes tern forga para exigir ter parte
naterra.PorqueopovodeDeustemdignidadeevalor.Naopodeficarporafdeserdado.
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4. A pi`ss(ia humana como ccntro de uma nova ordem

Este povo ha muito tempo foi jogado de urn lado para outro. A Primeira Carla
de Pedro, sem querer ou querendo, mostra alguns grupos diferentes de pessoas. Deixa
enxergar que existiam algumas pessoas prevalecidas. Existem, por exemplo, os que
nao crfeem (2,7). Esses incomodam (2,7-8). Claro, essa questao 6 melindrosa. Porque
uma parte da briga 6 por motivos religiosos. Uma coisa que chama a ateneao 6 o agir
dos  reis, dos  govemadores  (2,13-14) e dos fazendeiros,  donos  de escravos  (2,18).
Diante deles, o povo nao tern valor nenhum. Cai sobre este povo urn pesado poder.
Poder que exclui.

Ondeexisteriquezaconcentrada,existemis6ria.Emigrapaofongada.Issoopovo
estava cansado de experimentar.  Desde muito tempo esse povo esta disperso,  sem
lugar garantido. Hoje existe a idolatria do progresso. Urn tipo de progresso que alguns
ecologistas chamam de suicidio coletivo.

Pois  6.  A  Primeira  Carta  de  Pedro  mostra  que  o  perigo  mora  ao  lado.  A
independencia econ6mica,  embora  sempre  relativa,  tern a tendencia de  fechar  as
pessoas no seu mundo. De toma-las egoistas e auto-suficientes. Percebe-se na carta o
fascinio  que  exercem  o  oztro  e  a pr¢Jcz  (1,7.18;  3,2),  as  vesfes  /z#%osas  (3,3),  a
possibilidade de possuir uma „crtz#fcz ( 1,4), coisas precz.as¢f (2,4.7) etc. Destes bens
o  povo  em  geral  estava destituido.  0  caminho  nao  era por  af.  Nao  se  resolve  o
problema, que 6 de todos, de forma individualista. A solueao para essas pessoas sem
trabalho, sem terra e sem documentos (instabilidade econ6mica, social e jun'dica),
estava numa nova ordem de valores. A vida deste novo povo devia ter por fundamento
a bG#f6o (1,2; 3,9), a grczfa (1,2.13), a paz (1,2), a cspcrtz#fcz (1,3; 3,15), a/e' (1,7).
Eles  t6m  direito  a uma feera#fa  I.#corrz{pf['ve/  (1,4),  a s'czJvafde  (1,9;  2,2),  porque
renascidosdeumaseme#fez.#corrwpJ!`ve/(1,23).Saopcdrasvz.vczsdeumnovoediffcio
(2,S). Cristo 6 o sou tesouro precioso (Z,]). S~alo posswidores do Espi'rito de  g16ria
(4,14),chamadosparaagJo'rz.aefcrro(5,10).Arespostasefaumavidanajustiga(2,24;
3,12.14), urn efpi'rz.fo ma#so c frtz"g#i.Jo (3,4), a santidade de comportamento (1,15).

Seria isso "6pio do povo"? Claro que ningu6m vive s6 de "paz e amor". 0 caso
6 que o desemprego, e conseqtiente migrapao, 6 resultado da idolatria do capital. As
pessoasestaoaservigodocapital.Quesedaneapessoahumana,quesesalveocapital.
Individualismo sem limites. Hoje a gente chamaria liberalismo. Ou neoliberalismo.
Que forma gmpos poderosos. E ditaduras econ6micas e polfticas. Por isso precisa
trazerapessoahumanaparaocentrodadiscussao.Osvaloreshumano-crist5ospodem
p6r urn freio a ditadura econ6mica e politica. Eles podem restabelecer o equilil)rio
quanto as posses. Ajudam a formar uma consci6ncia de coletividade. A acumulapao
de bens sera orgfroica, para todos. Sem esses valores, nenhuma transformapao sera
profunda e duradoura. Algu6m dizia que da para fazer uma revolugfo sem o Evange-
lho. Mas nao perdura sem o Evangelho. Quer dizer, sem p6r dentro da gente uma nova
visao do mundo e da sociedade (fratemidade, democracia, participapao), pouca coisa

:ee::::=g::g.psr:c¥smoar:;i::I::1e.mdevaloresvaiproduzirumanovaordemsocia|
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5. Criflr .iiill(liirii.IIiiil``= ( I i|iM. i` iiil'iliiiilMi |}roduz tcm qua scr dL` todl}s

A hit`16I'i{L  Iliiti`ii`,li`  tempo  c(]iita  que  nessas  regi6es  o  pessoal  vivia em  iiti.itti.
Havia rival idadc`` ¢ntre Lms c outt.os. Os cz.ddeha~os ®o/z./zzz.) desprezavan os resi.dt7«/tt.`' t.iii
terraestranhatyaroihoi).Estes,osparoikoi,desprezavamosestrangeiros(xenot).Eest®*
tinham ressentimentos e inveja tanto dos po/z'fczi. como dos pczroI.kc».. Porque s6 os po/I./ftz-

podianterterra,aprincipalfontederenda.Ospczroz.&oz.naopodianterterra,maspodiam
cultivar a terra alheia. Ou ser artesaos ou comerciantes. Os xc#oi. nao podiam nada. Por
exemplo, pelos  anos 40 dc temos o caso dos judeus residentes no Egito que foram
reduzidos a condie5o de ``estrangeiros e forasteiros". Para eles isso foi uma desgrapa. E
born olhar ben para esses jre#oz.. Eles lutavam para conseguir ser ao memos como os
pczroz.hog..  Af ja  comeeariam  a  ter  algumas  vantagens.  No  entanto,  mesmo  esses
pclnoz.koz. continuavam sob explorapao polftica e econ6mica por parte dos ci.cJczdc-I-ob`.
Boa parte dos p¢noi.koi. Cram camponeses. Alguns artesaos. Muitos acabavam entre as

:£]na£:ecshsauj:::ed::rdafras:a.o£:;sbpree::i:e:s;7s=emp::::Eoq,uqeu:Fe:raooseer%£cfgefao,nao
Nesse  contexto  a gente  entende por que a carla pede,  por exemplo,  que  os

cristaos,  que  fazem parte  desses  destituidos  de direitos  civis,  sejan  submissos  as
autoridades (2,13-15) e aos fazendeiros (2,18). Era o tinico jeito de sobreviver. Mas 6
born distinguir: autoridade tirana 6 uma coisa, e autoridade democratica 6 outra coisa.
0 Estado existe para p6r a disposigao de todos os bens que sao de todos. Qualquer
pessoa sabe que dentro e ao redor de certas prefeituras ha urn "bando de chupins".
Freqtientemente se fala que o Estado produz corrup€ao. 0 que nao deixa de ter seu
lado  de  verdade.  Mas  ela  se  produz  por  falta  de  participapao  popular.  Alguma
disciplina urn pouco rigorosa nas comunidades 6 preciso. Mas elaborada com partici-
papao  popular.  Presidente  de  associagao  de  bairros  sempre  reclama  que  nao  ha
participaeao  do povo nas  reuni6es.  1Pedro ensina que, na comunidade que estava
nascendo,todosprecisavamaprenderaco#sczgrtzr-seaoscrvi.foz/#sdosoz/fros(4,10).

Uma das caracten'sticas do espfrito do nosso tempo 6 a quebra da solidariedade.
0 individualismo esta arraigado. Em toda parte se fala em ser competente e veneer.
Mas o engrapado 6 que existem economistas e outros mais que escrevem livros e
artigos em jomais para defender o individualismo. Sinal de que precisam combater
uma tendencia ou urn ideal, que para eles 6 ut6pico, de ter tudo em comum. 0 certo
6 que o individualismo nao tern futuro. Porque ele conduz a destruigao do pr6prio
planeta. Entao a gente pode perguntar: o que a primeira carta de Pedro tinha a dizer
parapessoasdeslocadas,semterraesemtrabalhoestavel?Comovimosacima,acarta
procura suscitar o cultivo da auto-estima. Sao edjrl'ci.a cspc.rifwczJ (2,5), sao povo dc
Deus (2,,10rty, eto. Mac a. carla hionrm que o sofrimento atinge os irmdos espalhados
pc/a mzt#do (5,9). Era preciso criar formas de solidariedade para autodefesa.

7. Confira John Dominic CROSSAN. a Jesws foI.sfo'rj.co, p. 78-82.
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Deum kldo cra preciso manter firme a fe (5,9), de outro era preciso sobrevivcr cm
mcioaoi.„cGndi.a(4,12).Tribulapaoeraoquen5ofaltava.Eracoisacomum(4,12b).1sso
punhaemrisconaosomenteafe,masapr6priasobrevivencia.Sabe-sequemuitoscrisfaos
voltavamparatrds,apostatavamquandoeramlevadosaostribunais.Outrosnao.Seacar-
ttl foi escrita pelo ano 100 ou seguintes, entao estava-se em plena 6poca de perseguig5o
oficial aos cristaos. Mas a animosidade contra os cristaos jf existia antes. A carta aos
Hebreus, escrita talvez em ambiente semelhante, 6 explfcita quanto a solidariedade
em rela€ao aos que eram apresentados como espetaculo ao mundo, isto 6, os atribu-
liidos e injuriados (Hb 10,33). Solidariedade sup6e defender-se mutuamente.

Essa mtitua defesa e apoio s6 existem quando ha urn valor comum a defender.
No caso dessa comunidade petrina, tratava-se de defender pessoas que vinham de
vfrias vicissitudes, haviam se tomado cristas e tentavam se organizar para sobreviver.
S6 urn sistema de convice6es e valores podia mante-1as unidas num ideal comum.

Ora, as comunidades cristas podem contribuir neste ponto: ligar a fe com a vida.
F6 e carfencia de pao 6 contradieao. Daf a recomendapao da feospz.ftzJz.dede (4,9). Ainda
hojesenotaqueaspessoassem-terraousem-tetop5em-seadisposigaounsdosoutros.
0 sem-trabalho nao pode ser tratado como urn "coitadinho" que precisa de auxilio.

El.e::mvoigi|:zP£V:sg:gee=.anceonTedir.esi;:;ai,?#se.I::.di::;tso:usienrh:::::.dan:rteecTsa;
encontrar urn jeito para que aquilo que o povo produz, com maquina ou sem maquina,
seja de todo o povo. 0 Estado e seus govemantes existem para isso: para coordenar
formas de p6r em comum tudo o que se produz. A sociedade tern o clever de feospeczczr
todos os cidadaos. N5o estou defendendo o puro assistencialismo. 0 assistencialismo
nao 6 educativo. Mas 6 s6 ter urn pouco de criatividade e descobrir tantas formas

g:£::::;Sendcefa=Epaet:S::Sacf:::;::fereeTftcar°:mapso°uCc£:daa::ipn±::::e:eD:::ed]£:%Sog:
asseguraqueningu6mvaificarsemviverempaz.Etodospoderaosesentirrealizados
e titeis. Por isso, nestes tempos em que muitos cristaos se voltani sobre si mesmos, e
se adaptani ao sistema; nestes tempos em que a religiao 6 vivida em grande parte
apenas no ambito individual, a carta de Pedro ensina a feospz.fczJi.drdc, urn nome para
a solidariedade. Isto 6, exige a participapao para uma nova ordem.

6. A 6tica fortalece a resistencia

Gente que ia chegando para tentar ganhar a vida. S6 que podiam ter os mesmos
vfcios dos outros.  1Pedro chama a ateneao: a vida desregrada produz desintegrapao
social (2,13-16.18; 4,3). Os problemas ai apontados sao tipicos, embora nao exclusi-
vos, de situap6es urbanas, muito povoadas. 0 mundo rural em geral exige dedicapao
sem tr6gua ao trabalho. E limita a possibilidade de muita embrJ.czgwez, g/zifoHer!.c[s e
bebecJcz.rtzs (4,3). Se estivessem todos na roga, nao haveria o problema das suspei€6es
e desprezo das pessoas ao redor. Estariam relativamente isolados.

Vindo  de  fora,  e  vistos  como  ocupando  o  lugar  dos  nativos,  os  migrantes
precisam adquirir a simpatia perante a sociedade. Isso se consegue tamb6m atrav6s
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de urn /9t;i7i t..ijiii/;.;r/fii77t/il/o (2,12). Por isso a questao do emprego passa tiimli6mpeltl
6tica.  Se  a  coniunidnd€  consegue  manter-se  na  integridade,  consegue  lutar junto  e
agtientar.  Mas  se  nela  houver  algum  assassi.#o  o#  JedrGo,  m¢J/ez./or  ow  de/¢for,  a
comunidadesedesintegraeficasemmoralparaenfrentarosproblemas(confira4,12-19).
Porque entao a sceiedade, ja cheia de preconceitos e rna vontade com esses migrantes,
tentarialegitimaratitudesviolentascontraeles.Acartasugerequeexistiaviolenciacontra
esses  migrantes  pelo  simples  fato  de estarem nessa condieao.  Podian ser acusados
gratuitanente.  Era preciso,  com born comportamento,  tapar a boca aos  acusadores
(confira 2,13-15). Era preciso romper com a vida de desordem (confira 4,1-3).

Lida nesta 6tica,  a  lpedro 6 1ibertadora. Embora recomende, por exemplo, a
submissao as autoridades e aos patr6es, essa submissao tern a finalidade de manter o
grupo unido. E a primeira etapa de uma estrat6gia maior. Se vivessem na desordem,
seriamdispersados.Eacabariaafacomunidade.Hojeaimprensaexploramuitocertos
problemas  que  ocorrem nos  acampamentos  de  sem-terra.  Ou  gestos  violentos  em
certas manifestag6es. A gente ja conhece esse filme. A burguesia s6 tern comiserapao
quando o pobre fica em casa, quieto, morrendo de fome em silencio. Quase nunca se
fala que certos bademeiros ou violentos sao desempregados cr6nicos. Exigir que os
pobres sejam "santos" para estar do lado deles 6 antievang6lico. A gente fica do lado
dos desempregados porque estao numa situapao desumana, e ponto. Mesmo assim,
desempregados e seus aliados precisam continuar a ganhar a simpatia da sociedade
para que sua luta tenha exito.

7. A vida comunitdria 6 a base da sobrevivencia

Tanto no mundo antigo como hoje em dia, quando se diz esfoz4 cm c¢fa, a gente
suspira aliviada. A cflscz era tudo no mundo antigo. Quem estava em c¢scz trabalhava,
tinha convivencia e sobreviv6ncia. Inclusive ai' praticava a religiao. Por isso, ser urn
estranho era uma experiencia amarga. Quem estava nessa situapao ja tinha sofrido
bastante. Tinha se dado mal na roga ou falido nos neg6cios. Ou tinha ouvido muito
desaforo dos vizinhos ou dos ricos ou dos politicos que mandam. 0 estrangeiro em
terra estranha frequentemente era urn fmstrado em seu local de origem. 0 jeito tinha
sidojuntarostraposesemandar.Porissoagentepodedizerqueoestrangeiroresidente
era algu6m que esteve ou ainda estava desempregado.

Como vimos,  1Pedro foi dirigida a refz.dc#fcs cm ferrcz esfrcz#ha e csfrtz7igcz.ros
em tra#sz.fo. Pessoas diminufdas, despossuidas e dispersas. Vivendo em meio hostil.
E af, o que fazer? A carla procura contribuir com o ben-estar social deles. Por isso, a
todo instante insiste na importancia da vida em comunidade. Visa fortalecer intema-
mente a nova comunidade. Porque, enquanto a pessoa nao se sente em c¢sc], esta sem
nada. Sem trabalho e sem cr6dito. A carta praticamente s6 fala da vida na cflscz (oz.kos).
Isso se percebe pela quantidade de vezes que usa palavras derivadas de oi.kos (casa)
(1,17;2,5.11.18;3,7;4,10.17)."Incoxporar-seaumoz.kos(casa),querfosseafamilia
naturalqueroutraformadeagrupamentoqueoferecesseaproteeaoeoconfortocomo
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dadepodeoferecerummi'nimodeseguraneasocial.Essavidacomunitdriaprecisaser
cultivada e fortalecida. Porque existem muitas maneiras de destruf-1a. A pessoa s6 se
sente valorizada e com auto-estima quando esta cm c¢s¢. Af pode partilhar a mesma
fe e ideal. E, naturalmente, os recursos. E consegue sobreviver. Por mais ut6pico que
possaparecer,oferfi4czdcmcomz/mtemquesernossopontodereferenciaeoobjetivo
riltimo quando se trata do desemprego. Criar, talvez,  associap6es de trabalhadores
onde o fruto do trabalho de cada urn 6 posto em comum. E com isso se pode garantir
que tanb6m o desempregado sobreviva tranqtiilo como membro dessa comw#z.drde.
Nas familias isso ja acontece.

Ontem e hoje

Algu6m dizia que afirmar que s6 os mais competentes vao sobreviver 6 uma
nova forma de nazismo. No entanto 6 isso que se diz tanto para a crianea da pr6-escola
como para o adulto ja cansado de sofrer. 0 desempregado pode estar sendo vftima
dessa ideologia.

Tentei mostrar que o ponto de partida para o problema do desemprego 6 a vida

=Cd°om::s£::dper.e:::°ummunpffoabd]ee:aa°::bfrnecv:;:cTdsa6d:Sd:arv:vce°rmep:tecnot:Sin:dpard°e:lei
incapacidade de organizar a sociedade para ter tudo em comum. A questao 6 compli-
cada. Mas ha alguns sinais positivos, como o projeto da renda mi'nima. Se o desem-
prego 6 urn problema da sociedade, esta sociedade precisa se mobilizar para resolver.
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