
0 antincio Messianico de Isaias
32'1-9*

0  presente  trabalho  faz  parte  de  urn  processo  de  reflexao  a  partir  da
realidade brasileira e latino-americana que vein sendo ha s6culos marcada pela
injustica social e pelo sofrimento da maioria do povo que nela vive. Apesar do
sofrimento  e  da  continua  injustica  social,  o  povo  oprimido  nem  sempre  esta
consciente de sua situagao.

Por  urn  lado,  vemos  os  meios  de  comunica€ao  de  massa  a  servigo  dos
detentores do capital e do poder, que procuram deformar as noticias, ocultar a
verdade, foriar "meias-verdades", articular mecanismos de legitimagao do sfa£#s
gz4o injusto, que vao desde novelas ate mesmo pretensas "denincias" dos abusos
sociais  mais  gritantes. A ideologia neoliberal  aliena os oprinidos, impede  sua
organiza€ao, confunde suas manifestae6es. Em nossa realidade encontramo-mos
diante do homem alienado. Apesar de seus problemas mais urgentes, suas preo-
cupac6es estao voltadas para os problemas dos esportes, para os gnomos e duendes
que  conferem  urn  novo  verniz  mistico  a  vida.  Prevalece  a  versao  de  que  o
empobrecimento, analfabetismo, desemprego sao urn problema de alguns poucos
individuos. Embora se reforce o conceito de "individuo" e o individualismo como
tal, mais do que nunca o individuo 6 massificado, diluido em estatisticas conve-
nientes.  0 indivI'duo 6 visto pelos promotores da alienacao como "consumidor'',
"cliente", "eleitor", "forea de trabalho", mas nunca como senhor de sua hist6ria,
responsavel por decis6es, co-responsavel pelo seu pr6ximo.

Por outro lado, a leitura da Bfolia tern iluminado e inspirado as lutas do povo
oprimido por libertagao e transformagao da sociedade. Essa leitura nao se da no
vazio, em uma pretensa neutralidade cientifica, mas toma como ponto de partida
a realidade e como pressuposto o compromisso com a luta por libertagao. Assim

* Este ensaio tamb6m esta publicado em Reswmos de Disserfap6es e Tbses. Curso de P6s-Gradua-

€ao em Ciencias da Religiaofnstituto Metodista de Ensino Superior, Sao Bemardo do Campo, 1994, n.
10,  10 p.
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ela tornou-se uma contracultura, urn dos poucos espagos onde 6 possivel reverter
o quadro de alienaeao e libertagao do homem. Por este motivo, esta leitura destoa
erivalizacomaleiturabfolicaquetemsidoevemsendopraticadapelosestudiosos
de outros contextos, para os quais a realidade nao 6 analisada criticamente, no
que diz respeito a justiea social, nem o compromisso com a luta por libertagao 6 o
pressuposto basico.

0 titulo do trabalho ja indica que o objeto de estudo 6 o "anincio" profetico.
Amincio, em si, nao 6 dogma, mas sim "proposta", "projeto".   Ele tern o poder de
proporalgonovo,"convocar"pessoasaseengajarnabuscaeconcretizagaodonovo,
rompendo  com  os  modelos  dominantes.  Por  isso,  urn  antincio  profetico  nao  6
anacr6nico, mas assim como surgiu em urn momento hist6rico espeoffico, concreto,
ele tamb6m sempre 6 relido e re-anunciado para dentro de urn momento e contexto
espeoffico, concreto. A profecia traz a Palavra de Deus para dentro do presente e
o transfigura, questiona e reelabora. Estampa nele o perfil do novo.  0 andncio
profetico tamb6m  6  espeoffico no  sentido  de  que tern o  seu ptiblico-alvo.  Para
algunas pessoas e grupos esse antincio promete salvagao. Para outras pessoas e
grupos, promete juizo.

Em Isalas 32,1-8 se anuncia salvaeao para o "homem", o israelita, chefe de
fanilia, digno de ter propriedade, prestar servigo militar, participar do culto e da
assembl6ia da  comunidade.  Anuncia-se juizo  para os  detentores  do  poder que
vinhaln privando o "homem" daquilo que o qualificava como homem, ou seja, a
liberdade, a propriedade, a capacidade de "ouvir", "ver", "entender" e ``falar". 0
"homem" tor.na-se o agente da obra de salvapao ejur'zo que Deus realiza, na medida
em que supera a alienacao, adquire consciencia e, na pratica da solidariedade,
protege e promove vida para o pr6ximo, falando em favor do direito do pobre e do
oprimido, denunciando os planos malsaos dos governantes insensatos e corruptos
e negando-se a reconhecer sua pretensao a legitimidade.

0 presente trabalho considera Is 32,1-8 como urn amincio messianico, pois
a esperanga de salvacao, de transformacao da sociedade com base na justiga e no
direito, esta vinculada a vinda de urn rei, urn ``ungido" - embora o termo nao
apareea literalmente  neste  texto - representante  maximo  de uma instituigao
considerada sagrada no Antigo Oriente, ou seja, a monarquia. Em Israel, dentre
os grupos sociais que procuravam manter a todo custo a instituicao da monarquia
e, mais particularmente, a dinastia davidita, esta o pouo de ferrc[. Para este setor
social constituido pelos cidadaos livres judaitas, proprietarios de terra, habilitados
para a guerra e o culto, a monarquia e a dinastia davidita eram garantia de ordem
e, portanto, expressao da vontade divina. Mesmo vivendo em ambiente urbano,
certamente Isafas mantinha contato com os cidadaos livres judaltas que vinham
para a cidade para o com6rcio e o culto. Esse contato deve ter-se estreitado mos
tempos de sitio, quando Jerusalem tornou-se urn refugio de guerra. Por isso, Isalas
reelabora  a  esperanca  de  salvacao  presente  no  povo,  a  qual  era vinculada  ao
ungido, ao "messias", reorientando-a para o pr6prio homem, para o agente dojuizo
e salvagao divinos.

Esta especificidade de Is 32,1-8 6 a razao pela qual este texto foi escolhido
como base para o presente estudo da esperanca messianica em Isaias. Enquanto
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em Is 9 e 11 a novidade do antincio messianico 6 que ela esta relacionada com a
crianca,  apesar  de  sua fragilidade,  aqui  a novidade esta em que  ao rei  e  seu
funcionalismo  cabe  somente  a  administracao  da justiga.  0  agente  do ju'zo  e
salvagao de Deus 6 o pr6prio homem. Ele torna-se como refugio na tempestade,
como irrigagao do deserto, na medida em que supera a alienagao imposta e passa
a falar,  retirando  a  base  de  legitimidade  do  "1ouco"  e  o  "malandro"  no  poder,
denunciando seus planos destrutivos e defendendo o direito do pobre.

1. EXEGESE

1.I. 'It.adugao literal de Isaias 32,1-8
u. 1 Ei,s, (que) para (a) justi?a rei,nard urn rei e qua,rito aos in;ini,stros, para (o)

direito gouernarao.
u. 2 E ser6 (urn) homem, como refugio de verito e abrigo de termpestade, como

c6rrego de dguas erin teTra secci,, como sombra de roch,a pesada em terra esgotada.

u. 3 E nao serdo i;echados os ol,hos de quem ue, e (os) ouuidos de quem owe
escutcl,rao ate"tarmen±e.

u. 4 E o corapao de precipitndos compreender6 para conhecer, a ltngua de
gagos se apressard, para falar claramente.

u. 5 E nao se chamard, nouamerite a urn louco: "Nobre!" A u,in corrupto nao se
di,r6 : "Excel,en,cia,I."

u . 6 Pois, o louco, I,oucura fcnd,, e sew coraedo fiaz injustiqu, para fazer alienapdo
e para di,zer para Jau6 confusao, para esuazi,ar a garganta de famintos e (a) bebida
de sedendo cLf;asta.

u. 7 Ta,mb6m as I;erra,neutas de corrupto sao rrLds. E1,e planos aconselhou pcl,ra
arruinar oprimidos com palauras de engano. E na palaura do pobre (est6) o direito.

u.  8  Mos  (o)  nobre,  coi,sos  nobres  aconselhou, e ele  sobre  sums nobrezas  se
leuauta.

A traducao e critica textual a partir do aparato cn`tico da Bjbzz.c! Hebrajca
KZ££ez demonstram que Is 32,1-8 6 urn fe#£o bern preserL;ado, sem grandes proble-
mas textuais para a interpretacao. Ha apenas uma tinica mudan€a significativa
e necessaria no texto massor6tico. No v. 3 consta fir`enci, urn imperfeito qal de ic`Z
"ver'', ficando a frase incompreensivel e dissonante com o que segue: "Nao verao
os olhos de quem ve". Por isso, o aparato sugere ler fe#c£`e7tc!, urn perfeito qal de £",
com base na leitura proposta pela Septuaginta e Vetus Latina. Com excecao desta
sugestao,  as  outras  sao  problematicas  e  resultam  mais  de  interpreta€ao  dos
comentaristas do que de problemas textuais.

Vemos que os v.1-8 formam z4mo z4njdcGde, destacando-se do contexto anterior
e posterior. Is 32,1-8 encontra-se dentro de urn bzoco major formado pelos capitulos
28-33, que cont6m dentincias e antincios de juizo contra Israel e Juda, aos quais
foram intercaladas promessas de salvacao. 0 tema geral segue a seguinte linha
de  pensamento:  as  elites  militares  buscam  pactos  militares  (30,1-7),  por  nao
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confiarem em Jav6. Rejeitam a orientagao profetica. Jav6, entao, abre espago para
urn novo reino. A vinda de urn rei de justica faz parte de uma obra estranha que
Jav6 anunciou (28,22) para firmar Siao sobre a justiga e o direito (28,17). Para
realizar esta obra, Jav6 faz com que os surdos ougam e os cegos vejam (29,17-24).
0 contexto literario mostra que o rei esperado 6 o pr6prio Jav6 (33,1-5.17-24).

A I/77jczade j7LferJ7,c! dos v.  1-8 6 possivel gracas a uma costura dos v.  1-5 e
v.  6-8, que constituem os dois blocos principais.  0 primeiro tematiza a vinda
do rei de justica e o "despertar" do homem, que supera a alienaeao e destitui o
"louco" e o "malandro" de sua posigao de poder. 0 segundo bloco fundamenta o

antincio anterior e reafirma o direito do pobre. 0 texto esta bern costurado por
particulas de ligagao, ben como por contrastes. 0 tema central nao parece ser
a vinda de urn rei, mas sim o tema da justica e do direito, que tra€am o arco do
v.  1 ao v. 7. 0 tempo verbal dominante 6 o imperfeito, seguido freqtientemente
por  infinitivos  seguidos  da  preposigao  para  (Ze).  Disso  concluimos  que  as
dentincias tinham em vista nao somente abusos do passado, mas sim, que ainda
persistiam no presente.

Quanto ao gGnero, classificamos os v.  1-8 como uma promessa de salvacao
que inclui simultaneamente uma palavra de julgamento. A promessa de salvacao
destina-se ao homem alienado e oprimido, no  sentido de que sera libertado da
alienacao e podera defender-se do opressor, e a palavra de julgamento dirige-se
aos detentores  do poder, no sentido de que serao desacreditados pelo "homem"
consciente.

Quanto ao esfjzo, Is 32,1-8 alterna semiquiasmos e repetig5es em paralelo,
onde alguns elementos se correspondem quase que exatamente, enquanto outros,
que nao encaixam ben, ficam em destaque. Assim, por exemplo, no v. 6, o termo"1oucuras" 6 esclarecido nas repeti€6es em paralelo, como "fazer injustica'', ``pro-

mover alienapao'', "dizer confusao  a Jav6",  "esvaziar a garganta do faminto" e
"afastar a bebida do sedento".

Is  32,1-8  encontra-se  dentro  de  urn bjoco  mozor  formado  pelos  capitulos
28-33, que cont6m dentincias e amincios de juizo contra Israel e Juda, aos quais
foram  intercaladas  promessas  de  salvagao.  A linha basica  de  pensamento 6  a
seguinte:  As  elites  governantes  sao  denunciadas  por  buscar  pactos  militares
(30,1-7) e rejeitar a orientaeao profetica. Jav6, entao, abre espaeo para urn novo
reino. A vinda do rei de justica esta relacionada com a obra estranha que Jav6
inicia (38,22) para firmar Siao sobre ajustiga e o direito (28,17). Para realizar esta
obra, Jav6 faz com que os surdos ougam e os cegos vejam (29,17-24). No final do
bloco o rei esperado 6 identificado como sendo o pr6prio Jav6 (33,1-5.17-24).

Quanto ao Zztgor,  atribuimos todos os v.  1-8 a autoria isaianica, embora a
maioria dos estudiosos a admita, no maximo, em relagao aos v. 1-5. Consideramos
para essa atribuicao, tanto a inter-rela€ao de temas dos v.  1-5 com os dos v. 6-8,
como o fato de que os contetidos dos v. 6-8 tamb6m aparecem em outras partes do
livro de Isafas, relacionados com temas semelhantes aos dos v.  1-5. Cronologica-
mente situamos o texto mos anos anteriores a 701  ac, quando estava em curso
uma rebeliao de varias cidades-estado palestinas contra a Assiria, 1ideradas pelo
rei de Juda, Ezequias. A suspensao do pagamento do tributo anual possibilitou
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urn breve surto de prosperidade, o qual despertou esperancas e otimismo quanto
as chances de reconquistar a autonomia politica.

Decisivo para a interpretacao 6 o v. 2: "e sera (urn) faomem...". Amaioria dos
int6rpretes entende que a palavra `thomem" refere-se aqui ao pr6prio rei esperado
e seus ministros, no sentido de "cada um''. Embora o termo 'j# `thomem" possa ter
a funcao de pronome relativo, 6 pouco provavel que este seja o sentido aqui. Em
Isalas,  o termo  "homem"  freqtientemente  designa  o czdedeo,  em oposicao  aos
govemantes. Isto transparece com clareza, por exemplo, em Is 7,13, onde o profeta
questiona  a  casa  de  Davi:  "Nao  basta  fatigardes  os  homens,  tamb6m  quereis
fatigar o meu Deus?" 0 fato 6 que, em Israel, nosso conceito ocidental de "indivi-
duo" 6 estranho. 0 individuo vivia sempre enquadrado firmemente na uniao de
sua familia e seu povo. Fora da comunhao com a familia e com o povo, o "homem"
deixa  de  ser  `homem".  Para  que  o  "homem"  venha  a  ser  reconhecido  como
"homem", necessita ser livre, proprietario, estar habilitado para o servico militar
e para o culto. Urn escravo nao pode, por exemplo, ser considerado como ``homem",
como fica evidente em alguns textos legais, como Ex 21,12: ``aquele que ferir a urn
homem...". Neste trabalho, entendemos que 'j# "homem" nao se refere ao rei e seus
ministros, mas sin ao cidadao, que vinha sendo alienado e usado como massa de
manobra, mas que agora desperta,  passa a ver, ouvir, compreender e falar na
defesa do direito do pobre e na denrincia dos planos malignos contra os oprimidos,
recusando-se a legitimar o "1ouco" e o "malandro'', detentores do poder. Libertado
da alienacao, o "homem" toma-se abrigo e protegao para o pobre e para o oprimido.

Nos v. 3-4, o profeta inverte o antincio feito em Is 6,9-10 a "este povo", isto 6,
ao entao rei, Acaz,  e sua corte,  segundo  o qual  a palavra profetica provocaria
justamente a surdez, cegueira, falta de compreensao, para evitar a conversao e
conseqiiente salvagao dos ouvintes. Falando ao "meu povo", ele anuncia a restau-
ra€ao das fune6es basicas do corpo que fazem com que o homem seja homem: "ver",
"ouvir", "compreender" e "falar''. Abrindo os olhos, ouvidos, disciplinando e ins-

truindo o coragao e adestrando a lingua, o "homem" readquire a capacidade de
"gritar" na assembl6ia comunitaria, e implantar uma nova ordem, o que 6 indicado

pelas palavras ``nao mais" no v. 5. "Nao mais" chamando ao "insensato" de "nobre'',
e ao "malandro" de "excelencia". Com os olhos e ouvidos abertos, coragao compreen-
sivo,  ele  esta apto a compreender e denunciar as `1oucuras"  dos  detentores  do
poder, seus planos nocivos de alienacao, para prejudicar os oprimidos. Ele se torna
capaz  de  reconhecer  e  defender  o  direito  do  pobre.  Aprende  a  reconhecer  as
verdadeiras "nobrezas" e em que consiste ser "nobre".

2. A IDEOLOGIA REAL EM ISRAEL
Isaias 32,1 anuncia para urn futuro breve a vinda de urn rei que reinaria com

base najustica. Sua vinda e seu reinado sinalizam o advento de uma nova ordem,
com as palavras Zo' `od "nao mais" (v. 5), claramente diferente da vigente]. No texto
esta presente uma perspectiva messianica, por6m diferente, pois a salvagao vein,

1. WILDBERGER, Hans. Jesaja 28-39, in: Bjbzjscher Komm€#far, v. 10/3, Neukirchen, Neukir-
chener Verlag, 1978, 1254.
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nao em primeiro lugar pela agao do rei, mas sin do `thomem", isto 6, do cidadao
livre, que se torna protetor do direito do pobre e combate o louco e o malandro no
poder. Ao rei e sua corte cabe somente administrar a justi€a. A novidade deste
an`incio  messianico  esta  no  fato  de  que,  embora  o  rei  seja  urn "ungido",  urn"messias" - ainda que o termo nao apareca literalmente - o agente da obra de
libertapao divina 6 o "homem''.

Os termos "messias", "messianismo" e "messianico", usados em nossa cultura

a:]eanst:ieenncj:i£:epfe:;a%::iaper,:::2:eDme'niraovdearfea,:;'ado:.:±dnar¥:,g;omitb=fot];;a;::::,Soe;
6 o persorragerm concebiho como urm guia divino que deue I,euar o pouo el,ei,to cl,o
desenl,cute runtural de deseri,Tol,ar de hist6_ria, i,sto 6, a, humilha€6o dos inirmigos e
ao restabeleci,meuto do parctso na terra'B .

Com o desenvolvimento  do estudo da hist6ria comparada das religi6es,  o
conceito de messianismo, que era essencialmente teol6gico, foi tornando-se mais
hist6rico  e  sociol6gico,  passando  a  designar  uma  caracteristica  especffica  de
lideres  religiosos  que  teriam  existido  real  ou  lendariamente  no  passado  em
qualquer corrente religiosa. Procurou-se verificar as condi€6es religioso-sociais do
momento hist6rico em que surgiram4.

Do ponto de vista das Ciencias da Religiao, Is 32,1-8 6 urn anrincio profetico
de carater messianico. Os elementos nele presentes que permitem qualificar este
antincio como messianico sao os seguintes: antincio da vinda futura de urn rei, a
restaura€ao de urn estado de felicidade gracas a justiga e ao direito, modificando
a realidade presente, a participagao popular nesse processo de espera e "escolha",
e transformacao da realidade mediante sua conduta.

Podemos  dizer tamb6m que Isaias 32,1-8 traz uma esperanca messianica
porque no Antigo Oriente o reinado era considerado uma instituigao  sagrada.
Israel sofreu influencias culturais dos povos vizinhos que sacralizavam a monar-
quia. Apesar dessas influencias, o grau de sacralizagao nao chegou ao ponto do
Egito, onde o fara6 era considerado filho da divindade, como sendo gerado a partir
de uma hierogamia. Israel ficou mais na linha dos povos mesopotamicos e hititas
que distinguiam a pessoa do rei de seu cargo, considerando o rei como ``ezejfo" ou"/£Zho cze Dez6s", mas nao id6ntico com ele. Em Israel, o rei era considerado como
"ungido"  de  Jav6,  investido  do  Espfrito  divino,  e,  portanto,  dignificado  para

promover a justi€a e o direito.
Ainda assim, no movimento profetico a monarquia encontrou sempre urn

forte opositor. Isalas, apesar de ter vivido em Jerusalem e ter tido acesso a corte,

Alfa.6:eg¥:3gz2,e¥d:;;ao,[2S£.Efapme::£cr;:n:ewi3somne#;#]::;%:e„r:s:ar,at:„q:enao;dm6,ra„£o:SSS;a:;:aa:laos
6 peculiar aojudaismo, poi§ ja anteriormente a Israel, entre os babil6nios, egipcios e outros povos, havia
mitos tipicamente messianicos.

3. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Messjcinjsmo no BrasjJ e no mt4ndo, 26.

4.  Idem,  p.  26 e 27.  Esse aspecto 6 hem  desenvolvido por MADURO,  Otto. Rezzg!6o e /#£o de
cjasses, Petr6polis, Editora Vozes,  1981, 69-72.
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ficou sempre em uma posieao de oposigao a monarquia e a dinastia davidita. Seu
amincio messianico traz novidades importantes. Relaciona a esperan€a messiani-
ca a fraqueza, ao nascimento de uma crianea como o rei vindouro que garantiria
ajustiea e o direito e defenderia os pobres e oprimidos. Isaias defende a convic€ao
de que o verdadeiro rei 6 Jav6, que o vocacionou (Is 6) para ser profeta, confron-
tando-o com sua majestade. Por isso, o rei vindouro, em seu antincio, tera somente
a fungao de julgar, administrar a justi€a. A grande obra de salva€ao e renovacao
sera levada a efeito pelo pr6prio "homem", que liberto da aliena€ao passa a ver,
ouvir, compreender e falar, defendendo o direito do pobre e denunciando o crime
do louco e do malandro no poder.

3. 0 HORIZONTE HIST6RICO DE ISAiAS
Urn profeta nao surge no vazio.  Profetas tern hora e local.5 Sua atuaeao 6

concreta, esta relacionada a certo momento, pessoas e estruturas.  Profetas sao
int6rpretes da hist6ria, observadores da vida do povo. Isaias era filho de Siao e
Jerusalem. Eram-1he familiares as suas duas tradi?6es mais sagradas, a saber, a
do templo e a de Davi. Por6m, para ele, o templo nao era para ser local de culto
pomposo, mascarador da injusti?a, mas sim, refugio para os pobres do povo ( 14,32).
Isaias tinha acesso ao palacio e pode ser que ele ate fosse urn dos sabios da corte.

0 processo hist6rico vivenciado pelo profeta Isaias foi marcado pela passa-
gem de uma 6poca de plena autonomia politica e relativa prosperidade, para urn
estado de dependencia e vassalagem sob a dominagao da Assiria. Ele foi espectador
da tentativa de rebeliao da coalizao siro-efraimita contra a dominagao assfria, a
qual tentou envolver tamb6m o rei de Juda Acaz. Naquela ocasiao, Isaias instou
o rei a nao ceder a pressao, mas continuar mantendo-se neutro. Mas o rei Acaz,
espontaneamente, submeteu-se a dominaeao assiria, como meio de libertar-se da
pressao da coalizao siro-efraimita.  Isaias deve ter observado tamb6m as conse-
qiiencias desta decisao insana, ou seja, o conseqtiente empobrecimento dos cida-
daos livres de Juda, com o aumento da carga tributaria e a corrupeao da justica e
da religiao.

Isaias  tamb6m  viu,  em  duas  ocasi6es,  o  rei  sucessor  de  Acaz,  Ezequias,
sucumbir a tentaeao de rebelar-se contra a irresistivel dominaeao assfria, fiando-
se em uma politica de pactos militares, e nas duas encontrou ouvidos surdos para
suas palavras de alerta (Is 18).

Situamos Is 32,1-8 no pen'odo anterior a campanha arrasadora de Senaque-
rib, o rei assirio, em 701 ac. A suspensao do pagamento do tributo anual a Assiria
possibilitou  urn  breve  surto  de  prosperidade.  Esse  surto  de  prosperidade  fez
crescer o otimismo quanto as chances de a rebeliao ter sucesso e perdurar. Entre
as forgas que apoiavam a pol{tica de rebeliao contra a Assiria, bern como a dinastia
davidita, estava opoLJo de ferrc!, os judaitas que tinham direito a cidadania plena,
por possuirem propriedade e estarem aptos a participar do servi€o militar, do culto

5. SCIIWANTES, Milton. Aprofecia durante a monarquia,  in: Czzrso cze Verso, ano 2, Sao Paulo,
Edie6es Paulinas, 1988,  15-33.
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e da assembl6ia comunitiria. A dominaeao estrangeira era especialmente danosa
ao pouo cZo ferrc!,  que arcava com a carga tributdria dela decoITente, entrando
assim em uni processo de desagregagao e empobrecimento.  Em nivel interno o
reino de Juda vivenciava urn conflito entre a cidade de Jerusalem e o campo. Os
funcionarios do rei, gragas ao com6rcio, a usura, bern como a concess5es do rei,
vao se tornando uma classe de proprietarios rurais e escravizadores mediante o
endividamento dos colonos livres judaitas, beneficiando-se assim da domina€ao
estrangeira. 0 fugaz momento de prosperidade proporcionado pela suspensao do
pagamento do tributo anual a Assiria gerou urn clima de otimismo, que alienava
as pessoas e mascarava a corrupgao da justiga e a ruina dos pobres.

kE?E}ssiE|SiACEODDEFs[Zfl8°M°ALVOSPRINclpAlsDOANbNc|o
Nao se pode compreender o anrincio de Is 32,1, de que vira urn rei que reinara

para ajustiga, ministros que governarao para o direito, com base nos pressupostos
da tradi€ao jun'dica greco-romana, a partir da qual tamb6m pensa a mentalidade
capitalista, que ve na justiga o direito natural do ser humano, no lugar que lhe
cabe, ou coube, na sociedade de classes. 0 conceito biblico de "justiga" nao 6 uma
grandeza absoluta, mas sim relacional. Seu significado 6 definido em funcao do
contexto comunitario e o momento hist6rico concreto em que 6 vivido. Articula-se
em fungao da comunidade, naquilo que garante vida, paz e harmonia para todos.
Assim, "justiga" na Biblia 6 sempre "justiga social". 0 direito de cada urn nao 6
definido no vazio, mas dentro de contexto comunitario e hist6rico concreto. Por
isso, ``justica" nao 6 simplesmente "ser conforme a norma", "estar de acordo com
a lei". Em Isalas, "justiga" 6, em primeiro lugar, "justi€a" para os pobres, personi-
ficados no 6rrao e na vitiva. Em 32,7, isto 6 formulado de maneira lapidar: "e nas
palavras do pobre esta o direito". Ainda que prevalegam os planos do corrupto, que
arruinam os oprimidos, suas leis de opressao, eles nao correspondem ao direito.
Sao criminosos. Apesar de negado, o direito continua presente na causa do pobre.
Portanto, o antincio da vinda de urn rei que reinaria para ajusti€a e ministros que
governariam para o direito tern em vista, em primeiro lugar, o direito dos pobres
e oprimidos a protegao e a vida. E urn antincio que cont6m critica a situagao de
injustiga social e alienacao promovidas pelo louco e o corrupto, quando detentores
do poder.

Justiga na Bfolia nao 6 urn nero ideal. Ela tern que ser praticada de maneira
concreta na vida da comunidade. Por isso, "justiga" esta associada ao "direito", que
6 a aplicaeao pratica da justiga. i a decisao da comunidade que visa restaurar a
"justiga" do inocente e punir o culpado, para que haja urn estado de bern-estar e
harmonia completa para toda a comunidade, ou seja, a paz.

5. CONCLUSAO
Dentro da sociedade judaita dos anos 705-701 ac, animada com as possibi-

lidades de exito da rebeliao contra a dominaeao  assiria no plano externo, mas
decidida a manter o sistema de empobrecimento e exploragao do pobre, o profeta
Isaias anuncia a vinda de urn rei de justi§a, assessorado por ministros que fariam
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valer o direito. Ate ai' nao ha grandes novidades, pois este era urn dos pressupostos
daideologiarealemtodooAntigoOriente:queoreidefendesseodireitodospobres
e fracos.  Isaias  esta anunciando o que deveria ser a regra,  o "normal".  Isto ja
implica dendncia de que as autoridades nao estavam cumprindo aquilo que era
sua obrigaeao.

A novidade esta em que, no tempo escatol6gico, o papel do rei fica restrito ao
da  administraeao  da justi€a.  A grande  obra  de  salvagao  e  transformagao  da
sociedade ten como agente o `thomem", o cidadao judaita, que livre da alienacao
religiosa e politica passa a ver, ouvir, compreender e falar claramente na defesa
do direito do pobre, denunciando os planos destinados a alienar e arruinar cada
vez mais os oprimidos como "loucuras" e ``corrupcao", deixando assim de legitimar
o `1ouco" e o ``corrupto" no poder como se fossem "nobres", dignos de "respeito''. A
base de tal andncio 6 a convicgao de que o verdadeiro rei 6 Jav6, e de que sua
vontade 6 que a comunidade viva com base na justi€a e no direito.

0 andncio 6 messianico, pois trabalha com base na experi6ncia de organiza-
gao que o povo tinha no momento, ou seja, o reinado. 0 rei 6 o ungido de Jav6, o
detentor do carisma do cargo, o "filho de Deus''. Contudo, nao depende exclusiva-

Foevnoten::::ap:obcreassdoe:alevvI:3::.te4pEaito£C£:amg::d:i,ehfm.:a,:ae„PtovTc5o,n<::#;:::::"excelencia", legitimando o rei como tal. Nesse sentido 6 o homem quem investe o
rei de autoridade na medida em que ele cumpre seu papel de garantir ajustica, e
6 ele quem tamb6m "nao mais" chama o rei de "nobre" e "excelencia", ou seja, que
o destitui do poder. Quando o rei passa a fazer `1oucuras", perde o born senso no
trato das coisas que dizem respeito a vida da comunidade, e em vez de protege-la
passa a ameafa-1a, permitindo que a injustiga a desagregue, ele deve ser deposto.
Ja nao mais represento o rei Jav6.

A partir das Ciencias da Religiao, Is 32,1-8 6 urn antincio profetico de carater
messianico,poisanunciaarealiza€aodasesperangaspopularesporumamudanca
na ordem vigente, caracterizada como rna, como loucura, para urn estado em que
a  vida  de  todos  6  protegida  e  o  direito  e  a justica  prevalecem.  Ate  para  as
intemp6ries da natureza passa a haver abrigo e irrigacao.

0andnciodels32,1,dequeviraumreiquereinaraparaajustieaeministros
quegovemaraoparaodireito,naofazsentidoapartirdospressupostosdatradicao
jun'dica greco-romana, tamb6m presente na mentalidade capitalista, que ve na
justigaodireitonaturaldoserhumano,nolugarquelhecabe(coube)nasociedade
de classes. 0 conceito bfolico de "justica" nao 6 algo absoluto, mas sin relacional.
Articula-se em fungao da comunidade, naquilo que garante vida, paz e harmonia
para todos. Assim "justiea" na Bfolia 6 sempre justica social.

0  direito  de  cada individuo nao  pode  ser definido no vazio,  como  se nao
existisse comunidade. 0 contexto comunitario e hist6rico concreto 6 que definira
o que 6 "justi?a". Por isso, "justica" nao 6 simplesmente ser conforme a norma,
estar de acordo com a lei. Muitas vezes a legalidade 6 aquela que prevaleceu nc
interesse dos poderosos. Em Isaias, "justi€a" 6, em primeiro lugar, "justiga" para
os pobres (32,7).
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Para a igreja, a comunidade de Jesus, o povo de Deus, este anrincio 6 de
extrema importancia. Acrescenta a dimensao da justifica€ao pela fe diante de
Deus, por meio de Jesus Cristo, que 6 o centro de sua fe e esperanga, a dimensao
do correspondente compromisso com ajustiga social. Quem recebeu gratuitamente
a justi€a de Deus por meio de Cristo, entrando no processo de tornar-se "novo
homem", nao pode eximir-se de lutar pelo direito dos pobres em uma sociedade
capitalista que cada vez mais lhes nega o direito de viver com urn mfnimo de
dignidade.  Nao pode deixar de gritar "cruz!", "cruz!", quando a sociedade quer
ouvir "paz!", "paz!",1onge e fora dos valores do reino de Deus. Nao pode deixar de
ser voz profetica que denuncia os falsos otimismos que levam ao desastre, nao
pode deixar de desmascarar as "loucuras" e "malandragens" que sao praticadas
em nome de causas "nobres". A tradigao do reino de Deus e do senhorio exclusivo
de Cristo nos inspira a restaurar a imagem de Deus no "homem", especialmente
no homem , mulher, crian?a, idoso que sofrem discriminaeao, exploracao, desem-
prego, que sao aviltados pela fome, pela ignorancia e alienagao. As comunidades
evang61icas hao de necessariamente empenhar-se na conscientizacao do "homem"
quanto ao seu direito e nao mais ser fonte de alienagao e fuga da realidade. As
esperangas escatol6gicas da Igreja devem iluminar seu presente e suas lutas.

Is 32,1-8 certamente vein ao encontro da preciosa tradicao reformat6ria que
valorizou o engajamento do homem no mundo em que vive. 0 cristao 6 ao mesmo
tempo  cidadao  do  reino  de  Deus  e  cidadao  do  mundo.  Vivendo  nessas  duas
grandezas, o cristao nao pode furtar-se ao engajamento social.
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