
Redistribuigao da Terra: uma Utopia
do VIII S6culo ac

INIRODUCAO
Vivemos mum momento hist6rico em que nos 6 intencionalmente apresenta-

da uma leitura da realidade que nos 6 mostrada como a verdade rinica, absoluta,
inquestionavel.  Tal verdade  devera  se  manifestar numa  mentalidade  coletiva
uniforme.  0  climax  desta leitura  esta  em  assimilar  que  a  exclusao  social  de
milh6es de pessoas acontece mum processo natural; e esconder as conseqtiencias
sociais da 16gica das leis de mercado que produzem a exclusao.

Urn dos objetivos fundamentais daqueles que intencionam criar o pensamen-
to tinico 6 eliminar nas pessoas a capacidade de pensar o distinto. Em conseqti6n-
cia,  extinguir utopias.  Neste  artigo, recorro a urn ensinamento da profecia de
Miqu6ias  para  propor  uma  leitura  que  contradiga  a  16gica  que  afirma  e  faz
acreditar na morte de utopias.

1. TEXTO, TEMA E 0BJETIV0
Mq 2,1-5.6-11; 3,1-4.5-8.9-12 sao os ditos profeticos que escolhi para embasar

este estudo. Varios versiculos oferecem problemas de transmissao. Nao detalhei
resultados de critica textual.  Quando cito algum texto, tenho como base o texto
Massor6tico e a traducao da Bfolia de Jerusalem.

0 tema se limita em auscultar elementos da funcao social da profecia. Este
tamb6m  6  o  objetivo.  Precisamente,  procuro  entender,  a partir  dos  ditos,  urn
projeto ut6pico da profecia de Miqu6ias, do VIII s6culo ac.

2. MriTODO E REFERENclAL HERMENEUTlco
0 tema e o objetivo introduzem o estudo na perspectiva hist6rico-sociol6gica.

0 caminho que procuro trilhar 6 o que ajuda a entender a palavra profetica como
fecundada e enraizada na hist6ria do povo de Israel. Sigo urn m6todo que auxilia
na  compreensao  da  profecia  como  palavra  situada  em  urn  contexto  hist6rico
espeoffico; e como palavra produzida e articulada por urn sujeito hist6rico coletivo,
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iiLim  movirnent()
om rosistencia organizada, apontando uma utopia.

Indigna€ao, resistencia, organizafao e utopia sao categorias de compreensao,
que introduzi no estudo, no intuito de entender a profecia em relagao ao tema
focalizado. Estas, no entanto, como veremos ao longo do artigo, foram fornecidas
pelo texto do profeta.

3. TEXTO E CONTEXTO
Mq 2-3  apresenta cinco  ditos  profeticos,  cada urn com temas \especificos,

emergentes de contextos vitais pr6prios.
•  A dentincia  em  2,1-5  mostra  a  cobica  e  o  roubo  de  terras  e  opressao

praticados por urn grupo de poder.
• 2,6-111embra profetas falsos. Sua ``profecia" culmina em, ate, tirar o manto

do pobre e expulsar e separar mulheres (maes) e filhos de suas casas.
• 3,1-4 traz uma acusacao contra os chefes e magistrados que nao praticam

o Direito a quem dele necessita.
• Em 3,5-8, o profeta de Jav6 volta a acusar os profetas que seduzem, que

desorientam.
•  3,9-12 traz acusa£6es contra chefes, magistrados,  sacerdotes e profetas.

Denuncia-se que o direito nao 6 urn prinofpio respeitado; Siao esta sendo edificada
com sangue! Muitas injustigas se cometem em Jerusalem.

Estes ditos, mesmo que provenham de contextos vitais diferentes, revelam
que a profecia de Miqu6ias enfoca os grupos responsaveis pela economia e politica
internas  do  estado  de  Juda.  Sua  cn'tica  social  se  fundamenta  na  crftica  da
economia e da politica, adotadas pela elite de Jerusalem em relacao aos campo-
neses de Juda, em fins do VIII s6culo ac.

4. A INDIGNACAO
Em todos os ditos enumerados acima mostra-se indignaeao. Esta se mani-

festa quando a dignidade de pessoas 6 atingida. 0lhemos, especificamente, 2,6-11
e 3,1-4 para verificar este elemento.

Em2,6-11,mesmoqueotextotragadificuldadesnatransmissaoecompreen-
sao, tres aspectos sao evidentes:

a) 0 profeta de Jav6 denuncia os profetas que "balbuciam" mentiras (v. 11).

b) Estas mentiras levam a expulsar mulheres de suas casas,  provocando
assim a separa€ao de maes e filhos (v. 9); e tornam ainda mais miseravel aquele
que ja nao tern mais do que urn manto para se proteger de intemp6ries.

c) A linguagem e imagens revelam que Miqu6ias ironiza seus adversarios.
Veja,porexemplo,ov.11.Compara-seapalavra-de-mentiracompalavra-de-vento.
Mas ela embriaga e destr6i!

inspirndo desde uma indignacao,  a que so c.tiiivtii.I,u tt converge
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Aindigna€aoprofeticaemergedapercep€aodaacaoembriithrtidomedestrui-
dora de palavras mentirosas. Em 3,5 tal agao 6 definida como sedu€ao, desorien-
taeao! A expulsao de mulheres de suas casas e a conseqtiente separacao de maes
e filhos  destroem,  rompem os laeos familiares hist6ricos de familias israelitas,
atingindo as entranhas mais profundas que simbolizan a dignidade de pessoas.

Igualmente,apraticadetirardaqueleque"nada"possuisignificaelimina-lo.
A partir de 3,1-4 compreende-se com mais precisao tal elemento. Ao meu ver, a
linguagem deste texto espelha o auge da indignapao diante de intimeras praticas
injustas que se cometem, especialmente, em Jerusalem e em Juda, nos dias de
Miqu6ias:

"Amancal,s a pele e a carne de sews ossos"; "comer_ap a corn,e de nueu popo";
"arrancaram:the a pete" ; "quebrarcan-lhe os ossos'' ; "cortaram-no como uian-
dn deatro do caldeirho",

6 linguagem que s6 pode provir de quem esta profundamente indignado. Prov6m
de algu6m que possui principios e valores e estes estao sendo ignorados e desres-
peitados. Que princfpios e valores sao estes? 3,1-2 lembra o direito e a distingao
entre  o  bern  e  o  mal.  Estes ja  nao  sao  conhecidos  por  quem  tern  o  clever,  o
compromisso de conhece-1os !

5. A RESISTENCIA
A resist6ncia se verifica numa atitude e/ou manifestaeao de nao-adesao. Urn

individuo ou urn grupo de pessoas decidem nao aderir a urn determinado projeto
ou nao aprovam determinadas praticas. Resistem. As formas de nao-aderir pode-
rao ser diversas.

Em Mq 2-3 ha diversas manifestag6es de resistencia. Atenho-me a mostrar
apenas duas faces desta, especificamente desde 2,1-5 e 2,6-11.

a) Em ambos os textos transparece a dimensao da ironia. Mq 2,4, ate, traz
elementos  do genero de  satiras  e do g6nero  de lamentae6es. A criatividade do
profeta esta em realizar a juncao da satira ao lamento, criando uma lamentagao
de rebaixamento! Lembrava ja acima 2,11. 0 profeta de Jav6 compara o "balbu-
ciador desse povo" com urn "homem que corre atras do vento"! A comparagao 6
criativa  e  ir6nica.  A ironia  mostra  a  resistencia  numa  dimensao  bern  sutil,
evidenciando a nao-adesao.

b) Em 2,1-5, elementos formais trazem a tona a resist6ncia. Os v.1-2 sao uma
denincia e os v. 3-5 sao urn antincio. 0 andncio 6 introduzido (v. 3) numa linguagem
gen6ricaemcorrespondenciaalinguagemgen6ricaqueintroduzadenrincia(v.1).
Igualmente, o antincio espeoffico (v. 4-5) mant6m direta relacao com a dentincia
espeoffica (v. 2). 01hemos mais detalhadamente esta relagao. No v. 3, repete-se o
verbo "planejar" e o substantivo "mal", sendo agora uma a§ao divina em resposta
aos denunciados do v.  1. Usa-se a mesma linguagem no andncio com que se tern
qualificado  a  agao  destruidora na  dentincia.  Nos  v.  4-5,  o  "mal"  de Jav6  estfi
especificado. Nestes versiculos, encontramos varios conceitos e id6ias que dizem
relagao com a "Terra". Vemos,  ali, correspond6ncia com o v. 2 que especificou a
cobifa e o roubo de terras. A correspondencia de conceitos e id6ias, atrav6s do
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I`opetic6es do I)!ilflwas, coma rospostas de antincio a dentinciii, ImiiiiJ't_!stti, dt. ponto
do vista das ci6ncias do social, que a linguagem 6 espelho e recurBo de resistencia.

6.AoRGanzACAo
A indignaeao  e  a  resistencia  sao  insignificantes  se  nao  convergirem  em

organizagao. Esta 6 a concretude das duas primeiras. Desde o nivel social, somente
urn coletivo se organiza. Uma pessoa isolada nao realiza tal agao. Urn coletivo se
organiza em fungao do poder. Alias, toda a organizagao simboliza poder. Ou para
mante-1o, ou para o questionar e o destruir, ou para cris-1o.

EmMiqu6ias,mostra-seumgrupodepoder(2,1),queusadestepa}acobifar
e roubar a terra,  saquear casas e oprimir o homem e sua casa (2,2). Em 2,8-9,
temos  a  acusagao contra aqueles  que  arrancam o manto  do  pobre e  expulsam
mulheres de suas casas. 3,1-4; 3,5 e 3,9-lla denunciam os responsaveis pelo poder
politico, religioso e juridico.

Ao denunciar grupos de poder, a profecia de Jav6 1embra e toma a defesa de
"men  povo",  que  sofre  as  ag6es  denunciadas.  "Meu  Povo"  sao  os  camponeses,

especialmente da Sefela Judai'ta, que em fins do VIII s6culo ac ainda vivem em
familias,  conservando  sua identidade  clanica,  tanto  nas  relag6es  de  produ§ao,
quanto nas relac6es sociais. Mas este "Meu Povo" esta em vias de empobrecimento,
de desintegragao e de perda de sua identidade familiar-clanica.

A profecia, sendo palavra que nasce do conflito entre os camponeses ("Meu

:o°::"}oezacoei]e£:1:v£.eAJ::E:*imde(`#:q¥ep±::Sn::u6S:gods:i):.E°vS::as-;Snetoe::zeandcia::sednet:
com urn grupo social organizado.

Ha argumentos literarios que provam tal tese. Lembramos, aqui, somente
urn de nivel sociol6gico que a justifica. Urn projeto social, de urn povo, jamais se
articula desde urn individuo isolado. Urn projeto de sociedade ou de transformagao
de uma realidade s6 prov6m de urn grupo sociologicamente constitufdo e organi-
zado.

Em Miqu6ias, verificamos o aniincio de uma redistribuigao de terra. Este
antincio profetico jamais se realizaria se nao houvesse sintonia com aqueles que
necessitam tal agao. Portanto, se existe urn sonho de transformaeao social, este
s6 poderia emergir desde uma organizagao.

7.AUTOPIA
A indignagao, a resist6ncia e a organizagao sao mediac6es imprescindiveis a

emersao de uma utopia. Neste sentido, utopia 6 a proje€ao de mudan€as necessa-
rias para transformar realidades que indignam; e criar realidades que dignificam.
Sao  constitutivos  de  urn  sonho,  por  conseguinte,  eliminar  e  construir,  tendo
sempre como referencial e medida a centralidade do ser humano.

Mq 2,1-5 traz-nos o antincio de uma utopia inerente ao andncio da desgraga.
Precisamos  compreender  esta inter-relacao  dial6tica  entre  o  antincio  de  uma
esperanca (graca) e o de uma devasta§ao (desgraca).
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7.1. A am..a€a do mat
Lembro que o antincio (2,3-5) 6 eminentemente teol6gico. Ele se mostra como

uma intervencao divina contra os denunciados. No entanto, o seu contetido traz a
lembranca tamb6m o nivel hist6rico-sociol6gico. Focalizo-o sob esta 6tica.

A ameaga do "mal" atinge "esta fanilia". 0 texto diz: ``Eis que eu planejo
contra esta familia urn mal" (2,3). ``Esta familia" 6 o grupo de poder denunciado
no v.  1.  De imediato, conclui-se que o mal 6 prometido aqueles que cobigaram,
roubaram e oprimiram (conforme o v. 2).

7.2. A devastaeao
Mq  2,4 6 urn texto  dificil.  Na exegese,  o versiculo 6  objeto  de  discuss6es

pol6micas. Ha, no entanto, alguns elementos seguros, desde os quais parto para
compreender o tema em discussao. Alias, o v. 4, mesmo sendo de dificil compreen-
sao,respondeaumas6riedeindagag6esqueom6todoeoreferencialhermen6utico
delimitados levantam.

0 v. 4 especifica o mal introduzido no v. 3. Como ja afirmei acima, o versioulo
assume elementos do genero de satiras e do genero de lamenta€6es, criando uma
lamentacao de rebaixamento. Pergunto: quem rebaixa? Quem 6 rebaixado?

Recorro a alguns elementos formais para esclarecer estas quest6es:

a) Repete-se, no v. 4, o verbo `1evantarflevar" que se encontra no v. 2. Aos que
no v. 2 ``levantaram" as casas dos camponeses, agora contra eles 6 "1evantada" uma
cancao satirica e uma lamentagao.

b) Encontram-se, no v. 4, uma s6rie de palavras que evocam a tematica da
terra. Esta e uma tematica central na deniincia.

c) Varias vozes se mostram: primeira pessoa do singular, primeira pessoa do
plural. Vej amos:

c.  1 - Fomos devastados;

c. 2 - Uma por€ao (de terra) de meu povo sera repartida;

c. 3 - Como apartar-se-a de mim?
c. 4 - Para rebelde nosso campo sera dividido.

As diferentes vozes espelham o texto como produzido por urn sujeito coletivo.
Cont6m tr6s lamentap6es ("c.  1", "c. 3", "c. 4") e uma declaraeao positiva onde se
promete a medigao da terra para "meu povo" ("c. 2").

Aprimeiralamentacaolembradevastagao."Fomos(totalmente)devastados"
6 o grito dos destinatarios da desgraga, lamentando na boca dos que satirizan!
Estes ironizam! Gozam dos que cobigaram e roubaram as terras. 0 verbo "devas-
tar" esta no perfeito. Este perfeito lembra a voz de urn grupo que ja pressentiu a
devastacao. Mesmo que, no contexto de Miqu6ias, o grupo de poder, provavelmen-
te, nao foi assolado, a voz profetica ja evoca, desde o passado, sua destruigao. Os
olhos profeticos, num tom de ironia, veem os destinatdrios devastados e rebaixa-
dos.
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7.:.I. Finulmonto, a boa notieia
"Para rebelde nosso campo sera dividido" 6 urn grito desesperado daqueles

que inicialmente roubaram as terras dos camponeses da Sefela Judafta. "Como
apartar-se-a de mim?" 6 igualmente urn laniento do grupo de poder, contra o qual
foi dirigido o antincio do ``mal", ora personificado na primeira pessoa do singular.
0 ofendido do grupo lamenta (como!) a futura separaeao da terra roubada.

Se alguns lamentam, outros "riem" (veja a Septuarinta - 2,4). Os ``outros"
sao os camponeses, qualificados de rebeldes, que recebem a Boa Notfcia de que a
terra sera repartida. 2,5 6 a palavra final que teve que ser dita neste contexto:
"Por isso, nao havera para v6s (ti) quem lance urn cordel em sorte na asseinbl6ia
de Jav6". A punigao aos ameaeados consiste na sua exclusao numa futura redis-
tribui§ao da terra. Por conseguinte, a Boa Noticia vein confirmada aos campone-
ses: havera uma nova medigao das terras. Eis a utopia!

Esta utopia vein inspirada numa tradi€ao muito antiga do Povo de Israel:
tradieao da divisao tribal da terra. A linguagem do v. 5, como tamb6m a do v. 4,
nao deixam dtividas. Confira, por exemplo, Js 14; 17,14; 18,8.10; Nm 26,52-56.

Aprofeciaevocaestatradieaocomoumgritoeumclamorcontraadestruieao
das comunidades clanicas em fins do VIII s6culo ac. A palavra profetica nasce
deste ambito de organizagao e traduz esperanea. Esperanga de urn futuro retomo
dos  camponeses  as  terras  que lhes  foram cobicadas  pelo grupo  de  poder.  Este
retorno sera proporcionado atrav6s de uma redistribuicao das terras com base na
tradigao tribal.

No amincio profetico de 2,1-5 se mostra, numa relacao dial6tica, a desgraga
e  a  utopia.  Anuncia-se  a  desgraga,  a  devastacao  do  grupo  de  poder,  que  foi
denunciado  pelas  suas  praticas  violentas  aos  camponeses.  Com  a  desgraga,
anuncia-se tamb6m o projeto do retomo dos camponeses as terras que lhes foram
roubadas. A utopia nasce desde urn conflito enfrentado organizadamente.

CONCLUSAO
ProcureilerMiqu6iascomumobjetivo:compreenderaprofeciacomoPalavra

que  se  inspira  desde  uma  indigna€ao,  mum  ambito  de  organizagao,  e  que  se
manifesta em resist6ncia e em sinais de esperan€a. 0 exerofcio mostra possibili-
dades desta leitura.

0 contexto atual desafia a lermos os profetas nesta 6tica. Em contrapartida,
ao contactarmos com o texto, este mos provoca e mos insere neste caminho.

Para os dias atuais, destaco como aprendizado da profecia:
• Cultivar, alimentar a indignagao. Aprender a indignar-se diante de vidas

ameaeadas de morte!
•  Despertar,  fomentar  a resistencia.  Aprender  a  resistir,  a nao  aderir  a

propostas, projetos embasados em injustigas!
• Criar elos. Aprender a organizar-se. Gerar poder para destruir poderes que

ferem a vida!
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• Apontar utopias. Aprender a enxergur sinais de esperfln€t`. I )t`sde o ambito
da organizacao, aprender a criar e a sonhar!

Com  certeza,  este  aprendizado  questiona  e  contradiz  a  16gica  que  tenta
afirmar a morte de utopias.
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