
"Hle nascera do povo"

A realieapho dci utopi,ci a twz de Is 11,1-9

1. 0 FIM DE TODAS AS UTOPIAS?
No final do ano de 1989 o mundo inteiro foi surpreendido pelo desmorona-

mento  dos  parses  socialistas  do  Leste  Europeu,  urn  ap6s  o  outro.  A simb6lica"queda  do  Muro  de  Berlin" trouxe  para muitos  o  questionamento  radical  da
Utopia da Igualdade e da Fraternidade e foi recebida com apreensao. Para outros,
avidos de lucros e de mercados, foi a oportunidade de ampliar vendas e vantagens.
Para o povo dos pr6prios parses socialistas abria-se a sonhada porta da liberdade
sem tute]as.

Foi neste contexto internacional que alguns ide6logos de plantao ousaram
proclamar,  triunfalmente,  o  "fim  de  todas  as  utopias",  o  advento  do  "fim  da
hist6ria" e do "Mercado Total". Agora, sim, o mundo estaria finalmente livre do
"infernal barulho das utopias" (Joachim FEST) e a hist6ria teria chegado ao seu
termo, ao seu ponto maximo, a plenitude do seu sentido e de suas possibilidades
(Francis FUKUYAMA).

No  Brasil,  estes  eventos  coincidiram  com  a  vit6ria  politica  da  proposta
neoliberal de Fernando Collor de Mello e a derrota eleitoral do projeto ut6pico-po-
pular de Lu's Inacio da Silva, o Lula. 0 efeito foi devastador. Herbert de Souza, o
Betinho, analista atento, engajado e perspicaz, assim expressou aquele momento
brasileiro: "De repente, creio que estamos de novo aprisionados no circulo de giz.
A realidade foi aprisionada pela 16gica econ6mica do combate a inflagao como o
princfpio  e  o  tim  de  tudo  e  de  todos.  Uma  id6ia  simples  toma  a  todos  por
prisioneiros. (...) E, de repente, mos vemos no circulo de giz onde o real se submete
ao imaginario de plantao no poder e perdemos a capocjchacze cze cE7ider afroLjessar
s_u,perar;  negar  e _irmentar  o  rmunde  que  devemos  criar  para  nele  eristir  como

gwz#:nos,  seres livres e nao impotentes perus, presos no onipotente circulo de

1. Herbert de SOUZA. Escr!tos jndjgnodes.  Rio de Janeiro, IBASE/Rio Fundo Editora,  1991,
100-102.
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Ehumana sem elas? Somente  se fosse  possfvel negar a exist6ncia das massas

famintas,  das maiorias excluidas  da vida e das minorias discriminadas.  En-
quanto existirem povos oprimidos, massas famintas e relac6es de dominaeao,
havera projetos ut6picos para superar a dominagao, a exploracao e a indiferen-
ga. "Enquanto existir tal mis6ria, havera esperanca num futuro que seja melhor

i°u#:a:::frjfg°of,r2:Sente.AesperoJl€oe'ofor€oL7jfc!ZdosLiz'£jmcbsdosistema

Nao podemos esquecer que a Biblia 6 a "mem6ria hist6rica dos pobres" e o
livro daqueles que, desafiando todas as evidencias, lutam e esperam urn "novo c6u
e uma nova terra" (cf. Is 65,17-25). E o roteiro e o caminho dos que esperam contra

::d4aL,a];.S2Poe)TEfafi;:?er:¥d:Sj:3::Ssno°nhd::ed¥°vied:aaz::e]Ce°sE:rerd££::::deas:evpeensc:Cf
a morte, porque "para Deus nada 6 impossivel" (Lc 1,17).

E levando tudo isso em conta que faremos a leitura de Is 11,1-9.

2. 0 CONTHXTO HIST6RICO DE ISAfAS

Damos por suposta e aceita a divisao do livro de Isatas em tr6s partes: Isalas
(1-39); Deutero-Isaias (40-55); Thito-Isaias (56-66). Estas tres partes correspon-
dem, em termos gerais, aos periodos hist6ricos do pr6-exilio, do exilio babil6nico
e  do  p6s-exilio,  respectivamente.  Entretanto,  6  notavel  e  digna  de  ateneao  a
correlacao  tematica  entre  estes  tres  blocos.  Por  isso,  pode-se  afirmar  que  o

:u5t6=-6r6e.d3:::i°etneoxst,°na::a6'£]e=S6i-::e6:sFe::To°ng:edce°Fupa%S£%S6£CaasE:tE[:Svi4d°e-n5t:
que ha urn longo processo de releituras que se estende desde a pregaeao hist6rica do
profeta (a partir do ano 740 ac) ate o periodo p6s-exflico (mais ou memos 400 ac).

Quanto ao contexto hist6rico-cultural da pregacao de Isaias, podemos situa-
1onasegundametadedos6culovIIac.Eotempodadominagaoassfria,dainvasao
e  destruifao da Samaria e  da inseguranca politica de Juda.  Esta situagao  de
ameaea externa se somou a corrupgao social e a falta de senso politico e religioso
da classe dirigente de Jerusalem, agravando-a.

J.S. Croatto4 afirma que a leitura e a interpretagao de Is 1-39 deve ser feita
em perspectiva p6s-exflica, pois o contexto isaiano 6 apenas residual no escrito
atual.  E  o  momento  p6s-emlico  6  caracterizado  pela  tentativa  de  "corrigir"  e
re-situar  o  "utopismo  salvifico"  do  Deutero-Isalas,  sem  deixar  de  abrir  novos
horizontes de esperan€a. Por causa disso, a perspectiva de uma salvaeao futura 6

poss{vel  decretar  o  tim  das  utopias  e  organizar  e-possibjlitar  a  vida

2. Jtirgen MOIJTMANN. Fim da Utopia -Fin da Hist6ria, in: Revista ConcjJfuLm 252 (1994/2),
173.

3. Cf. J. Severino CROATTO. Jso['as, Vol. I: I-39. Petr6polis, VozesHmprensa Metodista/Editom
Sinodal, 1989,  11-12.

4. Ibidem, 20-ZM .
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inti.oduzidnnolstlfashist6rico(1-39)queantessecaracterizavabasicamentop
flntincio do castigo e da destruicao de Juda.

ado

0 que se passava em Juda nesse pen`odo p6s-exilico? A presenca politica da
Persia nesse periodo nao pode ser dita benfazeja. Basta prestar atengao ao que
diz Neemias: "Por isso agora estamos escravizados. Hoje n6s somos escravos na
terra que deste aos nossos antepassados para gozarem dos seus frutos e hens. Seus
produtos abundantes vao para os reis, aos quais tu nos sujeitaste por causa dos
nossos pecados. Eles dominam como querem, tanto a n6s como a nossos rebanhos.
Estamos em grande aflifao" (Ne 9,36-37).

A explora€ao econ6mica mediante os impostos e o au.xilio as tropas militares
de ocupa€ao, somada a implantagao de toda a infra-estrutura militar, provocou o
empobrecimento e a alienagao. A devastagao, resultado das seguidas invas6es, era
agravadapelaseca,pelaspragasepeladurezadosadministradores(cf.Ne5,1-18).
Dai urn contexto que dava validade e atualidade as cn`ticas do Isaias hist6rico as
autoridades politicas. Entretanto, como o redator ja conhecia tanto a deporta€ao
como o retorno dos exilados, 6 capaz de sustentar explicitamente a esperan§a da
reconstrugao definitiva de Jerusalem. Eis o motivo da enfase em Jerusalem e da
centralidade absoluta do Templo.

3. 0 CONTEXTO LITERARIO DE Is 11,1-9
Esta pericope esta literariamente situada no que se chama ordinariamente"Livro de Emanuel" (Is 6,1-12,6). Tal livro ou bloco esta literariamente delimitado

pela contextuaeao s6cio-politica com a qual se inicia a descrigao da voca€ao do
profeta (6,1) e pelo "fecho quase litdrgico" de 12,1-6)5.

0 "Livro de Emanuel" desenvolve em varios movimentos e sem mudar de
tom a destruicao e o renascimento de Juda. 0 profeta entende-se enviado para
"tomar insensivel o coraeao do povo", para "endurecer os seus ouvidos e cegar os
seus olhos" (cf. Is 6,8-10). E Isai'as inicia a sua atividade anunciando que as cidades
ficarao desertas, as casas serao esvaziadas, a terra sera desolada e o povo sera
deportado (cf.  6,11-13).  0 mesmo aniincio de destrui€ao reaparecera em varios
textos  seguintes:  7,15;  7,18-25;  8,1-4;  8,5-8;  8,11-15;  8,16-23a;  9,7-20;  10,28-34.
Deve-se observar, entretanto, que aparecem tamb6m algumas ameagas contra os
imp6rios que oprimem, como em 8,9-10 e 10,5-19.

Os andncios de renascimento e esperanga sao numericamente poucos, mas
muito significativos. AI6m do poema de 11,1-9, objeto da nossa analise, ressalte-se
9,1-6. Este 6 urn poema no qual aparece a pregapao do fim da guerra e da opressao
do povo e o anincio de urn novo tempo marcado pela paz e pela alegria.

Nestes arfuncios de renascimento destacam-se duas imagens fortes: a ima-
gem do resfo (10,20) e do brofo (11,1). Aimagem do resfo, que aparece no contexto
de 10,17-23, desigria aquela pequena porgao do povo que nao confia no poder dos
invasoresequecolocaasuaconfiangaeasuaesperangaemJav6enasuaPalavra.

5. Cf. CROATTO, op. cj£., 57.
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A este re.q!o 6 prometida a volta da deportacao que estaria pura acontecer. Esta
imagem do resco 6 completada pela figura do brofo, que aparece em 6,8-13 e em
11,1-9. Aqui a imagem do brofo se refere aquilo que sobrara do povo depois da
deporta§ao que 6 anunciada. Enquanto a primeira imagem (resto) deriva de uma
metafora politica (povo), esta segunda imagem (broto) tern seu contexto numa
metatora  vegetal  (drvore/floresta).  Juda  6  comparado  as  arvores  da  mata:  os
"galhosmaisaltos"seraocortados(6,13)oupodadoseabatidos(10,33).As"arvores

grossas" serao cortadas a ferro, e o "cedro do Lifoano" caira (cf. 9,13-16).

4. A UTOPIA DE UMA NOVA SOCIEDADE
i neste contexto de antincio de destruicao e renascimento que se situa este

belopoemamessianico.'IranscrevemosaquiotextoconformeatradueaodaBz'bzja
de Jerusalem:

1 Urn ramo saira do tronco de Jess6,
urn rebento brotara de suas ralzes.2 Sobre ele repousara o espirito de Iahweh,
espirito de sabedoria e de inteligencia,
espirito de conselho e de fortaleza,

8Snpjrt£::::i:+Eci:£nets°t:rgeat::a°:n::i[r¥9¥oe.h:
Ele nao julgara segundo a aparencia.

F£:::,farga=:notse¥r9aacso:Pc:nma;ups::9:Tvirdizer.
com eqdidade pronunciara uma senten€a em favor

dos pobres da terra.
Ele ferira a terra com o bastao de sua boca,
e com o sopro de seus labios matara o fmpio.5 Ajustica sera o cinto dos seus lombos
e a fidelidade o cinto dos seus rims.

6 Entao o lobo morara com o cordeiro,
e o leopardo se deitara com o cabrito.
0 bezerro, o leaozinho e o gordo novilho andarao juntos
e urn menino pequeno os guiara.7 A vaca e o urso pastarao juntos,

juntas se deitarao as suas crias.
9£ecan8asne€ffE::::or;od:e:oarrbang:Fare:umnotoo£:±jvadaaspfde,
a crianfa pequena pora a mao na cova da vfoora.9 Ningu6m fara o mal nem destruieao nenhuma em todo

o meu santo monte,
porque a terra ficara cheia do conhecimento de Iahweh,
como as aguas enchem o mar.

Pode-se notar que o poema usa categorias bastante gerfericas. Aponta para
o futuro. Sup6e a realizagao de urn castigo, a mptura com a realeza, e preve o
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roniiHcirmento  do  povo  a partir de rafzes mais profundas e de uma rjh'fl,,,,,,,,i8
iintiga. Esta generalizaeao das imagens deve-se ao car6ter tardio da redn€rio do
texto e a inten€ao de se referir a muitas e diversas situa€6es.

0  texto  divide-se  claramente  em  duas  partes  sim6tricas:  v.  1-5; v.  6-9. A
primeira parte descreve a origem e as qualidades humano-politicas do "broto". Por
sua vez, os v. 6-9 descrevem o resultado da atuagao deste misterioso "broto'' junto
ao povo dos pobres, langando mao de uma metafora do mundo animal. Note-se
ainda a recorrencia aos paralelismos mos v. 3-56.

4.1. 0 significado do ``broto-ramo"
0 v.  1  descreve  o nascimento  e  a origem  de urn misterioso "ramo-broto",

t:ro:rfc¥E;uapi:;Ec;,raf:ar|T::r.3:::::r:a:i:apga8s;?ro:£s:::fb:rfit:::q:ifdo:is:P:ofo:ate:i:u:Tp6ie:P::p:a:

dirigente.

Levanto aqui a hip6tese de que "ramo-broto" nao se refere a uma pessoa
ou linhagem real, mas a urn resfo /Zez do povo que bebe na mesma fonte na qual
Davi bebeu antes de ser ungido rei. A realeza, com toda a sua riqueza e poder,
nao havia feito mais que seqtiestrar a utopia dos pobres e excluidos, na qual
tivera as  suas raizes,  e atrair a ambieao e a violencia dos pafses vizinhos. A
utopia que gera. o futuro vein de baixo, das raizes do povo, como de baixo e da
margem vein o sujeito plenamente habilitado para realiza-1a. A vida e o futuro
estao escondidos exatamente naqueles que foram esquecidos, excluidos e ne-
gados.

Demonstrar que "r¢mo" e ``brofo" designam urn sujeito coletivo nao parece
dificil. Basta colocar 11,1 em rela§ao com os textos anteriores do Livro de Emanuel.

g±:g6e'±:::3d:e]li::gL:£€:°fifi::£a6me:t:8:re:c:nmt3.°E:et:oa::::i:t:ep::gimt££:9A::
quando, Senhor?" E recebe a resposta: "Ate que as cidades desmoronem, despo-
voadas; ate que as casas fiquem desabitadas e os campos devastados e desolados.
Porque Jav6 expulsara os homens  e  o abandono crescera no pats.  E se sobrar
apenas uma d6cima parte, tomara a ser cortodo como o carvalho e o terebinto;
este toco sera uma semente santa".

Esta metffora vegetal, usada para falar sobre Juda como nacao, reaparece
numa outra descricao de devastagao em 10,27b-349. 0 texto descreve uma invasao

6. Cf. L.A. SCH6KEL & A. SICRE DIAZ. Profefas. Comenfarl.a J. Madrid, Ediciones Cristiandad,
1980,  167.

7.  C£.  I.  BAIJLAR:ENl  (Die).  Introduqdo  a  Btblie: Vo\.  IU3.  Profetismo  e  Profietas  em gerc.l.
Petr6polis, Vozes 1977, 128.

8. Aexpressao "este povo" que aparece em Is 6,9.10; 8,6.11; 9,10.12.15; 10,6 designa os dirigentes
de Juda, enquanto que a expressao `heu povo" (10,2.24) se refere as classes populares oprimidas e
desviadas pela realeza. Cf. CROAFTO, op. c£€. , 57-94.

9. Cf. SCHOKEL & SICRE DIAZ, op. cj£.,  166-171.
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rapidfssimn que vein do Norte e se aproxima de Jerusalem, provocando medo e
fuga.  Os  dirigentes,  orgulhosos  de  suas  estrat6gias  e  auto-suficientes  em  suas
riquezas, se ap6iam numa fragil alianea com a Eti6pia. Mas o profeta alerta e
ameaca: `Vejam. 0 Senhor Jav6 dos ex6rcitos a rclmcigem com terrivel violencia
va[i p6dar. Os galhos mais altos ser~ac cortndos, os rcanos de cima. se.:?a _apgt|dps;
o grosso de #oresfo sera cortado a ferro, e o L!'bono mcu.estoso caira" (10,33-34).

Parece-me evidente a aplicagao da metafora das arvores/floresta aos dirigen-
tBeoss::eJ:od£.£bBa:Sotici.eFRbsr?:2?¥8,:7?.alEa:i°mrbe6aidmeu¥teoT:[S£];:c:::rca°sTepqa::::t::

versiculos colocam ao texto que lhe segue: "Do fronco de Jess6 saira urn ramo, urn
brofo nascera de suas ratzes" ( 11,1). I+onco e broto sao imagens daquilo que sobra
quando  a  monarquia  e  toda  a  classe  dirigente  sao  destruidas;  sao  imagens
equivalentes  a  "resto  de  Israel"  e  "resto  de  Jac6"  (cf.  Is  4,2-6;  6,13)  a  quem  6

i::]¥`£;,n:t.g;sf3u#[:;9_q:u:e:1:2i;Seac::iu6a,ifi3d:i`doa<Pseeffoz]'e3i;eL:6:r9e-3:i„2£;5[-s6#9);

4.2. 0 Ungido de Jav6

de]e:s°6£Sqteemr;gopurse£:aamre„nat;Sd°eb;efoewsfe(`ibsr;ftr°±-t:°::';qa::)ri??fiss::€::£eo[t°ot:°unec:

:I::r£:qEusep]9r:::Sdeea]nauvn6C±qau:Th¥¥:ndcee£:`;Sa°bperd°o££eaJea¥£';eirge6::Pa°,u::::e:a:r:
fortaleza, conhecimento e tenor de Jav6. Thata-se das qualidades necessarias para
dirigir a caminhada do povo, inclusive a habilidade de planejar e executar o projeto
de Jav6, coisa que a realeza nao fez.

A fungao deste "broto-resto-povo" 6 descrita por nosso texto no horizonte do
que era esperado de urn rei (cf. Sl 45,7; 67,5; 72). A tarefa dejulgar (fazerjustica)
nao aparece aqui como uma expressao gen6rica e indiferenciada, mas delimitada
e concretizada como ``julgamento em beneficio  dos fracas  e pobres dc! terro".  E
exatamente isto o que significa "nao julgar pelas apar6ncias" ou "por ouvir dizer".

]P=:::s.Soepnrteesns9oarsesqeEye£:t'o:°q:eess#fiec:Pr°e'ai:zn=£:stt:lee:°esnteeeaxtfi:5=i:::e°£
alianca com Jav6.

Os  v.  6-9  nao  se  referem  propriamente  a  urn  "novo  paraiso"  e  nem  as

:::is2?qsufoncc±La:adfepnatzesu°i±:£=fr:r:::ad:aa¥Lmaaldecs°c¥e°v:renas::al:z¥::::etgae;

10. Jdem,  138-142.

11.  Sobre  o  Espirito  Santo  no  AT  pode-se  conferir:  H.  ALBERTZ  &  C.  WESTERMANN.
"Esp{ritu", in: E. JENNI & C. WESTERMANN (Org.). Diccjonar!o Tboz6gjco Manwoz de! An£. ftsl. /J.

Madrid 1985; S#ppJe'menf ot4 D!cfjonnajre cze Za B!bze. Fasc. 60 (1986),126-398; Milton SCHWANTRS.
a EspI'rjfo fae a His£6rici.  CEBI/CECA.  Belo Horizonte,  1988; J. Yves CONGAR. Ej EspI'r!.£t4 Salt/ti.
Barcelona, Herder, 1983, 29-40.

12. Cf. SCHOKEL & SICRE DIAZ, op. cj£.,162.

33



sonhada paz. Paz e harmonia entre os animais entre si e com os homons nao sao
conseqtiencia da aeao do ``ramo" unctdo, mas uma metafora do mundo animal que
expressa a justiga e a fratemidade instauradas entre os homens.

5. AACAO DO EspfRITO DE dAvri
0  substantivo  hebraico  rL4afa  (feminino)  pertence  ao  grupo  de  palavras

onomatopaicas  que  imita  o  rui'do  do  sibilo  do  vento  e  da  respiragao  agitada.
Designa sempre algo dinamico e incontrolavel, que 6 movimento ou que p6e em
movimento. Aparece 378 vezes no Antigo 'lestamento hebraico (e mais 11 vezes
em aramaico biblico), sendo 51 vezes no livro de Isalas. Em que pese o setruso

Fegsm::t::eni:;£::tiiean;ee'r::=c:]%tae t::]#:]d3? exllico e P6S-exllico o seu uso 6
Nao pertence ao objetivo desta reflexao abordar as aplica§6es psicol6gicas e

antropol6gicas de rccafa no Antigo Testamento. Interessa-mos abordar apenas a sua
significagao teol6gica, ou seja, a sua rela?ao clara e explicita com Jav6. "Ruah de
Yhwh"  aparece  28  vezes  no AT,  mas  em  apenas  19 textos  o  seu  significado  6
estritamente  teol6gico  (Jz  3,10;  6,34;  11,29;  13,25;  14,6.19;  15,14;  1Sm  10,6;
16,13.14; 2Sm 23,2;  1Rs 22,24; 2Cr 18,23; 20,14; Is  11,2; 61,1; 63,14; Ez  11,5; Mq
3,8). 'femos ainda urn total de 20 textos onde ru[ah esta referido a Jav6 mediante
urn sufixo ou pronome (Is 30,1; 42,1; 44,3; 59,21; Ez 36,27; 37,14; 39,29; J13,1.2;
Ag 2,5; Sl 61,13; 139,7; 143,10; Ne 9,20.30; Nm 11,29; Is 48,16; 63,10.11; Zc 7,12).

Conv6m ressaltar que sao distintas experi6ncias do Espirito de Jav6 que
aparecem nestes textos, desde a lideran€a carismatico-popular dos juizes de Israel
ate os profetas individual ou coletivamente tornados. Na experiencia dos juizes,
rz.c!b  aparece  sempre  como  uma  forga  dinamica  e  explosiva  que  sobrev6m  a
homens ou mulheres e os capacita para ag6es her6icas e especiais em beneficio do
povo. E a forca e o modo humanamente mediado pelo qual Jav6 realiza a salvagao
hist6rica do seu povo.

Com o advento da monarquia, ocorre uma ruptura com essa experi6ncia e a
concepcao de rkafa de Jav6. 0 que ate entao era experimentado e concebido como
forea  e  dinamismo  de  acao  tende  a  ser  experienciado  e  elaborado  como  algo
estatico, dado ao rei para levar a efeito as suas tarefas administrativas. Entretan-
to, a profecia se encarregou de vincula-1o estreitamente a atua€ao profetica e ao
"resto de Israel", servidor e sofredor, como aparece claramente nas profecias do
emlio (Is 42,1; 48,16) e do p6s-emlio (cf. Is 57,15; 61,1; 63,11).

0 Espirito de Jav6 6 forca ativa e ativante, viva e vivificante atrav6s da qual

:::6praetumae±panhfj:tsen:as:Fef:::rh:s£:s:::odievi:oun±rsao:qc:::::v::eEos:malptrreat=m:
agao em beneficio do povo e mediante o povo fiel. Nesta perspectiva, o "broto-ramo"
de Jess6, ou seja, o "resto" pobre e fiel de Juda sobre o qual repousa o Espfrito de
Jav6, 6 o seu agente executivo no mundo para toma-lo mais humano e livre, justo
e fraterno.

13. Cf. H. ALBERTZ & C. WESTERMANN, op. c££., 916.
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IEsto sujeito coletivo, denominado metaforicamente "broto-rtimo-rosto", 6 qua
fora valer o direito dos pobres e tornara ptiblica a falsidade e a opressao mantida
pelos impios e violentos. Este "resto fiel de Israel" 6 que promovera a justiea e a
fidelidade e demonstrara o que 6 conhecer a Jav6, coisa que a monarquia e toda a
classe dirigente nao soube fazer.

6. QUAL E 0 LUGAR DA UTOPIA?

nahi?t6En9:.fr±t:i:nDaemu£Ss£:Si%d£:.Pn:i::3:ufi:rf9earfeesnst°aa::OVI:t:]aldvea:::Soaiuu¥ddo?
i o prolongamento da agao messianica de Jesus no tempo e no espa?o. "Se 6 pelo

goscpefsit(°MdteLE,e2u8S).qEeE::qeuxep::St%:eamb6ans±e°Saoe:,taafo°rE:1:n:::eDoe:SuJiad:h(:E°#£
8,22).  Ele  6  a garantia  da liberta§ao plena (cf.  Ef 1,14).  Ele  perfaz  a forga de
solidariedade que faz e refaz a vida (cf.  1Cor 12,31-13,12).

Deste modo,  ser ungido pelo Espirito e atuar no seu dinamismo, longe de
ignorar e se opor as utopias, 6 traze-1as para o tempo presente. 0 dinamismo atual
do Espirito, mediante os seus agentes, atua no sentido de impedir que a utopia
se].a apenas uma agradavel fantasia ou uma confortavel fuga do presente para urn
tempo distante e urn lugar imaginario. Entretanto, o Espfrito tamb6m rompe com
todas as barreiras impostas por aqueles que querem reduzir e aprisionar a vida e
a sociedade as suas configurag6es estreitas de urn presente marcado pela expro-
priagao, pela dominacao e pela exclusao. Se 6 verdade que nao 6 permitido esperar
para dentro desta hist6ria o reino da vida e da liberdade plenas, tamb6m nao 6
uma postura crista conformar-se c6moda e interesseiramente com os ``esquemas
deste mundo" (cf. Rm 12,2).

0  Espirito de Deus refine urn povo e o destina para realizar o seu sonho
dentro  dos  limites  e  contingencias  da  hist6ria,  sustentando-o  com  a  firmeza
daqueles que veem o invisivel (cf.  Hb  11,28).  Este povo 6 composto de todos os
homens  e  mulheres  de  boa  vontade  que  se  arriscam  na  aventura  de  gestar
estruturas sociais mais justas e homens e mulheres novos.

Recorro novamente ao profeta do Brasil, de hoje e de amanha, o querido
Betinho:  "0  grande  desafio  hoje  6...  recuperar  a  capacidade  de  negar  este
mundo em funeao de urn outro que 6 muito melhor porque sendo de todos sera
de:n[Loc:rtr+ico. Recupera,r a ccLpacidade de dar o passo por ci,rri,a, do ctrculo_de g±z
para reencontrar cb I,iberdcrde de criar o futuro, c[ue sew:pre 5e falz _e se d€ p?lal
superaeao de tudo o que se apresenta no presente. Eis o modo e a forma de dar

:orpt::9,94.e[sS:£]r,£8i{::tur]a°odpeofj:dqeu:ai:aa:aozri:t:°dt::toevso,qo:aenx€i°u,Sd°o¥:Suet::
abrem ao Espirito de Jav6.

S6 desejam e postulaln o "fin das utopias" aqueles que dominam o presente
e dele usufruem e aspiram a sua perpetuagao para o futuro. Mas, "para que este

14. J. MOLTMANN, op. cj£.,175.
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ut6picas que consigam arrancar da mis6-
ria aqueles que naia vivem"15. Por isso, e pela nee-essidade-de sermos fi6is a Cruz
de Jesus Cristo, precisanos da utopia como necessitamos da respiragao. Mas o
seu tempo 6  agora.  Como  anuncia o poeta-te6logo Chico Buarque de Holanda:
"Afagar a terra/ Conhecer os desejos da terra/ Cio da terra, propicia estacao/ De
fecundar  o  chao..."  E  o  poeta-profeta  Ivan  Lins  completa:  "No  estandarte  vai
escrito/ Que ele voltara de novo/ E o rei sera bendito/ Ele nascera do povo".

Itacir Brassievi, MSF
Caixa Postal 185

Santo Angelo - RS
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mundo sobreviva, precisamos de vis6es

15. Op.  c!£.,  102.


