
Jeremias 29,1-7: "0 futuro €ome€a
a8ora".

INTRODUCAO
Falar de futuro 6 tocar na dimensao da esperanca. Os livros profeticos do

Antigo e Novo Testamento contem extensas descri€6es dos tempos futuros anun-
ciados pelos profetas. 0 futuro, por6m, ainda nao existe. Nao pode ser conhecido.
S6  pode  ser  sonhado.  Os  sonhos  sao  o  modo  de  existir  do  futuro.  Aplicado  a
realidade social o sonho chama-se utopiaL. Entende-se por utopia urn projeto de
modificagao radical de uma determinada ordem social operante que se daria por
uma mudanga do sistema de valores e das instituig5es dominantes nun determi-
nado momento, trazendo conseqtientemente uma diferente distribui§ao dos recur-
sos  facilmente identificaveis  no  poder,  na propriedade  e  no  prestigio  social.  A
utopia apresenta dois  aspectos  fundamentais, isto 6,  a critica do presente e a
representaeao daquilo que deveria ser2.

Uma nova 6poca hist6rica esta sendo anunciada e ja se faz presente agora
pela ideologia do neoliberalismo, apresentada como dnica altemativa aos males
do atraso e do subdesenvolvimento: a "corrupgao", o "clientelismo", a "ineficiencia".
Isto tudo para legitimar a abertura ao ``mercado mundial", a "privatizaeao das
empresas" e o "desprestigio do Estado"3.

1. COMBLIN, Jos6. A m¢!.or esperam€a. Vozes, Petr6polis,  1974.

a.  C£.  F`10ROT,  ":no. Verbete  Utopia,  in Diztonc.rio  di  sociologic®  e  antropologia  culturale,
Cittadella editrice, Assisi, 1984. 0 autor traz uma defini€ao e analise hist6rica do conceito que vai desde
o surgimento do termo,  sua forma literaria com elementos comuns considerados paradigmfticos na
literatura ate a rejei€ao desta interpretagao feita por Bloch e Mannheim que a colocaram nun quadro
hist6rico-sociol6gico, onde as grandes utopias manifestam as aspirag6es e as necessidades das classes
subaltemas que carregam na pele os custos, freqtientemente terriveis, da passagem do feudalismo para
o capitalismo. Veja tamb6m, a respeito de utopia, K MANNHEIM. Jdeojogi.a e Ufopl.a. Zahar Editores,
Rio de Janeiro,  1972 (Original editado em 1929).

3. Cf. COMBLIN, Jos6. Sinais dos Tempos no final do s6culo X, in VIda CJomor e Esperam€c!,.
refoex6es pare os 500 an,os de evangeliza?do a pariir de Am6riea I,atina. Iieychal, S. Panlo, L99Z.
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0 processo acelerado de exclusao implantado pela via de desc`nvtitvil"\iito
adotada, via de regra, pelos pa{ses do Terceiro Mundo, cuja ideologia neo]iljoral
leva a crer que "quem quiser construir o c6u na terra, estara construindo o pr6prio
inferno",  toca mum  dos  elementos  essenciais  da fe  crista e  al6m  disso leva ao
exacerbamento do individualismo e da falta de esperanca hist6rica. i o que se
poderia chamar de desespero diante do futuro.

No entanto, o Deus de Jesus Cristo 6 o Deus da esperanca (Rm  15,13). A
esperanca nao 6, simplesmente, a adesao ideal a algo que podera acontecer, mas
6 urn modo de viver, urn modo novo de ser./

Sempre  houve  algo  de  esperanca  na  hist6ria  humana.  Mas  jamais  ela
irrompeu com tanta forga quanto no povo de Israel. Para conhecer a esperanca
crista 6 necessario conhecer a esperanca de Israel.

0 Antigo Testamento pode ser considerado, sinteticamente, como o livro da
esperanca. Ha nele as promessas que serao realizadas. E urn continuo antincio do
futuro. Para os profetas o sinal do verdadeiro Deus sao os antincios do futuro. A
esperan€a do futuro deve ser, portanto, a marca da verdadeira religiao.

O momento atual reclama das igrejas esta missao. O mundo hoje, talvez como
poucas vezes no passado, precisa ser animado pela Palavra de Deus. 0 Deus das
promessas fielmente vai realizando o seu Reino.

Mas como evocar e revigorar hoje a esperanga ut6pica diante das quedas de

:=:°sSo:ifeddea°£:¥iatse.r::Ev°a:E8Si:ci:::iiisee:t::Pats:::annag:ec££szt:;Sou:i::6Anic:ed:
suas ralzes, sua forca de andncio profetico, para ficarem bern claras as raz6es da
nossa fe em Jesus Cristo libertador.

0  humano  nao  se  esgota  no  presente.  A realizacao  do  ser  humano  na
sociedade se identificara, pouco a pouco, com o Reino de Deus. 0 Reino nao 6 ilusao.
Ele se revelara no futuro.

i preciso que as profecias e as utopias cristas atuem no meio da sociedade
humana e produzam os seus efeitos.

Vamos analisar uma pericope profetica, seu contexto hist6rico e literario, e
ver  como  enfrentar  situap6es  de  "desespero",  rompendo  com  a  resignacao  e
acendendo,  pelo  amincio  e  pela  demincia,  a  esperanea ut6pica que gradual  e
progressivamente sera construida. A carta de Jeremias enviada aos desterrados
da Babil6nia, despojados de todos os hens culturais, religiosos e materiais, prisio-
neiros no exilio, quase sem nenhuma esperanga, ensina a utilizar as mediac6es
sociais, politicas, econ6micas e pedag6gicas, bern como partir exatamente da sua
realidade  ouvida  e  compadecida,  das  suas  reais  necessidades,  para  se  poder
construir uma sociedade nova, missao de todo cristao, que pelo batismo recebe o
tn'plice miinus : profetico, sacerdotal e pastoral.

0 TEXTO: Jr 29,1-7
1"Eis os terrmos da, Carla que o profeta, Jerermi,as enui,ou de Jerusal6m aos
cuni,dos do erilio, aos sacerdctes, profietas e a todo o pouo que Nabucodonosor
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deportaradeJerusalemparaaBabil6nit.,2depoisqueoreiJti,corhassai,ude
Joesr;:::::::sC°emsearrraakthnefra:rseEz°asfieo:Teuvca°3:3ocrh£#±Serd%!dut:_dde:_dEe,aJse:ufos,ahz:mdi

SBaafftle6%aGaeNma%Zcsodfro]nho°so#rfteifc£3abq.#ie6ns±:fetcA£:;#iid2eoJsue%a#oer"FVo%:3p:.

gfbst}°gn°^tape5u8ofsJt%£e'c'a=::de°St:%%t=:o°sS,qpuzeadn%t°rpteotm#r:sereuscao'%%tpsaeruas
frutos. 6 Ca,scri-Dos e geral fi,Ihos e ftli has, ton;cti espos-as para os uossos fi,Ihos
eca%ovsosersia:#ghoafi%%"cuafbpsffp"=,cfrfta#okeg#:easrtea:#co£#hpaasr:=#utl:s

deportei; rogcri por ela ao Senhor:, porque de seu berm-estar depende o uosso".

Este texto 6 apenas uma parte da carta que Jeremias enviou aos exilados na
Babil6nia.  Cita os destinatarios e da inforlnae6es (glosa hist6rica) da 6poca em
que foi enviada: "depois que o rei Jeconias..." (v. 2). Menciona quem ficou encarre-
gado de levar a carta (v. 3). Thaz a palavra que Jav6 ten a dizer aos deportados
que ele mesmo, Jav6, deportara de Jerusalem a Babil6nia (v. 4). Neste versfoulo
se  explicita  que  os  deportados  continuam  sendo  o  "seu  povo".  "Construir"  e
"plantar" (v. 5) sao os mesmos verbos da vocacao profetica (1,10). Jeremias esta

cumprindo  sua missao,  ou parte dela,  pois o profeta deve tamb6m arrancar e
destruir. Sao estas atividades elementares ``construir para morar" e "plantar para
comer os frutos" que preparam o futuro. "Casar e gerar filhos" (v. 6) explicitam
ainda mais  a dimensao de futuro,  a necessidade  de trabalhar para garantir o
futuro. A vida deve recobrar seu dinamismo crescente. Ao trabalho em proveito
deles mesmos e a sua fecundidade como "resto" vein se sonar a id6ia de "paz" e
"prosperidade" (v. 7). 0 futuro comeca agora. Sao palavras de otimismo do profeta

3:left:cpoo::=q:aT::::ec}Er::pc:rnas:Lai::nb:==stoa:ad=is¥u:::fac5:toos'4.oprincipio

CONTEXTO HIST6R|Co5
0 tempo de atuaeao de Jeremias foi urn dos mais dificeis de toda a hist6ria

leo:::a£:.rseTa]o¥aas,airaavBe::fiado£:%ea=':::Smpse,mcocnotnrtaraostEa;tteos'ei£VI£];doasc?6e]6
primeiro 6 urn periodo marcado pelo otimismo. Depois de alguns oraculos iniciais
de conversao e de perdao (Jr 2-3; 30-31) Jeremias ficou em silencio durante longo
tempo. Havia esperanga de independencia politica e de uma conseqtiente prospe-
ridade econ6mica sedimentadas pela reforma religiosa empreendida pelo rei.

4. Cf. SCHOKEL, L.A. e SICRE, J.L. Profefas. Comen€drio I. Ed. Cristiandad, p. 548.

5.  Cf.  PIXLEY,  Jorge. A hjscdria  de Jsraez  a parfjr das pobres  (Thadugao  Ramiro Mincato).
Petr6polis, Vozes, 1989, particularmente o Cap. XI: 0 periodo da hegemonia babil6nica (605-539 ac).
Veja tamb6m resumo hist6rico, dividido em quatro periodos, na introdngao ao livro na Bfolia Sagradi`
Vozes.

6. Ver a obra de Jos6 Luis SICRE. Jnfrodz4€do ao Anfjgo 7bsfomento. Vozes, Petr6polis,  19%,
sobre o profeta Jeremias e sua 6poca, cap.  15: Hist6ria do Movimento Profetico; 8. Desde Am6s atd o
Exilio, especialmente as p. 245-250.
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Com a morte de Josias veio rapidamente a decadencia: Judd f`oi d{)mi"`da
[}rimeiro pelo Egito, depois pela Babil6nia. A luta interna dos partidos filo-babil6-
nico  e  filo-egipcio  se  fizeram  acompanhar  de  nao  poucas  injustieas  sociais  e
corrupcao.

Politicamente o povo reagia mais ou menos como diante do leite derramado
das eleig6es nos dias de hoje. E o profeta? Tentava reerguer o olhar do povo para
frente, para a esperanea da mudan€a. Tentava fazer o povo reagir, vencendo a
maldieao da acomodacao passiva, ou a ilusao da solugao facil e imediata.

Onde buscar forga e coragem para empreender uma luta tao ardua. Em que
bases e em que visao de mundo e de fe alicergar a agao. Somente a esperanfa no
futuro poderia criar a utopia necessfria. A falta de esperanea ut6pica 6 na verdade
falta de esperan€a e de consci6ncia hist6rica. A hist6nfa nao 6 determinada por
uma esp6cie de "lei natural". Isto equivaleria a abrir mao da liberdade e portanto
da pr6pria vida. Isto nao pode ser aceito de maneira nenhuma. A vida precisa da
esperanea,  do sonho,  da utopia. Vivemos como se houvesse dentro de n6s uma
divisao esquizofrenica separando o sonho da realizagao. Queremos o sonho e ao
mesmo tempo negamos a possibilidade de construi-lo historicamente. Na pratica
6 a sacraliza?ao do desespero, como  se  somente algo vindo de fora da hist6ria,

:;::tas:ba:'aaa]::irs±taru°Fa:¥oaft::::tinpar9eac°±sdo±¥]::'t:rug:::::°i:as¥ovmare.rJoesr:r::::
depois (Jr 29,6.28).

Cronologicamente  falando  a  carta  que  enviou  aos  deportados  (c.  29)  6
provavelmente do ano 593, depois da primeira deportaeao para a Babil6nia (597
ac), no tempo em que Nabucodonosor dep6s Jeconias (filho de Joaquim, que ficara
no trono apenas alguns meses) 1evando-o tamb6m para o exilio e deixando Sedecias
em seu lugar.

Nao obstante a tranqtiilidade polftica dos primeiros anos de Sedecias, o povo
estava profundamente marcado pela catastrofe. Estava aberto o problema religio-
so dos desterrados: como explicar e compreender a agao de Deus nesta trag6dia?
Deus defende seu povo ou nao? Como assimilar teologicamente a dura realidade
dos fatos?

Considerar  os  desterrados  como  nao-constitutivos  do  verdadeiro  povo  de
Deus foi uma tentativa escapat6ria.  Eles  sao os culpados  pelo castigo.  Os  que
tinham ficado em Jerusalem e Juda, ao contrario, eram os justos e bons. Jeremias
saiu ao encaleo desta interpretagao simplista e injusta com a imagem dos dois
cestos de ff\gos (c. 24). "Assim die o Serthor a respeito do rei que est6 sentado sobre
o trono de Doui e a respeito de todo o pouo qu,e habita ruesta cidde, uossos irmaos
que nao foram deportados corwosco. AssirrL di,z o Senhor todo-poderoso: Eis que
erwiarei coutra eles a espade, a forne e a peste; e os fiarei sermethanhes aos ftigos
podres que nao poderdo ser comi,dos de t6,o rui,ns qu,e sao... Porque nao escutci,ram
mjrLbas pazcburos" rJr 29,16-19).

Jeremias com a carta aos deportados (c. 29) procurou adverti-los contra os
falsos  profetas  vendedores  de  ilus6es.  A vida  deve  ser  levada  o  mais  normal
possivel para construir ai mesmo, onde estao, no desterro, o seu futuro, pois o
exilio sera longo.
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CONT13XTO LITERARIO

0 livro de Jeremias 6 complexo e vasto. 'femos nele o maior livro da Biblia,
excetuado o livro de Isaias, cheio de repetic6es, mudangas de estilo e uma aparente
desordemquepodedesorientaroleitor.Paracompreende-lomelhor6precisoolhar
as grandes divis6es internas do mesmo.

Ja a primeira vista 6 facil perceber dois tipos de textos, em forma po6tica e
em forma de prosa. A carta que estamos analisando (Jr 29) foi escrita em prosa.
0 processo de composigao teve uma longa hist6ria. Sua ordem nao 6 sempre clara.
A cronol6gica se mistura com  a tematica.  Infelizmente nao 6 possivel ordenar
cronologicamente todo o material. 0 livro 6 antes o resultado de uma sucessao e
superposicao de passagens e elementos esparsos. 0 material procede de diversas
fontes que S. Mowinckel (1914) classificou em "A" "8" e ``C". 0 compilador tinha
sob suas maos tres diferentes tipos de "fontes", ou de "tradi€6es" ou de ``palavras"

;o:vmebn:::tg7?je  n±n8u6m  Si8a  esta  teoria  ao  P6  da  letra,  sua  termino|ogia  6

A fonte "A" cont6m oraculos em forma po6tica, que em substancia remontam
a Jeremias. Encontram-se principalmente mos c. 1-25. A fonte "8" encerra narra-
€6es sobre Jeremias escritas em terceira pessoa. Relata os sofrimentos do profeta.
Esta fonte 6 em geral atribuida ao secretario Baruc. A fonte "C" 6 uma colecao de
serm6es profeticos em forma de prosa, originariamente de Jeremias, mas poste-
riormente trabalhados e adaptados pela escola deuteronomista.

0 texto que estamos analisando pertence a fonte "8" (quase metade do livro).
Grande  parte  destas  narrag6es  seguem  uma  ordem  cronol6gica8.  Numerosos
estudiosos atribuem estas narrag6es ao secretario de Jeremias, Baruc, testemu-
nha presente em muitos acontecimentos, mas outros as atribuem a uma atividade
pastoral e homil6tica desenvolvida na Babil6nia. Sobre sua finalidade tamb6m se
discute. Uns a consideram uma biografia do profeta centrada especialmente em
seus sofrimentos, "uma paixao de Jeremias".  Contudo ha demasiadas omiss6es
para ser considerada biografia. Nao quer compadecer-se do profeta, nem glorifi-
ca-1o. Seu centro 6 a Palavra de Deus e a reaeao que os diversos grupos tern diante
dela:  de  acolhida ou  de  rejeieao.  Ha  dentro  destes  textos  diversos  enfoques  e
preocupa€6es teol6gicas, mas o fundamental 6 sempre a Palavra de Deus.

0 material desta fonte pode ser assim contextualizado literariamente:

I. c. 26 (Jr profeta falso ou verdadeiro?): Jeremias prega contra o Thmplo e
esta na imin6ncia de ser condenado a morte pela reacao dos sacerdotes e de outros
profetas.

invas[a[6b]a9j]ti:i?;:.(EAc:I;:::d:#rFaadsaj;::rt::n£::epar:og}:aE:nTae#:oad;#=epn]to:

7. Cf. SCH6REL, L.A. e SICRE, J.L., op. c£C, 412.

8. Cf. SCHOREL,I.. A. e SICRE. J.L., op. cif., 413.

41



Ill. 0 c. 36 (Redafao e leitura do livro): impedido de pregar no Thmi)I(i, (tryci`{!ve
suas palavras nun rolo que Baruc ira ler, mas o rolo recebe a mesma rejeigao e
sera queimado.

IV. c. 27-29 (Confronto com os falsos profetas, Jeremias XAnanias, carta aos
deportados): confronto com Ananias a prop6sito da resistencia e da submissao a
Babil6nia: Jeremias sai perdendo. Ano 593.

V.  51,59-64 (Acao  simb6lica no  Eufrates):  aeao  secreta e  simb61ica  de Jr
contra a Babil6nia. Ano 594.

VI. 34,1-7 (0 ass6dio): oraculo do profeta a Sedecias, no infcio do ass6dio de
Jerusalem, no qual recomenda a rendifao a Babil6nia. Ano 587.

VII. c.  37-44 (Diversos acontecimentos): ultimas palavras e ultimos sofri-
mentos do profeta, do ass6dio de Jerusalem em diante, ate o exilio no Egito. Ano
586.                                                                                                        -

VIII. c. 45 (Palavras de Baruc): oraculo pessoal dirigido a Baruc, cuja dataeao
6 do ano 605 mas que o pr6prio Baruc quis colocar no fim destes relatos quase que
para assinar seu testemunho.

Este 6 o material da fonte "8''. Ha sempre o confronto entre a verdadeira e
a falsa profecia (I); a pregagao da ilusao ou o realismo (11); a rejeigao da palavra
de  Jav6,  oral  ou  escrita  (Ill);  o  falso  e  o  verdadeiro  profetismo  e  o  falso  e  o
verdadeiro Israel com a carta que reconhece o ``resto" na Babil6nia (IV); urn oraculo
contra a Babil6nia como poshidio aos oraculos do c. 25 (V). Depois de 70 anos de
exflio Deus vai castigar a Babil6nia pelos seus crimes. Jeremias manifesta af sua
fe, pois sabia que a Babil6nia, mesmo considerada por ele como instrumento para
o castigo de Deus, perderia seu dominio. Os disofpulos de Jeremias proclamam o
julgamento da Babil6nia. Novos tempos aparecem no horizonte.  0 ass6dio por
parte  da  Babil6nia (VI)  faz Jeremias  profetizar  ao rei  Sedecias  que Jav6 ira
entregar Jerusalem a Nabucodonosor,  para que a incendeie. A intervencao de
Jeremias busca a prudencia, pois rebelar-se naquale momento era uma temerida-
de  irresponsavel.  Naquela  ocasiao  o  importante  era  sobreviver.  Os  c.  3744
relatam os acontecimentos e as palavras de Jeremias. Seu realismo politico nao 6
aceito. E preso por urn grupo de nacionalistas. Interrogado pelo rei, desafia os
falsos profetas e confirma sua convic€ao: Jerusalem nao escapara da dominacao
babil6nica. Os fatos deram razao a profecia de Jeremias.

0 PROFETA E 0 PROFETISMO, ONTEM E HOJE
Urn quadro de acontecimentos hist6ricos conflitivos envolve a atividade de

Jeremias. Recebeu de Deus o encargo de explicar a populapao - seus contempora-
neos - o  significado da trag6dia que estava vivendo.  Num primeiro momento
esperava poder convencer o povo a evitar a catastrofe nacional. Op6s-se ao rei, aos
chefes e a opiniao comum do seu tempo.

Quando a catastrofe estava as portas, como inevitavel, o profeta afirmou a
necessidade de o rei aceitar o dominio babil6nico. Foi por isso acusado de derrotista
e traidor. Mag ele viu que naquela situapao essa era a vontade de Deus.

42

Mais t,arde o desastre nacional e a rejeicao asua pregacao Ih© fat.flo com-

preender que o comportamento humano s6 pode ser mudado com a transformacao
no modo de pensar, com a experiencia profunda e existencial da vontade de Deus,
conforme a nova alianca que sera nao mais escrita nas tabuas mas no coracao
mesmo. Esta 6 a alianga que o Senhor selara com o seu povo.

Jeremias exp6e, ,como nenhum outro profeta, sua pr6pria vida e situacao
pessoal nos escritos. E o profeta que talvez melhor mos ajude a conhecer Jesus.
Quando Jesus perguntou aos  discipulos:  "No  dizer do povo,  quem 6 o Filho do
Homem?" Eles responderam: "Uns dizem que 6 Joao Batista; outros, Elias; outros,
Jeremias ou urn dos profetas" (Mt 16,13-14). Entre as figuras que o povo instinti-
vamente associava a Jesus aparece o profeta Jeremias, nao o grande Isatas ou
Ezequiel ou Danie|9.

Jeremias sofreu a maldicao de todos e sua vida foi uma "desgraga" (15,10).
Sua vocagao profetica o reduziu a sinal de contradifao -"...a pcizouro do Sen/tor
tornou-s; para mim injtiria e I,udtbri,o o dia inteiro" (20,a) - sendo oonsrfuwi.do
"examinador" do povo (6,27), Deus o esconjura a nao mais pregar para que sua ira

(de Jav6) possa desafogar-se (7,16; 11,14), mas ao mesmo tempo o constitui sinal
das esperangas futuras para toda a nagao: "Porqz{e ossjm djz o Senhor Todo-Po-
deros;, o D;us de Israel: ALinde se comprarao casas, campos e uinhas neste pats"
(32'15).

Por isso o povo acreditou nele como urn Messias (cf. acima) e muitos padres
da Igreja viram nele urn dos "tipos" melhores para Jesus Cristo.

SINAL DE CONTRADICA0 E DE CONSOIACAO
A pregacao dos ultimos anos de Jeremias era no sentido de submeter-se a

Babil6nia, contra as correntes nacionalistas e a esperanga da maioria. Perseguido,
preso e agoitado, nao deixou de profetizar.  Suas aparig6es em ptiblico, no final,
foram quase esporadicas. Uma delas, no entanto, foi por ocasiao da mensagem de
consolagao  aos  exilados.  Nesta  ocasiao,  ainda  no  Templo,  confrontou-se  com
Jinanias.

Baruc (?) no c. 26 faz uma sintese em tres versiculos (4-6) do discurso de Jr
7, e da em detalhes as conseqtiencias do mesmo, silenciadas pelo deuteronomista
no c. 7. Profetas e sacerdotes, chefes religiosos, querem cala-1o da maneira mais
drastical possivch.. aL moTte.. ``Este homem merece a pena de morie porq.u? prof ietizou
contrc. esta cidade, como ouuistes corm os pr6prios ouui,dos" (26,IT). Ainhe;r`iengto
de dicam, filho de Safa, o salva da condenagao a morte (26,24). Ambos, Adcam o
Sara, protagonistas da reforma religiosa de Josias (2Rs 22).

A oposicao dos falsos profetas foi praticamente constante em sua vida e se
reacendeu depois da primeira ocupagao de Jerusalem e da primeira deporta€ao
dos habitantes em 598, isto 6,  depois da primeira experiencia do castigo vindo

9. C£. MAR:TT.NI, Carho MBLrial. Uno uoce prof;etiea nella citid; medi,tazioni sul profieta Ckereln,ill.
Centre Ambrosiano, Edizioni Piemme, 1993.
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I)o[oH  but)jlt^)nios  e  profetizado  por  Jeremias.  0 motivo  principal  da  oposic€~io  6
quanto a duracao do castigo e se se devesse ou nao resistir a dominacao babil6nica.

Sao os dois partidos: urn a favor da Babil6nia e outro que contava com o apoio
do Egito para subtrair-se ao jugo babil6nico.  Os filo-egipcios tiveram sua agao
maxima na "Conferencia Internacional" (593). 0 profeta op6s-se a coalizao, con-
vencido que Deus havia entregue o dominio do mundo a Nabucodonosor (c. 27).
Profetiza com realismo que o exilio sera longo (29,28) e que nao 6 possivel nenhuma
Thas~Ero.. "Serd longo, construt ccl,sos e instalai-uos; plaatai pomares e comei seus
frutos."

Sao 70, conforme sua profecia, os anos da duracao do exilio (29,10). Parado-
xalmente 6 a longa duragao do exilio que justamente podera consentir a Israel
aquilo  que ja era impossivel  na  sua  pr6pria, terra:  ter uma vida  plenamente
humana, de amplo respiro, aberta ao futuro. E esta, em sintese, a mensagem da
carta enviada aos exilados (c. 29).

Er`ITRE AREslGNACAo E o FAI`IATlsMol°

Como discernir de que parte esta a verdade? A atitude de Jeremias 6 uma
resignagao fatalistica ou 6 fanatismo ut6pico  a atitude dos  outros  profetas? A
pergunta 6 1egitima e a prega€ao de Jeremias apresenta pelo memos certa ambi-
gtiidade. Jeremias sera acusado de derrotismo ou de ter-se vendido aos inimigos,
de passar para o lado dos que se op6em aos interesses do povo (37,13-14; 38,1-5).

Ao  lado  do  ensinamento  de  que  o  profeta  nao  toma  posigao  de  c6moda
neutralidade politica, mas faz uma precisa escolha de campo, fica ainda nebulosa,
no entanto, sua escolha que podia prestar-se a uma rna interpretagao.

Nao 6 facil desacreditar a pregagao dos outros profetas. Eles exprimiam sem
dtivida uma preocupagao aut6ntica e corajosa de nao resignar-se ao destino e de
continuar a luta.  Como discernir a Palavra de Deus  em meio a esta ambigua
situagao humana?

0 confronto com Ananias (28,2-4) pode ajudar em algo. Ananias fala como
profeta  de  Deus  e  anuncia  a  esperanga  do  retorno  quase  imediato.  Jeremias
anuncia algo totalmente oposto (28,7-8). Mas Jeremias 6 derrotado.  "0 pro/eta
Jeremi,as i ;oi-se em,bora" (28 ,LI).

A carta  de Jeremias  aos  deportados  6  otinista  se medida com os  prazos
hist6ricos. A vida deve continuar. 0 Exilio nao 6 momentaneo mas tamb6m nao
permanente.  Isto  6  realismo  hist6rico.  E  preciso  cultivar  a  vida,  a  familia,  o
trabalho: bens cotidianos e dom6sticos.  Como no Exodo, uma geraeao teve que
morrer  preparando  o  tempo  e  o  lugar  para  a  seguinte  que  entrara  na  terra

10.  Cf.  MELLO,  Alberto.  Geremja  (Col.  Bibbia-Oggi;  strumenti  per  vivere  la  parola).  Ed.
Gribaudi, Thrino, 1981. Tamb6m ATTINGER, Daniel, Comunita di Bose, Geremja, fo ujojenza dezz'a-
more d£ Djo. Nuove Frontiere, Roma, 1990.

44

prometid{i (Nm 14).
no futuro.

Cada l'ilho que nascer na Babilt^mia sor£`i urn ato de confian€ii

Para  Israel  poder  encontrar  sua identidade  religiosa  6  necessario  antes
perder  todas  as  falsas  segurangas  do  passado  pois  s6  assim  ira redescobrir  o
sentido da pr6pria vocaeao na diaspora em meio aos pagaos. ``ProcL4rcij o ben-escc!r
da ci,dade para ondR uos deportei; rogai por ela ci,o Senhor, porque de seu bern-estar
depends o uosso".

A profecia de Jeremias foi concreta e hist6rica. Nao se tratava de adivinhar
o futuro mas de realismo politico. Nao se tratava de esperar passivamente, mas
de forjar o futuro dentro das coordenadas da utopia, a partir da vida normal de
cada dia. Profetizar com os gestos da vida inteira. "Construir e plantar".

CONCLUSAO
Jeremias foi urn homem fortemente marcado tanto pelo sofrimento como peln

esperanca.  Suas  qualidades  e  caracten'sticas  humanas  foram  desafiadas  pela
complexidade  da missao,  conforme  podemos  perceber facilmente  pelo  contexto
hist6rico. Hoje em dia, a resistencia ao chamado profetico, 6 urn pouco como ficar
chorando o leite derramado; afinal nao vai adiantar nada e eu nao tenho condie6es
e  alcance para tal tarefa.  Em Jeremias a resist6ncia,  no entanto,  al6m de ser
pr6pria do genero literario "relato de voca€ao", ajuda a acentuar a diferenea que
ha entre uma situagao pessoal ou social real e uma outra apontada como possibi-
lidade de futuro. 0 chamado 6 sempre para algo futuro a ser realizado em contraste
com o presente que deve ser transformado. A resistencia ou objegao em assumir o
c,ha:i[![\ELdo, "ALh!  Senhor  Deus,  eis  que  eu  nao  sei  i:ahar;  porque  sove  ainde  uma
crl.crn€c!" (Jr 1,6) tern a fungao de demonstrar que o profeta fala em none de Deus:
ele por si mesmo nao queria falar. Sua vontade era outra, bern diferente. Nao o
faz  portanto  por  motivo  de  ambicao  pessoal  ou  outros  interesses.  Jeremias,
portanto, assume uma missao autenticada pela vontade de Deus e nao por sua
pr6pria vontade.

Os textos que relatam sua estrutura psicol6gica demonstram que a constru-
9ao de uma realidade diferente da que se ten diante de si, atendendo a vontade
de Deus, esta bern longe de ser urn neg6cio que lucra realizacao pessoal e prestigio
social. Ao contrdrio.  0 caminho 6 drduo e sofrido.  0 mesmo que aconteceu com
Cristo em sua fidelidade ao Pai, isto 6, sua paixao e morte. Mas a realidade a ser
construida deve realmente ser importante para se estar disposto a pagan tal preco.
0 pre€o pode ser pago somente se o projeto tiver sustentacao na utopia.

No contexto  social e hist6rico muitos  sinais  contrastam com o projeto do
Deus. Deus quer a realizacao da sua promessa, mas esta encontra obstaculos do
todotipoquedenotamoafastamentodanagaodaleideJav6.Aidolatriacombatida
pelo grande rei Josias 6 urn sinal gritante de que houve afastamento de Deus a

:::::fru£:n:en:::t:o:£ee5::eprEoj:teoc.eps:£cae:s:::oe:t:aad]:co¥v::::oTffsdr:fi::£apsa:,:
Josias  deram  esperanga  ao  profeta.  Esperou  para  ver  os  frutos  que  poderiii
produzir.  Quando  o  rei  foi  morto  (609  ac)  Jeremias  recomegou  sua  pregac{~lo
profetica atacando corajosamente as injustieas praticadas pelo novo rei Joaquim
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(,Jr22,13-19). Atacou o templo de Jerusalem (7,1-15) qua devoria ser o lugflr da
presenca de Jav6 mas se tornara urn esconderijo de ladr6es. Chegou a denunciar
a reforma de Josias por ter produzido uma conversao s6 aparente (Jr 3,6-13)tt. A
conversao de Jerusalem 6 mentirosa, pois a injusti€a continua sendo a base da
vida nacional, com a diferenga de que agora pretendem ter Jav6 do seu lado. Mas
o templo, lugar do culto centralizado, perverteu-se mum "covil de ladr6es" (Jr 7,11).
Nao  adianta reformar  o  culto  sem reestruturagao  social,  sem transformar  as
rela§6es entre o povo e seus dirigentes, sem acabar com a opressao do estrangeiro,
do 6rrao e da vitiva (cf. Jr 7,6).

Jeremias nao cruzou os brafos. Josias morrera em batalha.  0 atual rei 6
desp6tico (Joaquim), ha ameaca das pot6ncias estrangeiras. A elite corrompida. 0
que fazer? Parece que o projeto deuteronomista de Josias tinha fracassado. Sua
vocagao nao era outra coisa que uma resposta ao projeto de uma sociedade nova,
construfda com coragem e esperanea.

0 futuro nao sera constmido por n6s ate o fin. Mas nao podemos aguarda-lo
passivamente como se nada houvesse para fazer. Na origem de todas as grandqs
obras houve uma fermentagao de sonhos, projetos, aspira£5es, houve uma dedica-
9ao apaixonada aquilo que ainda nao existia (oz4fa-£apos). 0 Sonho 6 tao essencial
ao homem como a realidade, pois 6 a matriz da realidade.

Ha falsos profetas e qualquer urn pode ser urn deles. Isto independe do cargo
que se ocupa.  Nao mos arroguemos, portanto, infalibilidades, nem deixemos de
ouvir  a  comunidade,  suas  necessidades,  o  Evangelho  e  o  Espirito.  i  preciso
aprender tamb6m dos inimigos. Vivemos urn momento de "noite escura para os
pobres",  por isso devemos ter a "com-paixao" (sofrer junto) que unge o ferido e
levanta o catdo.

Aprofecia assume no cristianismo, portanto, a fungao de sonhar e de realizar
o  sonho  na. solidariedade.  A utopia fermenta  a  acao.  Jesus  nao  desmentiu  as
utopias. Alimentou-as. Jeremias anunciou o futuro da Nova Alian§a (31,31-34).
Supera-s'ema id6ia de sociedad'e da Nova Alianga a divisao entre os que sabem e
os que nao sabem, em que o conhecimento 6 utilizado como fonte de dominaeao
paternalista. Ningu6m vai precisar ensinar ningu6m. A lei 6 interior, gravada no
cora€ao, nao mais em Pedra. Eis o fermento que alimenta e faz crescer o Reino
esperado  e  anunciadd.  A hist6ria  comprova  a  fecundidade  das  utopias  e  das
profecias. Jeremias, por isso, estava na soleira do Novo 'lestamento. A verdadeira
esperanca constr6i-se nao mos momentos de euforia nem de ilusao facil sobre as
solug6es, mas sobre as cinzas e as ruinas das ilus6es perdidas. I preciso sonhar
sempre e recomegar indefinidamente a construcao do futuro vislumbrado ut6pica
e comunitariamente.

11. A imagem da prostituicao usada para caracterizar a rebelde e infiel Juda es fa coligada a
passagem precedente (3,1-5). Alei de Dt 24,1-4 proibia que, ap6s o div6rcio, o marido se unisse de novo
a sua mulher, se ela ja estivesse casada com outro homem. Jav6 se divorciou de sua na€ao, Israel, por
causa da infidelidade desta que se prostituiu com muitos amantes. i possivel, agora, retornar a Jav6?
Tudo parece irrepardvel, mas quando o esposo tratdo 6 Jav6, nada esta definitivamente perdido (Nota
da Biblia Sagrada, Edigao Pastoral).
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Ou sord qua dovomos cruz€ir oB brocos ditmte dfl "vit6ri(I 0 neol' )eraiismo!
Desvaneceram-se as possibilidades de mudar o mundo? Nab ha mesmo esperanfa
paraospobres?Naohamaisutopiaspelasquaisvalhaapenadaravida?Jeremias
teve uma causa e uma esperanga. Jesus lutou ate o fim por uma causa. 0 Deus
da vida faz avangar n'Ele e nas suas comunidades (Igreja) a utopia do Reino. Esta
6 a grande missao da Igreja hoje, pois ela atualiza o mist6rio salvifico no tempo e
no espaeo humanos. A Igreja sem o horizonte do "novo",  que deve  ser sempre
buscado e construido, abandona sua missao e esperan€a e ja nao pode, a rigor, ser
chamada de Igreja de Cristo. Ela 6, portanto, nada memos que a testemunha da
possibilidade hist6rica da utopia.
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