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REIN0 PHCADOR" (Am 9,8)
Profetismo e Hist6ria na prega€ao de Am6s1±=!!---I

Jaldemir Vit6rio

Ateologiaprofeticaconsisteemdiferentesleiturasdahist6riadelsrael,emdife-
rentesmomentosdacaminhadadopovo,massobaperspectivadnicadoprojetosalvi-
fico de Jav6. Em geral, a interveneao profetica acontece em momentos criticos, quando
se faz necessario denunciar a infidelidade a Jav6 e chamar o povo a conversao. Con-
verter-se consiste em recolocar a hist6ria nos rumos queridos por Jav6, deixando a sal-
vaeao fluir em forma de bern-estar e prosperidade para todos.  Quando o direito e a
justica tornam-se a pauta de agao do povo, a hist6ria corresponde ao querer divino.

Aqui sera privilegiado o profetismo de Am6s. 0 profeta nao se contenta com a
contemplacao fotografica da realidade (item 1), pois ve alem das aparencias (item 2).
Ao desmistificar as tradic6es hist6rico-teol6gicas (item 3), priva os opressores dos ar-
gumentosusadosparajustificarapraticadainjustica,quemant6mahist6riadelsrael
na contramao de Jav6. Resta-lhe revclar a hist6ria querida por Jav6, ancorada no direi-
toenajustiea(item4),edenunciarapraticacultualemvoga,incapazdeincentivaros
fi6isaconstruiremumahist6riacompativelcomatradicaoteol6gicadelsrael(item5).
0horizontehist6rico-teol6gicodoprofetaultrapassaasfronteirasdelsrael,engloban-
doospovosvizinhos,comaperspectivadeabrangertodososdemaispovos.Ahist6ria
dos outros povos passa tamb6m pelo crivo do direito e dajustica (item 6). Este 6 o ca-
minho seguido por Am6s na sua interpretaeao da hist6ria.

1. Uma fotografia da hist6ria: os beneficiarios do sistema
contentam-se com as apar6ncias

0bem-estareaprosperidadenoReinodelsrael,nos6culoVIIIac,tempodeatua-
c5odoprofetaAm6s,eraminterpretadoscomosinaisdabenevol6nciadivina.Multipli-
cavam-se  construg6es  luxuosas  (Am  3,15).  Vinhas  esplendidas  e  farta producao  de
vinhoeramsinaisdeunaagriculturaemfrancaexpansao(Am5,11).0com6rciolucra-
tivo estimulava a ambigao dos comerciantes (Am 8,5). As festas religiosas caracteriza-
vam-sepelagrandiosidade(Am5,21-23).Naohaviasinaisdecrisepolitica,nemopais

passavaporgrandesdificuldades.Osaristocratasdacapitalsentiam-setranqtiilosedes-
frutavam uma vida de prazeres, sem peso na consci6ncia (Am 6,1.4-6a).

A estrutura religiosa, polarizada pelo santuario de Betel, escolhido para ser o lo-
calondeoreieasuacorteprestassemcultoaJave(1Rsl2,26-33),foracolocadaaser-
vigo da monarquia.  0  sacerdote-chefe (Am 7,10) atuava como  funcionario  do rei,
esquecendo a sua condigao de servidor de Deus. Nesta circunstancia, procurava con-
servar imutavel a ordem s6cio-politico-econ6mico-religiosa implantada no pats. Qual-

quer mudanga incidiria sobre ele e seu cargo influente de lider religioso.
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¢t~tcs" (Am 6, I ), o povo cscolhido por Jav6 como povo dc sua prcdilccrit>. A liislt'ii.i:I ci':I
inlcrpi.ctada a partir da chamada /eo/ogz.cz dcz re!rj.bwj.c6o. 0 esquema era simplc`i:  Sc
I srael fosse fiel a sou Deus e pautasse a sua conduta pela vontade divina, seria agracia-
do com a bengao da paz e da prosperidade, ou seja, o s%cz/om. Caso escolhesse o cami-
nho da infidelidade, experimentaria toda sorte de castigo, destruie5o e morte. Dt 28
fomula, com precisao, esta concep?ao.

Esta chave de leitura da hist6ria era aplicada a Israel de maneira quase magica,
sem se perguntar pela origem de tanto progresso material. De fato, a riqueza de Israel,
no tempo de Am6s, devia-se a uma confluencia de fatores de politica nacional e inter-
nacional. Intemacionalmente, a potencia hegem6nica - a Assiria - passava por urn
acentuado momento de baixa. Reis incompetentes foram incapazes de manter a tutela
do imp6rio sobre os paises subjugados a forca e reduzidos a vassalagem. Neste mo-
mento, Israel n5o teve dificuldade de suspender o pagamento do tributo cobrado pelos
dominadores, resultando numa consideravel poupanea de divisas. Com mais dinheiro
disponivel, tornaram-se possiveis os investimentos no pals. Imaginemos a explosao
de progresso que aconteceria no Brasil, se o govemo nao devesse mais pagar osjuros e
o principal da divida extema . .. e pusesse fim a corrupg5o! Nacionalmente, o trono de
Israeleraocupadoporumreicompetente,emtermospoliticoseadministrativos.Jero-
bo5o Il permaneceu no cargo por mais de 40 anos (786-746 ac). Este dado 6 tanto mais
admiravel se considerarmos que, no Reino do Norte, nao valia o crit6rio de sucessao
dinastica, como acontecia no Reino do Sul. Golpes de estado Cram, geralmente, o ex-
pediente usado para apossar-se do trono. Nos 25 anos anteriores a destruieao assiria, 6
reis ocuparam o trono da samaria (2Rs 1 5-16). Esta instabilidade politica foi denun-
ciada pelo profeta Os6ias (Os 8,4).

Jeroboao 11 soube tirar partido da situacao. Entre outras coisas, passou a cobrar pe-
dagio das caravanas em transito pelo pals a caminho do Oriente e do Ocidente. A passa-
gem pela Palestina era obrigat6ria. A capital - Samaria - fora construida mum ponto
estrat6gico, de forma a perinitir o controle do trafego na regiao. Promoveu guerra contra
os paises vizinhos, alargando os limites do reino e se beneficiando dos despojos dos ini-
migos (2Rs  14,25-28).  Seu longo reinado propiciou o fortalecimento da aristocracia,
tanto urbana quanto rural. Quem gozava das benesses oferecidas pelo sistema implanta-
do no pals s6 tinha motivos para se alegrar e se sentir agraciado por Deus.

A cobranca de impostos era, tambem, fonte de abundantes recursos. 0 peso recaia
sobre os trabalhadores rurais, de quem se extorquia parte da producao, para a sustenta-
gaodoreino.Estatributag5otomavapesadaavidadoscampesinos,porestimularaco-
bica e a ganancia de quem se enriquecia a qualquer custo.

2. Uma radiografia da hist6ria: o profeta ve al6m das aparencias

Entretanto, o profeta Am6s coloca sob suspeita a seguranca e a prosperidade
conseguidas sob a lideranga de Jeroboao 11. Seu oraculo contra o rei e contra o pals,
pronunciado em Betel,  soou como uma bomba:  ``Jerobo5o morrera pela espada e
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0 oraculo apontava, sem meias-palavras, para o iminente castigo divino. Casti-
go cvocava pecado. Pecado evocava idolatria. Idolatria evocava infidelidade a Jav6.
Inridelidade levava a ruptura com Jav6 e a perda dos privil6gios ligados a condicao de
pOvo eleito.

0 sacerdote-chefe entendeu que Am6s, chamado por ele de "vidente" (%ozefe),
tramavaumaconspiragaocontraorei(Am7,10).Maisumgolpedeestadoavista,com
perspectiva de banho de sangue, perda de privil6gios, saques e vingancas! Dai a ime-
diataprovid6nciadeafastaroprofetadacidade-santuario,ordenando-1hevoltarparao
seu pals de origem (Am 7,12-13).

0 oraculo profetico fundamenta-se na percepgao do esquema de injustica insta-
1ado no pals. A riqueza estava concentrada nas maos de poucos. Estes espoliavam a
parcela maior da populaeao, em aberta contradicao com o projeto de vida ansiado por
Jav6 para seu povo, cujos eixos deveriam ser o direito e ajustica. O rei, cuja tare fa fun-
damental consistia em garantir o equilibrio social, pondo-se do lado dos desfavoreci-
dos, acobertava as injusticas, quando nao as promovia. A religiao, chamada a ser uma
instancia critica e a exigir respeito ao proj.eto de Deus, era instrumentalizada pelos
agentes da opressao, perdendo a sua razao de ser.

Am6sdesmascarouaterrivelrealidadeacobertadacomacapadoprogresso.Aen-
ganosa hist6ria de b6ngaos haveria de se transformar em hist6ria de maldic6es. Quem
pensava ter Jav6 a seu favor, deveria preparar-se para o castigo que estava as portas.

As apar6ncias enganam!  Mas Am6s n5o se deixou enganar. Ele bern sabia de
onde vinham a prosperidade e o bern-estar, e conhecia os seus custos. A dura realidade
social o afetava: o sofrimento dos fracos (Am 2,7a; 4,1 ; 5,11 ; 8,6), a falta de respeito
pelo direito dos humildes (Am 2,7b; 5,12b), o abuso cometido contra as mulheres es-
cravizadas (Am 2,7c), o uso religioso de objetos conseguidos por meios ilicitos (Am
2,8), as intimeras violencias, opress5es e rapinas promovidas pela classe dirigente que
atropelavaodireito(Am3,9b-10),aextorsaonacobraneadosimpostos(Am5,llb),a
pratica descarada do subomo (Am 5,12b), o com6rcio fraudulento (Am 8,5). 0 culto,
mormente o praticado no santuario real, encobria todas estas mazelas, dando-lhes ares
de legitimidade. A rej.eic5o profetica deste abuso da religiao expressa-se no oraculo
proferido contra o sacerdote-chefe: seu fim seria o exilio e a morte numa terra impura,
ap6s presenciar a cruel eliminac5o de seus familiares (Am 7,17).

3. As tradic6es hist6rico-teo]6gicas desmistificadas

Na perspectiva biblica, hist6ria e teologia est5o indissociavelmente ligadas. A
hist6ria-entendidacomohist6riadasalvagao-erainterpretadaapartirdetradic6es
hist6rico-teol6gicas. Estas evocavam as intervenc6es de Jave, no passado, em favor
de seu povo, libertando-o da opressao, escolhendo-o como o seu povo preferido, in-
dicando-lhe urn modo de proceder compativel com esta condic5o, dando-lhe uma
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A continua mcm6ria do passado sustentava a caminhada no pi.cscnlc c lil.ttjtilw:i
a futuro da vida do povo. Todo o arco da hist6ria deveria, assim, trazer a mal.cii (I:` iirc-
``cnca libertadora de Jav6. A contrapartida do povo deveria ser a construg5o dc uma so-
cicdade justa e fratema, fazendo eco as manifestap6es contfnuas do amor misericordio-
so e libertador de Jav6.

Embora agindo na contramao do desejo de Jav6, Israel continuava a se orgulhar de
sua condicao de povo de Deus, enganando-se a si mesmo. Ele nao se dava conta da con-
tradicao em que se envolvera. Entao, Am6s desfaz este mal-entendido, pondo em xeque
a seguranca oferecida pelas tradig6es religiosas. Desmistifica-as e as desautoriza!

Am6s ironiza a pretensao de Israel de ser o povo eleito de Jav6, com primazia so-
bre os demais povos. Considerando-se "a primeira das nac6es" (Am 6,1 ), Israel se au-
to-engana:  ela sera tratada como uma nagao qualquer. Alias, sera tratada com mais
severidade. Jav6 n5o tomara partido por ela, quando o inimigo cercar o pals, desbara-
tar o reino e saquear os palacios (Am 3,11). Nem quando seus nobres forem tangidos
para o exilio (Am 4,3), juntamente com o seu rei (Am 7,11).

A eleigao divina comportava uma grande responsabilidade por parte de Israel.
Se Israel esqueceu-se de corresponder a predilecao divina, nao podia mais contar com
a benevolencia de Jav6. ``S6 a v6s conheci de todas as tribos da terra, por isso eu vos
castigarei por todas as vossas faltas" (Am 3,2). A perversao do povo eleito tern uma re-
levancia especial, na medida em que a eleigao comporta uma miss5o em relacao a hu-
manidade, como mediacao de benc5os. Tanto No6 (Gn 9,12-17) quanto Abraao (Gn
12,1 -3), muito antes de Mois6s e de Israel, receberam de Deus uma miss5o em relac5o
ao conjunto da humanidade. 0 conteddo de Gn 12,3, aplicado a Abraao, vale tamb6m
para Israel: "Com teu nome serao abeneoadas todas as familias da terra". Se Israel se
corrompe,toma-seumamediacaoinaptaparaasalvacaodivinanahist6riadahumani-
dade. A dendncia profetica, portanto, tern como pano de fundo a hist6ria humana no
seu conjunto e nao apenas a hist6ria de Israel. Urge retomar a fidelidade para toda a
humanidade ser beneficiada.

Outra tradicao hist6rico-teol6gica de Israel, posta em xeque por Am6s, diz respei-
to a guia divina a caminho da Terra Prometida. Israel considerava a longa marcha pelo
deserto como expressao da presenca amorosa de Jav6 na vida do povo, conduzindo-o
por caminhos perigosos e acudindo-o mos momentos dificeis, protegendo-o dos inimi-
gos. Orgulhoso de ser privilegiado por Jav6, Israel esquecia de se perguntar pelas exi-
gencias divinas, como resposta a flo grandes provas de amor. Pelo contrario, a injustica
e a opress5o corromperam as relac6es intelpessoais em Israel com o que havia de pior.

Am6s confrontou Israel com uma revelacao inesperada: assim como Jav6 guiou
Israel, fez o mesmo com outros povos em busca de terra para se instalar. "Nao sois para
mim como os etiopes, 6 israelitas? -oraculo do Senhor. N5o fiz subir Israel do Egito,
os filisteus de Caftor e os arameus de Quir?" (Am 9,7). Em outras palavras, Israel nao
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ti`i€ plivil¢gio, ci`bia-lhc uma griindc I.csponsabilidadc hist6i.ica, pot. lhc ti`I. *i{l`) I.cvc-
I:`{li` sun missao cm I.clac5o aos demais povos, a quem nao foi conccdida csta graca.

Tamb6m 6 desmistificada a tradig5o do "Dia de Jav6". Na concepc5o popular (Jr
30,7; J12,1 l ; Sf I ,15), o "Dia de Jav6" era esperado como tempo da intervencao pode-
rosa de Jav6 na hist6ria de Israel, para torna-lo vitorioso sobre os seus inimigos. Urn
dia de libertacao e de experiencia do socorro divino! A expectativa do Dia de Jav6 tra-
zia alegria e esperanga de tempos novos.

Am6s, porem, se recusava a fazer coro com o entusiasmo popular. Sua dendncia
mostra o reverso da medalha: "Ai dos que desejam o Dia de Jav6! Para que vos servira
o Dia de Jav6? Ele sera trevas e nao luz! . . . Nao e o Dia de Jav6 trevas sem luz, escuri-
d5o sem claridade?" (Am 5,18.20). Ele tamb6m dira: "Acontecera naquele dia (o Dia
de Jav6) -oraculo do senhor-que farei o sol declinar em pleno dia e escurecerei a ter-
ra em urn dia de luz. Transformarei vossas festas em luto e todos os cantos em lamenta-
gao" (Am 8,9-10a).

A reviravolta prevista pelo profeta deve ter chocado os ouvidos de seus contem-
poraneos. A luz esperada seria sombras e trevas. A vida almejada despontaria como
morte e lamentagao. A libertac5o resultaria em destruicao. Afinal, o rumo tomado pela
hist6ria do povo eleito estava em aberta contradigao como o querer divino, apesar de
as aparencias indicarem o contrario.

Israel confrontava-se com urn dilema: ou a hist6ria entrava no compasso do proje-
to de Deus e a nagao continuaria a gozar dos beneficios divinos; ou, continuando o des-
compasso, caminharia irremediavelmente para a morte. 0 destino hist6rico, em dltima
analise, estava na dependencia da postura teol6gica. As tradic6es teol6gicas, entendidas
de forma inconseqiiente e leviana, eram insuficientes para garantir urn futuro cheio de
exitos para Israel. 0 elevado componente etico daquelas tradig6es deveria ser levado em
considerac5o, se se quisesse garantir a sobrevivencia hist6rica do povo eleito.

4. A hist6ria humana desejada por Deus

Na perspectiva teol6gica, a hist6ria humana nao pode ser uma hist6ria qualquer.
Deve corresponder a hist6ria querida por Deus. Dois serao seus alicerces:  o direito
(mz.svpflf) e a justi€a (fcdagczfo). Condenando o culto feito de exterioridade e vazio de
contetido, Am6s exorta o povo: "Que o cZz.rez.fo corra como agua e a/.wsfz.f¢ como urn
rio caudaloso" (Am 5,24).

0 mz.svpflf corresponde a ordem divina inscrita no cosmos que, posteriormente,
sera formulada como instrucao - rorczfe. Ai esta determinado o regime de relae6es a
serestabelecidoentreosmembrosdopovodelsrael,comespecialatencaopelaporeao
mais vulneravel da sociedade: os pobres, os 6rfaos e as vitivas. Era mister protege-los
contra qualquer tipo de abuso e exploragao. Competia ao rei uma tare fa particular no
tocante a prote€ao a ser-lhes oferecida.
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lcccrnol.l"`scmbcncficiopr6prio,comprcjuizodosmaisfracos.Scalidc].N`f:ii)t>liliL]
co-rcligiosa sc pauta pelo querer divino - o mz.sYp¢/ -, os fracos n5o tcr5o motiw* tlc
tcmor.  Caso  contrario,  tomar-se-ao vitimas de sua ambicao  implacavel.  Foi  o  quc
aconteceu em Israel!

Am6s nao suporta a corrupgao dos tribunais que, por dinheiro, julgam a favor
dos ricos em detrimento dos pobres. Os culpados sao absolvidos e os inocentes, con-
denados. 0 profeta investe contra "quem odeia os que chamam o tribunal a ordem e
tern horror de quem toma a palavra com integridade" (Am 5,10). Bern como quem,
"no tribunal, enxota os pobres" (Am 5,12). Se o direito no tribunal nao for, urgente-

mente, restabelecido (Am 5,15), Jav6 castigara os promotores da injustiea.

A fcdczgczA resulta da pratica do rm!.s'rpo/. Justica tern a ver com o respeito a digni-
dade de cada membro da sociedade, ate o mais humilde de todos; com a defesa de seus
direitos fundamentais e com a garantia de sua liberdade. Ajustica 6, pois, incompati-
vel com a marginalizacao, a opressao, a venalidade, a corrupgao, a exploracao, a vio-
lencia, o abuso de autoridade, vicios largamente praticados em Israel.

A carencia de direito e dejustica criou uma insuportavel cis5o na sociedade isra-
elita. De urn lado, estava a corte da Samaria, capitaneada pelo rei e pela aristocracia da
capital. E tamb6m todos os usufrutuarios do sistema, fiel estrutura de apoio dos aristo-
cratas:  os jufzes,  os militares,  os  sacerdotes,  os  latifundiarios.  Enquanto  o ex6rcito
agia como forca de coere5o, a religi5o tendia a legitimar as mdltiplas formas de abuso
do poder do estado tributario. De outro, estavam os camponeses, as pessoas escraviza-
das e empobrecidas; os fracos e impotentes para fazer valer os seus direitos; os apega-
dos a Jav6 e ludibriados em sua boa-fe. Em suma, o povo eleito, cuja vocacao fundamen-
tal era a fratemidade, transformara-se mum povo de opressores e oprimidos, explora-
dores  e explorados, privilegiados  e marginalizados,  enriquecidos  e empobrecidos.
Exatamente, a sociedade abominada por Jav6!  Quando Jave libertou o seu povo da
opressao egipcia, tinha em vista tird-lo de situac5o semelhante. Nestes terlnos, a hist6-
ria de Israel, nos tempos de Am6s, passava por uma perigosa regressao: voltava-se a
estaca zero da libertacao. S6 que, agora, a opress5o nao era mais cometida por estran-
geiros. S5o irmaos explorando e oprimindo os pr6prios irmaos.

A metafora profetica para a urg6ncia de mz.s.pczf e fecJczgofe e sugestiva. Ela se refere
a "agua" e a ``rio caudaloso" (Am 5,24). Para quem vivia numa regiao des6rtica e arida, a
"agua" tomava-se urn bern altamente precioso e desejado. Sua falta significava fome,

pendria...emorte.Aalusaoa"riocaudaloso"apontaparaagrandenecessidadedodirei-
to e dajustica em Israel, sinal de escassez de ambos naquela sociedade. E mais, se Israel
n5o se predispusesse, com urgencia, a faze-los valer, poderia preparar-se para o fim.

Esta antevisao  de urn fim tragico para Israel  faz-se presente na pregacao  de
Am6s pelo recurso a invectiva como genero literario, usado para veicular a sua mensa-
gem. Seu componente literario "ai dos que. .." nao deixava margem para equivocos. 0
pano de fundo sociocultural era o lamento funebre (gj.#ofe), obrigat6rio por ocasiao do
falecimento de uma pessoa, seja ela quem fosse. Quando o profeta anuncia: "Ai dos
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1:I ii:`i'{\ iL `irg6ncia dc restaurar o direito e ajustica no pais. Quem "transforma o dircito
i`i`l vcncno e lanca por terra ajustica" (Am 5 ,7), quem "odeia o que repreende a porta e
tlctcstaoquefalacomsinceridade"(Am5,10),quemserecusaa"estabelecerodireito
{\ porta" (Am 5,15) nao deve se iludir: a seu tempo, Jav6 havera de puni-los, exemplar-
mcntc, com a morte.

Por conseguinte, para Israel a hist6ria nao pode ser qualquer hist6ria. Se, por urn
lado, ela corresponde a intervengao salvifica de Jav6, em favor de seu povo, desde
tempos imemoriais, por outro, deve se construir sobre a pratica do direito e dajustica,
dando origem a sociedade querida por Deus. Hist6ria e teologia estao mescladas de
forma inextricavel com a 6tica. A tal ponto que uma hist6ria desprovida de 6tica -con-
cretizada no direito e najustica -deixa de ser hist6ria da salvagao para ser hist6ria de
condenagao. Em outras palavras, anti-hist6ria.

5. A inutilidade do culto: uma falsa recuperacao da mem6ria hist6rica

Na tradigao de Israel, a pratica cultual era urn momento de recuperag5o da mem6-
ria dos grandes feitos salvificos de Jav6, principalmente o evento fundante da fejavista,
a libertapao da escravid5o egipcia. No Reino de Israel, as tradic6es ligadas a Mois6s e ao
Sinai eram cultivadas de modo particular. Longe de ser uma pratica saudosista, trata-
va-se de perceber como Jav6 continuava a agir em beneficio de seu povo, ou seja, como
a hist6ria da salvaeao era levada adiante, no presente, por obra e graca de Jav6.

0 culto faustoso do santuario real de Betel, num tempo de prosperidade, nao
dava margem para dtividas:  Jav6 continuava a proteger seu povo, concedendo~lhe
bern-estar na terra dada como heranca. 0 amor libertador mantinha-se inalterado. Por
isso, Israel assistia a derrota de seus inimigos e a consolidaeao do reino. 0 presente era
digno do passado do povo!

Esta interpretagao da hist6ria, pr6pria de quem se beneficiava com a injustiea e a
opressaodosmaisfracos,naocorrespondiaadeAm6s.Dafterproclamadoainutilida-
de do culto, incapaz de tocar a consciencia dos "homens de fe", comandantes da na-
eao. Estes se esquecem de ser Jav6 o tinico senhor da hist6ria e se comportam como
deuses, tiranos de seus semelhantes.

Am4,4-5e5,4-5desautorizamapraticacultualdosprincipaissantuariosdelsra-
el, a comecar por Betel. "Ide a Betel e pecai ! Ide a Guilgal e multiplicai vossos peca-
dos!" (Am 4,4). Longe de ser lugar de culto verdadeiro a Deus, tomara-se lugar de
pecado, pois o culto a Jav6 nao gerava uma atitude correta em relacao ao pr6ximo.
Como compactuar louvor a Jav6 com a pratica da injustiea? Como louvar a Jav6 sem
sesentirmotivadoacriarumasociedadefundadanodireitoenajustica?Estadescone-
xao entre manifestaeao da fe em Jav6 (teologia) e pfatica da justiea (hist6ria) 6 tida

pelo profeta em conta de pecado.
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ci.am culto agi.€iddvcl a quem os praticava, sem, contudo,  sci. agr€iddvcl  :`  I)€iiH (^Iii
4,5b). Jav6, a qucm se dirige o culto, na pratica, tomava-se irrelevantc, quando tt ctti':i-
cao do fiel permanecia insensivel aos apelos divinos, em vista da solidaricdadc c cl:I
miseric6rdia para com o pr6ximo.

N5o faltava aos adoradores de Betel e de Guilgal o conhecimento das normas ri-
tuais, nem a disposicao de se submeter, rigorosamente, a elas. Podemos imaginar com
quanto entusiasmo se festejava; com quanta generosidade eram feitas as oferendas;
como Cram escolhidos os melhores animais para serem oferecidos, em holocausto, a
Jav6; o fervor dos cantos e das mdsicas (Am 5,21.23). Sem ddvida, os sacerdotes moti-
vavam o povo a ser generoso,ja que a generosidade atraia a benevol6ncia divina. A in-
sistencia  surtia  efeito!  Por6m,  o  n6  da  questao  estava  no  desdobramento  6tico  -
hist6rico -de tudo isto. Deus, buscado em si mesmo, sem a necessidade de passar pela
hist6ria, nao se deixa encontrar (Am 8,12). A busca verdadeira de Deus comporta urn
engajamento sincero na construcao de uma hist6ria compativel com o proj eto de Deus.
A dendncia profetica, portanto, recaia sobre o descompasso entre culto e justica, fe e
hist6ria, busca de Deus e miseric6rdia para com o irmao injusticado.

Quando Jav6, pela boca do profeta, exorta a casa de Israel: "Procurai-me e vive-
reis" (Am 5,4), logo se apressa a matizar: ``... mas nao procureis Betel, nao entreis em
Guilgal, nao passeis por Bersab6ia, pois Guilgal sera deportada e Betel se tornara uma
vergonha" (Am 5,5). A busca de Jav6 prescinde da peregrinaeao aos principais santua-
rios do pals. Para ter sucesso, a peregrinagao deve seguir urn itinerario diferente e pas-
sar pelos pobres, fracos, humildes, violentados, extorquidos, indigentes, justos, vitimas
do subomo e da corrupcao. E o culto a Jav6 consistira em fazer o direito e ajustica che-
garem a essa camada social. S6 ent5o, o desprezo, o desgosto e o desagrado de Jav6
para com a pratica cultual em Israel (Am 5,21 -22) nao mais teria razao de ser. E o culto
sera, deveras, penhor de vida. ``Procurai o Senhor e vivereis!" (Am 5,6a).

0 profeta insiste no tema da vida por detectar sinais de morte multiplicando-se
por toda a parte.  0 verbo viver (fecz}Jczfe) refere-se a conservac5o da vida terrena, na
prosperidade e na paz, sem o perigo de morte violenta. Isto s6 acontece quando existe
direito ej.ustica. Como a sociedade de Israel esta longe deste ideal, o profeta 6 levado a
convocar o povo para passar da morte para a vida. A vida brota de urn encontro sincero
e autentico com o Senhor.

O culto 6 penhor de vida quando engaja o fiel na construeao da hist6ria, em sinto-
nia com o passado de libertaeao, fruto da acao de Jav6 em favor do povo, e na perspec-
tiva da justica, fruto da fidelidade a Jav6. 0 culto que encoberta injustigas e nao se
toma urn apelo a consci6ncia do fiel para a transformacao da hist6ria sera ilegitimo.
Am 5,6-12 alerta para o perigo de urn culto irresponsavel. 0 profeta denuncia a inca-
pacidade de o povo captar os sinais dos tempos, tao evidentes e prementes, e a con-
seqtlente exig6ncia de convers5o. S5o elencadas cinco calamidades -castigos -envia-
das por Jav6, falando em 1 a pessoa. Todas elas s5o concluidas com urn refrao -``. . . mas
nao voltastes a mim" (v.  6.8.9.10.11). A volta (s'fewb) a Jav6 -conversao (s%#bczfe) -
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i`n {l(t clircito, dondc se origina uma sociedade articulada najustica. Este 6 o scntido da
:`(lmocstacao contida em Am 5,14-15 -"Procurai o bern e nao o mal para que possais
vivcr c, assim, o Senhor Deus Todo-poderoso estara convosco como dizeis. Odiai o
i"`l c amai o bern, estabelecei o direito a porta. Talvez, o Senhor, o Deus Todo-podero-
so, tcnha compaixao do resto de Jos6".

Am 5,12 expressa a desilusao do profeta quanto a disposieao de Israel para con-
vel.ter-se e, consequentemente, quanto ao futuro do povo. "Porque vou te tratar assim,
Isi.ael,prepara-teparaencontraroteuDeus".Asperspectivasdesteencontrosaotragi-
cas e afetarao, de cheio, a hist6ria de Israel. Jav6 vira ao encontro de Israel para punir
as suas faltas. Este ficara a merce de seus inimigos. i a antevisao do fin da hist6ria de
Israel. Sem direito e sem justi€a, nao existe hist6ria possfvel para o povo eleito. Am
3,12, com uma metafora, descreve a destruieao que se abatera contra Israel. "Como o
pastor salva da boca do leao duas patas ou urn pedaco da orelha, assim se salvarao os
israelitas que estao instalados em Samaria, na beira de urn leito e sobre urn diva de Da-
masco". Outra imagem tfagica ocorre em Am 4,2-3. 0 texto refere-se a aristocracia sa-
maritana, agente de injustica e de opressao. Entretanto, o pars, como urn todo, sentifa
os efeitos do castigo. Nao ha como escapar! A iminente deportacao (Am 5,27a; 6,14)
nao sera seletiva, ao se abater sobre todos. Todavia, os mais fracos ser5o, uma vez
mais, as primeiras vitimas da injustica alheia.

Assim, o profeta recusa-se a dar seu aval a urn culto, impotente para colocar a his-
t6ria do povo eleito no compasso da vontade de Deus. Culto que nao leva os adoradores
a perceberem estar "transformando o direito em veneno e o fruto dajusti€a em absinto"
(Am 6,12b). Mais que pessimista, o profeta esta sendo realista em rela€ao ao futuro.

6. Jav6 olha para al6m da hist6ria de Israel

Am 9,7 cont6m uma alus5o a acao de Jav6 na hist6ria de outros povos, inclusive
inimigos de Israel, como era o caso dos filisteus. Entretanto, Am  1,3-2,3 possibili-
ta-mos constatar melhor como, na perspectiva de Am6s, o senhorio de Jav6 vai al6m
dos limites geograficos de Israel.

Trata-se de seis oraculos de condenac5o contra nac6es vizinhas de Israel, com
sanc6es severissimas. Em todos eles, o ponto visado 6 o desrespeito a dignidade hu-
mama, expresso na falta de miseric6rdia para com o pr6ximo. Os agentes destas atroci-
dades s5o os ex6rcitos com o respaldo das classes dirigentes dos diferentes paises. 0
pecado de Damasco consistiu em "esmagar Galaad com debulhadoras de ferro". Gaza"deportou populac6es inteiras para entrega-las a Edom". Tiro "entregou populac6es

inteiras a Edom e nao se lembrou da alianca fratema". Edom "perseguiu a espada seu
irm5o e sufocou sua miseric6rdia, guardou para sempre sua c6lera e conservou etema-
mente seu furor". Amon "abriu as entranhas das mulheres gravidas de Galaad para
alargar o seu territ6rio". Moab "queimou os ossos do rei de Edom ate calcina-los".
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tiva daqucl£` dc Israel: a Jav6 intcrcssa scmprc o tcma dajustica. Os ci`sos cluiii`,:itlii*
sao, todos clcs, casos exemplares de violac5o dos direitos fundamentais dos sol.i`S hu-
inanos. No rastro deles, muitas outras violag6es, igualmente graves, devem tor sido
pcrpetradas.

De Jav6 parte o juizo hist6rico, sempre na linha da destruie5o pelo fogo (Am
1,4.7.10.12.14;2,2)edaeliminac5odaliderancadopais-"Mandareifogo...quecon-
sumira os palacios de .. .". Os agentes da opressao serao eliminados pela raiz e a hist6-
ria desses povos chegara ao fim, pelo memos, como hist6ria de injustiea. No futuro,
tudo devera comecar da estaca zero.

0 interesse de Jav6 pelos povos vizinhos e a severidade do tratamento da injustica
cometidaporelesservedealertaparalsrael.AfinalsaotodospovoscomquemJav6nao
tern uma relac5o especial de eleieao, como se da com Israel. Diante da severidade de
Jav6,Israeldeveriaquestionar-se:seJavetrataassimquemn5o6seupovoeleito,quanto
mais severo sera com quem esta ligado a ele pela foxpa de uma particular predilecao e a
quemrevelou,comclareza,asuavontade?Poroutrolado,ficapatenteapreocupa?aode
Jav6 -e a do profeta -com o tema dajustiga. Esta deve transparecer tanto na hist6ria de
Israel, quanto na hist6ria de todos os povos. A hist6ria humana, para ser hist6ria da sal-
vagao, sera a hist6ria da pratica do direito e dajusti?a. Senao, vira a destruic5o.

Conclusao

Acristandadepassaporummomentodeinsensibilidadehist6rico-teol6gica.Asi-
tuac5o de mis6ria de largas porc6es da humanidade, a continua expansao da cultura da
morte, a injustica infligida a milh6es de assalariados, a apartapao social de minorias
marginalizadas, a praga da corrupgao, a violac5o sistematica dos direitos humanos, a
avassaladora espiral de violencia e tantas outras mazelas sociais convivem, perfeita-
mente, com a fe crista, semjamais causar intranqtiilidade a consci6ncia dos "bons cris~
faos". Pior ainda 6 a tend6ncia verificada no ambito de certos movimentos eclesiais, no
sentido de anestesiar as consciencias de seus membros, centrando-os em preocupac6es e
praticasirrelevantes.Eanossahist6riavaiemfrente,sematenderavontadedeDeus.

0 testemunho de Am6s serve-mos de alerta. Urge recuperar a dimensao profetica
da espiritualidade evang61ica, de forma que os crist5os, a exemplo do profeta Jesus, se
empenhemnaconstrugaodeumahist6riacompatibilizadacomoReinodeDeus,onde
o amor misericordioso seja a pauta das relac6es sociais. Pela agao profetica dos cris-
taos, a hist6ria humana podera ser transformada na hist6ria querida por Deus.
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