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Quem bebeu a agua do concllio vaticano Il quase se engasga ao ler, em lJo 2,15:"Nao  ameis  o  mundo,  nem o que  ha no  mundo".  Pois  o Concilio Vaticano 11 foi

convocado, pelo saudoso papa Joao XXIII, com o intuito de abrir as janelas da Igreja
para o mundo

0 texto citado 6 urn daqueles que serviram para justificar. na espiritualidade
antiga e medieval, a fuga do mundo. que ainda (ou novamente) se faz sentir hoje. Isso
causaconstrangimentonosalboresdaeradacomunicapao,daglobalizapao,da"aldeia
global". E nao deixa de parecer em contradieao com outras frases do pr6prio Joao:"Deus amou o mundo a tal ponto que deu o seu Filho unigenito [...], Deus enviou seu

Filho ao mundo [...] para que o mundo fosse salvo por ele" (Jo 3,16-17). Jesus morreu
"pelo mundo". Os pr6prios discfpulos de Jesus perceberam a dificuldade:  "Senhor,

como se explica que tu te manifestaras a n6s e nao ao mundo?" (Jo  14,22). Qual a
diferen€a entre os discfpulos e "o mundo"?

1. 0 mundo mos escritos de Joao

No  evangelho  de Joao,  o  termo  "mundo"  tern  (1)  urn sentido cosmol6gico
(Deus/a Palavra criou o mundo, Jo 1,lob; cf. a "fundapao do mundo", Jo 17,24 etc.)
e (2) urn sentido antropol6gico, o inundo dos homens, a humanidade. Este 6 o sentido
mais usado. Esse mundo antropol6gico 6 destinatino da oferta de salvapao de Deus
(1,10a;  3,16-17) e 6-posto diante da opeao de aceitar (17,23) ou de rejeitar a oferta
(1,10c;  15,18-19).

Joao usa muitas vezes a expressao "este mundo" (8,23.23; 9,39;  11,9;  12,25;
31,31;  13,I;  16,11;  18,36.36). Neste sentido, o termo 6 sempre negativo. Indica urn
tempo-espapo que e dominado pelo "chefe deste mundo" e destinado a perdi€ao. Em
compensapao, Joao nunca usa, como Paulo, Lucas etc., "este eon" ou "o presente eon"
para falar no mundo que passa. Para Joao, "eon" 6 sempre o tempo-espapo de Deus,
normalmente traduzido em nossas bll)lias, na aus6ncia de termo mais apropriado, por
"etemidade". (0 que Joao chama "vida do Son" 6 entao traduzido por "vida etema",

o  que,  desgrapadamente,  faz  pensar  mum  prolongamento  infinito  de  nossa  vida
terrestre, depois da morte - se nao mum etemo retomo em forma de reencamapao. 0
que a "vida do eon" em Joao quer expressar 6 urn salto qualitativo, que nao comega
depois da morte, mas desde ja, na opgao da fe.)
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"Eon"  (grego  &f.6«)  corresponde  bastante  bern  ao  t€rliiti  l`t`hl'{Iiun   .tj/f?i»,  urn

grande espapo de tempo; o  `o/t3m  `o/czmf.in, "seculo dos seculo.I", € t> ti`inr7o de Deus
por excelencia. Quando esse invade nosso tempo-espapo, "este (o prc``ente) eon" deve
ceder.  i assim que o judalsmo apocalfptico exprime o ato decisivo de Deus:  uma
invasao do ambito de Deus, com todas as suas "fongas", afugentando o ambito ruim
das  relap6es  presentes.  Significativamente,  Joao  prefere  indicar  o  tempo-espapo
presente por kosmos (grego para "mundo"), sendo que kosmos traz a conotapao de"cosm6tico",  bonito,  brilhoso,  harmonioso...  Parece  que  Joao quer sugerir o falso

brilho deste mundo, bonitinho, mas ordinfrio...

Esse sentido de ambigtiidade transparece claramente em lJo 2,16-17: "Tudo o
que ha no mundo, a cobi€a da came (humanidade), a cobiea dos olhos e a arrogancia
dos bens da vida, n5o vein do Pai, mas do mundo; ora, o mundo (kosmos), com sua
cobiea, passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para o eon".

2. 0 ambiente humano imediato

Tentemos pensar de modo bern concreto. Qual 6 o ambiente humano imediato
em que Joao pensa quando fala do mundo?

No  seu  Evangelho  (nao  nas  Cartas),  Joao  usa  com  freqti6ncia  o  termo  "os
judeus". A comunidade joanina desenvolveu-se no ambito do judalsmo, ainda que, no
tempo da redapao final do evangelho (cerca de 90 dc), talvez contasse com relevante
ntimero de nao-judeus. De toda maneira, no Evangelho, o "mundo" 6 representado por
aqueles  com  os  quais  a comunidade  convive concretamente,  e  que Joao  chama "os
judeus", nao no sentido 6tnico - pois judeus Cram tambem Jesus, Joao, os discfpulos, os
membrosdacomunidadejoaninaeprovavelmenteboapartedosleitoresdoevangelho-,
mas principalmente no sentido da estrutura religiosa e social dominante.

0 termo ``os judeus" em Joao 6 uma sigla. No nfvel da hist6ria de Jesus, aponta
a comunidade judaica (em geral:  2,13;  5,1;  7,2;  11,19.31  etc.;  na Galil6ia:  6,41.52)
ou,  mais  especificamente,  o  grupo  dominante  (1,19;  5.10.15  etc.).  No  nivel  da
comunidade joanina e do leitor de Joao, evoca a comunidade judaica depois da queda
do Templo (70 dc), reconstituida sob o impulso dos rabinos farisaicos e rival (para
Mateus) ou mesmo inimiga (para Joao) da comunidade crista. Nos dois sentidos - o
do tempo de Jesus e o do tempo da comunidade -, ``os judeus" estao ai para representar
"o mundo" imediatamente vizinho. (Nada tern a ver com antijudaismo ou anti-semi-

tismo, evidentemente.)
"Mundo" nao sao somente "os judeus'.. Mundo 6 tamb6m Pilatos, o govemador

romano, que afirma nao serjudeu (Jo 18,33-38). Mundo sao tamb6m os "gregos" que
procuramJesus,depoisqueosfariseusapontaram:"0mundointeirosep6easegui-lo"
(12,19-20). 0 mundo, concretamente, 6 qualquer pessoa e qualquer setor da humani-
dade ao qual Jesus 6 enviado como revelador do Pai, luz do mundo ( 12,46-47). Cada
pessoa e cada setor da humanidade 6 tamb6m capaz de se fechar em si mesmo e assim
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]7t)xsui junto do  lJiii, i` ti`it` i'`, iiitii* miliga € mais valiosa que e.`te mundo, ``a g16ria quc
possufa antcs qua h`tiivi!.`tic mundo" (17,5; cf.  17,24). Quem assim se fecha 6 como
a,i "judeus" aos qufli,` JcSus declara: "V6s sois deste mundo, eu nao sou deste mundo"
(8,23).  Assim,  na  Primeira  Carta,  o  mundo  vizinho ja  nao  sao  os judeus,  mas  a
*ociedade  helenista,  e  6 possfvel  que em certos  textos  do  Evangelho  a atitude  de
rejeigao ("6dio") apontada no ambiente imediato dos discfpulos esteja evocando, de
1.ato, a sociedade em geral (compare lJo 3,13 com Jo  15,18-16,4).

3. Pertencer ou n5o a este mundo

0 ``ser/nao ser do mundo" nao 6, para Joao, uma questao geogrffica. Poderfamos
dizer que 6 uma questao de qualidade e, mais que isso, de or!.gem e de perJc#€¢. Que
Jesus nao 6 deste mundo nao devemos entender em sentido mitol6gico, ainda que Joao
use a imagem do homem ``descido do c6u", como fala tamb6m do "p5o que desceu do
c6u". Nao se trata de geografia ou de viagens pelo espago, mas de pertenea. Quem 6
que manda, quem esta por tfas, essa 6 a pergunta.

Jesus 6 o enviado com plenos poderes de Deus. Ele tern todo o respaldo de Deus,
a tal ponto que pode dizer: "Eu e o Pai somos urn" (Jo 10,30), ainda que o Pai seja maior
do que ele (14,28): Deus, o Pai de Jesus e dos fieis, 6 o "superior" que manda Jesus; e o
que Jesus faz 6 como se o pr6prio Pai o fizesse. Nesse sentido, ele nao 6 deste mundo,
mas vein da parte de Deus, cujo ambito 6 chamado "a g16ria" (Jo 8,20-29).

4. 0 "chefe deste mundo"

Tres vezes, o Evangelho de Joao se refere ao ``chefe deste mundo" ( 12,31 ; 14,30;
16,11). 0 termo grego, cz'7ich6#, significa lfder ou chefe no sentido militar ou civil e
pode tamb6m indicar a aristocracia (razao por que alguns traduzem por "prfncipe",
termomuitonobre,por6m,paraindicaralgu6maserimaginadocomochefedebando).

A figura do "chefe deste mundo" aparece em Joao na "hora" da morte de Jesus, que
6 a hora de sua g16ria, pois na morte Jesus manifesta o rosto de Deus: amor e verdade/fi-
delidade ate o tim ( 13,1 ; cf. 1,14). A morte ou "exaltapao" (na cruz e na g16ria) 6 o jufzo
destemundoeavit6riasobreochefedestemundo(12,31-33).Logodepois,quandoJudas
sai para perpetrar a traigao, Jesus anuncia a hora da glorificapao (13,31-32) e, depois das
palavras da despedida, a chegada do chefe deste mundo para o confronto decisivo. Essa
conexao  entre  a  morte  de  Jesus  e  o juizo  do  chefe  deste  mundo  6  retomada no
aprofundamento  das  palavras  de  despedida,  em  16,11:  o  Espfrito  Paraclito  fara o
processo com o mundo e mostrara em que consiste o jufzo: no fato de o chefe deste
mundo ja estar condenado, enquanto Jesus ingressa na g16ria do Pai (16,10).

Assim, a existencia dos discfpulos no mundo, no tempo do Paraclito, depois da
despedida de Jesus, nao esta mais submissa ao chefe deste mundo. Estar no mundo
nao 6 mais estar submisso a quem costuma mandar neste mundo, nao significa mais

69



pertencer ao "ndo e sou chefe. Pode-se es{ar no mundo sem wl. ilt.,`lt. IIiimdt]. i o
que Joao desenvolvera logo mais, na orapao de Jesus, no cap.17.

Antes disso, conv6m aprofundar a figura do chefe deste mundo.  Segundo Sb
2,24, texto escrito pouco antes do nascimento de Jesus e certamente conhecido por
Joao (cf. a alus5o a Sb 2 em Jo 5,18), a morte entrou no mundo pela inveja do diabo
"e os que a experimentam sao do seu partido". 0 mundo, para Joao, estava dividido

entre os que pertenciam a este chefe e os que se entregariam a salvapao operada pelo
Enviado de Deus. Este esquema 6 desenvolvido magistralmente no livro do Apoca-
1ipse,  mas  constitui  igualmente  o  pano  de  fundo  do  Quarto  Evangelho.  Com  a
diferenga de que aquilo que no Apocalipse 6 descrito como uma luta c6smica, no
Quarto Evangelho, com muito acerto, 6 atribufdo a opgao da fe diante do Enviado. Os
que optam a seu favor sao salvos e,  ate,  "santos"  (Jo  17,16.18), filhos de Deus (Jo
1,13 ; 1Jo 3,1 ), enquanto os que fazem a opeao contrina "sao deste mundo", "morrerao
no seu pecado" (Jo 8,23-24) e tom o diabo/Satanas por pai (Jo 8,44).

0 drama da morte de Jesus tern como protagonistas Jesus e o pr6prio diabo, que
seduz Judas Iscariotes a trair Jesus (Jo  13,2.27). i ele que, nesse momento tragico, 6
representado pela noite passageira em que Jesus proclama vitoriosamente a glorifica-
€ao do Filho do Homem ( 13,30-32) e a impotencia deste mundo e de seu chefe ( 14,30,
formando inclusao com 13,31).

5. "Se a mim, tamb6m a v6s"

A oposieao  desses  dois  protagonistas  nao  termina quando  Jesus  derrota  seu
adversdrio com o invencivel gesto de amor na doapao da pr6pria vida ate o fim. Ela
continua na hist6ria de seus seguidores. "Se o mundo vos odeia, tende consciente que
odiou primeiro a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que 6 seu (= os que
lhe pertencem). Mas porque nao sois do mundo e, pelo contrario, eu vos escolhi do
meio do mundo, por isso o mundo vos odeia" (Jo 15,18-19). Aplica-se aqui o prov6rbio
encontrado diversas vezes na boca de Jesus: "0 servo nao 6 maior que seu senhor"
(15,20). Ambos conhecem a mesma sorte.

Atravessa o Quarto Evangelho urn misterioso convite a estar onde o Mestre esta:
o  "venham  ver  (onde  eu  permaneco)"  de  1,39  passa por  diversas  variap6es.  "Os

judeus" nao serao capazes de vir aonde ele se encontrara (7,34; 8,21). Os discfpulos
sao convidados a segui-lo e estar onde ele estiver ( 12,26), mas pedro nao 6 capaz disso
antes da hora decisiva, s6 depois ( 13,36). E Jesus lhes anuncia que vai preparar o lugar
onde eles estafao com ele ( 14,3), dando a entender que esse lugar 6 a pr6pria existencia
crista em obedi6ncia a sua palavra, "habitada" por ele e pelo pr6prio Pai (14,23). i
tamb6m isto que toma o crist5o diferente do mundo (cf.  14,22).

A existencia crista 6 solidariedade com o Mestre no ser diferente do mundo.
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A solidal.i€diLt]c coin o Mestre nao 6 apenas negativa, mas sobretudo positiva. A
"oragao" que coroa a despedida de Jesus e que pode ser considerada o seu "testamen-

to", deixa isso bern claro (Jo  17).

Esta orapao expressa a realidade profunda da comunhao de Jesus e o Pai: a obra
que Jesus leva a termo na sua "hora" 6 a manifestapao da g16ria de Deus ; a missao que
``econsumanasuamorte,coroadapelaressurreieao,mostraag16ria,arealidadedivina
do amor do Pai. E nisso consiste a pr6pria g16ria de Jesus, a qual depende do Pai que
a manifesta. i essa a g16ria que contemplamos na Palavra feita came, conforme o
Pr6logo  (1,14).  Jesus  manifesta  a  g16ria  de  Deus:  nao  tanto  o  brilho  quanto  a
substancia, a consist6ncia, a dignidade. 0 gesto de doapao extrema de Jesus, 1evado
ao fim, 6 a manifestapao de que Deus 6 amor (1Jo 4,8-9). 0 amor de Deus manifesta
sua fecundidade no dom da vida de Jesus: 6 a g16ria de ambos.

A "glorificagao", na orapao de Jo 17, 6 a manifestaeao do poder de Deus que age
em Jesus e lhe confere a vit6ria. Na "exaltapao" de Jesus manifesta-se a g16ria de
Deus, que 6 tamb6m a g16ria de Jesus, desde sempre e para sempre.

Na sua vida terrena, Jesus mostrou a g16ria do Pai, levando a termo sua obra.
Agora (na "hora") pede a Deus que lhe de a g16ria que possufa junto dele antes da
criapao do mundo (cf.1,14; Pr 8,23; Sb 7,25 etc.). 0 lugar de Jesus 6 na g16ria de Deus
(cf.  1,1-2.18). Jesus mostrou o amor de Deus, que^6 sua g16ria, na pratica de sua vida
e morte. Agora Deus vai mostrar que essa sua 6 a g16ria de Jesus, desde sempre e para
sempre. Neste mesmo sentido, a liturgia crista cantava desde muito que Deus reco-
nheceu a obra do Servo dando-lhe, na hora da exaltaeao, a g16ria e o nome supremo
(F12'9-11 ).

Jesus manifestou "o nome" de Deus, seu ser, sua presenga, seu agir. Manifestou
Deus a aqueles que ele lhe confiou (em Jesus puderam vcr Deus: cf.1,18;  14,9). Eles
pertenciam a Deus,  que os  confiara a Jesus,  e eles  guardaram a palavra de  Deus."Agora", quando Jesus alcanga o termo de sua missao, reconhecem a origem divina

dessa missao. Jesus lhes deu as palavras que Deus lhe confiou e eles as acolheram e
reconheceram que Jesus veio realmente de Deus, ou seja, que "Deus o enviou" (17,8:
Jesus mesmo parece estar pronunciando aqui a confissao de fe da Igreja!).

Jesus reza entao pelos seus (17,9-19), mas nao pelo mundo (cf. 8,23; 14,22). Isso
escandaliza o homem pluralista de hoje, mas cabe perfeitamente na 16gica do evan-
gelho joanino: Jesus reza por aqueles que Deus lhe confiou, pois pertencem a Deus,
assim como tudo que 6 de Jesus 6 de Deus, e vice-versa. Dedicando sua vida a aqueles
quepertencemaoPai,Jesusencontrasuag16ria,suaparticipapaonaquiloque6pr6prio
do Pai: "Eu sou glorificado neles" (v.  10).

Quanto ao mundo, esse tern de parar de ser ``mundo" (no sentido de oposto a
Deus; cf.1Jo 2,17). Os fi6is continuam no mundo, enquanto Jesus o deixa. Por isso,
Jesus pede:  "Conserva-os em teu nome, o nome que me deste":  Deus conserve-os
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"depois  de Cristo", com seu poder e autoridade presentes cm .ICNI,`,  ^**ii)i.  a iTicsma

unidade que uniu Jesus com Deus na sua missao na terra envolve agorii tt* l`i6it{: "que eles
sejam urn como n6s somos urn". A luz do atual tempo p6s-cristao, o pensamento dessa
unidade cont6m uma mensagem muito forte: a aus6ncia fisica, mas tamb6m cultural e
sociol6gica, de Jesus no mundo nao impede nossa uniao com ele, desde que nao sejamos
simplesmente parte deste mundo. A unifo com o Jesus glorioso sup5e nossa nao-identi-
ficapao com o mundo do qual ele esta ausente (em termos socioculturais).

Enquanto Jesus estava fisicamente presente junto aos seus, ele os guardou no
nome  (= poder,  autoridade)  que Deus  lhe deu  (cf.  17,6).  Assim,  nenhum deles  se
perdeu,  a nao  ser o  "filho  da perdig5o" - pois  o  caminho  da perdigao  que Judas
escolheu nao invalida a obra de Jesus, mas confirma o plano de Deus que se reflete
na Escritura. "Agora", Jesus esta voltando para o Pai e, ainda no mundo, revela sua
visao acerca da obra dele e do Pai, para que os fi6is participem de sua alegria. Essa
alegria nao nega a cruz, pois 6 por esta que se realiza a glorificapao de Cristo. Por isso,
tal alegria se encontra geralmente mos que mais participam da luta e do sofrimento de
Cristo, no empenho por seus irmaos que sofrem.

Jesus confiou aos homens a mensagem de Deus e mostrou-lhes, paradoxalmente,
o rosto do Deus invisfvel (cf.1,18). A sociedade, poiem, assim como rejeitou Jesus,
vomitou aqueles que acolheram sua palavra, porque nao pertencem ao dominio do
mundo (ao qual Jesus tampouco pertence: 8,21). Diante disso, Jesus nao pede que o
Pai os afaste do mundo, destinatdrio da salvapao e lugar de atuapao e de testemunho.
S6 roga que o Pai os guarde do Maligno que domina o mundo.

Sera que essa visao tern sentido concreto hoje? Sim.  0 cristao tern de tomar
presente a salvapao que ele reconhece em Jesus, e que consiste em crer nele e guardar
sua palavra: o amor fratemo, com tudo o que implica em termos dejustiga, de criapao
de estruturas sociais justas, de responsabilidade social e profissional etc. Esta 6 sua
missao na sociedade. A sociedade nao 6 urn mal; 6 uma chance para o evangelho.

Mas o cristao r'!cz~o dcvc "pcrfe#ccr" ao mundo. 0 mundo, sem a orientapao para o
PaiquesemanifestaemJesus,toma-seegofsta,cruel,pecaminoso.Quemtemumamissao
da parte de Deus e de Cristo nao pode deixar se dirigir por urn mundo que vai na diregao
oposta, "o mundo" como contrino a Cristo. Para o bern do mundo, o cristao tern de ser
contrino ao "mundo". Isso nao se realiza pela fuga do mundo. Preciso 6 ter consciencia
da "diferenga crista", viver o contraste com "o mundo" dentro do mundo.

Os  discfpulos  nao  pertencem  ao  mundo,  assim como  Jesus  nao  pertence  ao
mundo.  Sua  pertenea 6  outra:  Jesus  pede  que  o  Pai  os  "consagre  (santifique)  na
verdade". "Consagrar (santificar)" 6 fazer pertencer a Deus, o Sacro, o Santo. E "a
verdade" 6 a manifestapao de Deus, de seu amor e fidelidade, por meio de Jesus. Jesus
pede sejam eles consagrados a essa verdade, a missao assumida por ele e continuada
pelos  seus:  "Como tu me enviaste ao mundo,  eu tamb6m os enviei ao mundo" -
enquanto destinatdrio da salvapao.
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vi(la) para qua €lc,i *c.imii i`t)iixiLgi'iid(7s (santificados) na verdade" ( I 7,19, cf. v.  17). A
iixpressao "por ele.`"  lcmbra outras express6es do don da vida em prol dos outros:
(i,51  ("pela  vida do  mundo"),10,11  ("pelas  ovelhas"),11,51  ("pela napao"),15,13

("pelosamigos").Compare-setamb6mRm8,32e,sobretudo,aspalavraseucarfsticas
tlc  Mc  14,24 par.;  1Cor  11,24.  Para que os fi6is  perten€am a verdade,  que 6 Deus
manifestando-se no amor, Jesus se toma sacrificio dedicado a verdade e a fidelidade
tle  Deus.  Dedicando-se  a  santidade  de  Deus,  Jesus  envolve  os  seus  nesta mesma
*antidade. Ora, eles tern de viver essa consagrapao no mundo, pelo testemunho de sua
palavra e pratica.

Tendemos a entender a santidade de Deus como distante -o "totalmente outro"
-, enquanto seu amor 6 percebido como pr6ximo, ate familiar e aconchegante. Joao,
assiduo ouvinte da To fa de Mois6s, conhecia "a Lei da Santidade" de Lv 17-26, que
combina  inseparavelmente  a  santidade  e  o  amor de  Deus,  com inclusao  do  amor
fratemo (p. ex. Lv 19,18).

A santidade de Deus significa a sua alteridade, sua qualidade de ser supremo e
tinico,superioraonossopodereanossamanipulapao."S6Deus6grande".Emmuitas
formas de religiao, a santidade parece contaminada pela magia: como se tern medo
dos poderes misteriosos, procura-se manipula-los. Nao assim na tradigao judaica e
crista. Nessa, a superioridade inalcaneavel de Deus, a santidade, identifica-se com seu
amor, que se toma urn convite constante ao nosso amor, o qual passa necessariamente
por nossos irmaos (cf.  1Jo 4,21).

Jesus recomenda a Deus nao apenas seus discfpulos imediatos, mas tamb6m os
que chegam a fe pela palavra deles (cf. Rm 10,14): os cristaos da segunda e terceira
gerap6es, os leitores do evangelho de Joao, n6s (v. 20-25). Que todos constituam na
vida e atuapao uma s6 realidade, segundo o modelo da realidade tinica constituida por
Jesus e o Pai (cf.  10,30). Jesus deseja que o mundo acredite que ele 6 o Enviado do
Pai.Agoraelejanaoestanomundoparafazersinaisemilagresquelevemafe.Agora
o sinal por excelencia da origem divina da mensagem de Jesus consiste no amor que
se toma visivel nos cristaos. Jesus confiou aos fi6is a g16ria, a participaeao no amor
que Deus lhe tinha confiado, para que vivessem em unidade, assim como ele e o Pai:``Eu  neles,  e  tu  em mim,  para que  sejam perfeitamente unidos,  e  o  mundo  tenha

consciencia de que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim" (aqui, "o mundo"
6 destinatario da salvapao, como em 3,16). Diante da manifestapao de Deus em Jesu``,
o mundo deve saber que mundo ele quer ser.

Apartir do v. 23 aparece 3 vezes o termo "amar", que antes nao apareceu no ciiil.
17.Aorapao,quecomegoucomoumpedidodeg16ria,terminanov.26b"convocimtli`"
o amor. A g16ria esta no amor.

Nos tiltimos versfculos, Jesus exprime seu grande desejo de estar unidil {`ii I'iii
e aos seus: "Pai, quero que aqueles que me deste estejam onde estou eu (cf. 14.2 ). |llil n
que possam contemplar minha g16ria, que 6 teu dom, porque me amaste (= mc iiHnm
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desde)  antes  da fundacao do cosmo". A g16ria de  Deus comi.`tc  litt :iimir ("Deus 6
amor",1Jo 4,8.16). Antes da fundaeao do mundo, ou seja, no "eon" de Deus, essa
realidade existia entre o Pai e o Filho; com a vinda do Filho ao mundo, ela se tomou
manifesta para o mundo e, nesta manifestapao do amor, Deus mesmo se deu a conhecer
(cf.14,9;  1,18).

No v. 24, Jesus reza para que estejam com ele os que o Pai lhe deu. 0 estar com
Jesus ja foi mencionado em 12,26 e 14,3; e 14,23 ja sugeriu que este estar com Jesus
se realiza quando o Pai e ele fazem sua morada naquele que esta em comunhao pelo
amoreaobservanciadomandamentodeJesus.Aqui,otemarecebetodasuaamplidao:
6umestarcomJesusnasuag16ria.Esta6ametatiltimadoestarcomJesus,quecomeea
no servigo da caridade em fidelidade a ele. Esse dinamismo que cresce a partir daquilo
que ja somos para a plenitude de nossa vocapao se exprime muito bern em lJo 3,2.

Jo  17,24,  introduzido  pelo  verbo  "eu  quero"  poderia  ser chamado  ``a  tiltima
vontade de Jesus".

Ora, o mundo nao reconheceu o "Pai justo" (= que faz tudo born e justo), mas
Jesus o conheceu e deu a conhecer, e os seus reconheceram que "o Pai me enviou".
"Eu lhes dei a conhecer o teu nome (= quem tu 6s) e o darei a conhecer ainda (a obra

de Jesus continua, inclusive pela presenca do Paraclito), para que o amor com o qual
me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles". Nao basta que Jesus mostre o amor
de Deus; 6 preciso que ele o implante nos seus para continuar.

Nos v.  1-5, Jesus evocava sua uniao com o Pai e com os seus na g16ria; nos v.
24-26, Jesus fala da unidade no amor. A g16ria de Deus 6 a manifestapao do amor.
Hoje,essamanifestapaoserealizanapraticadacomunidade.Comvistasaestapratica,
Jesus recomenda a comunidade ao Pai, no momento de entrar na plenitude de sua
916ria. Assim, o rosto amoroso do Pai brilhara na pratica da comunidade.

7. Cultura e contracultura em Jo5o

Quem se deixa moldar pela visao joanina nao 6 capaz de viver em paz com o
mundo. "Deixo-vos a paz, dou-vos minha paz; mas nao como o mundo a da 6 que eu
a dou" (14,27).

Como outros termos em Joao, o termo ``paz" tern alcance "bicultural". Atinge a
nogao judaica da paz como bern-estar messianico e a nog5o romana como pacificapao
polftica (pelas armas, o com6rcio e a cultura do helenismo tardio). Essas ``pazes" nao
tern sentido na visao joanina. Jesus foi a frustrapao da expectativa messianica "dos
judeus" (Jo 12,34) e a negapao do poder imperial (19,11).

Distanciado das duas "ideologias da paz"  assim evocadas, Joao mos convida,
talvez  nao  a  uma  contracultura  no  sentido  sistematico,  mas  a constituirmos  uma
comunidade de contraste com o mundo.

A atitude de Joao para com o sistema religioso-cultural dominante 6 negativa,
tantoemrelapaoaosistemajudaicoquantoaculturauniversaldaqueletempo,acultura
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lii!li>iiisttt  veiciil:LdLt  ]ii`lti  lliip€ii{i  l{tii"ino.  Nnda de palavras  admiradoraL`  a respci(o da
"I.ilantropia" do`` i"igi*tL.ild{>.i greco-romanos, como nos Atos dos Ap6stolos. Joao nao

mostra interesse por essa realidade. Tamb6m nisso, ele se mostra distante do "mundo".

Seria  enganador  ler  o  Quarto  Evangelho  como  urn  exemplo  de  evangelho
l'ilos6fico, como se tern feito por causa do termo /ogos no Pr6logo. 0 Logos joanino
iiouco  tern a  ver com  o  Logos  da  especulapao  filos6fica.  0  Quarto  Evangelho  6
cssencialmente religioso e confessional, ou seja, olha tudo sob o angulo da confissao
da fe. i teol6gico, nao no sentido de erudigao intelectual, mas no sentido de vcr em
tudo a dimensao da obra e vontade de Deus.

A teologia de Joao 6 vazada em termos simb6licos, acessfveis a qualquer urn que
tenha sensibilidade simb61ica. Se ha pressuposto cultural em Joao 6, por urn lado, certa
familiaridadecomosgrandestemasdaEscriturae,poroutro,asensibilidadepelosgrandes
simbolos da humanidade, os arqu6tipos: luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte

0 modo negativo como Joao fala do mundo nao 6 c6tico nem cinico, nao 6 uma
negapao de sentido ao mundo e a vida. Acredita numa altemativa, a altemativa da
comunhao do amor fratemo. Joao faz pensar nos movimentos de contracultura que
sempre de novo surgem na hist6ria da humanidade. Recusa-se a cultura dominante, ao
opor-lhe  urn  outro  conjunto  de  valores  e  comportamentos.  No  Antigo  Testamento
encontramos a comunidade contrastante dos recabitas (Jr 35). A hist6ria crista conhece
movimentos semelhantes de inspirapao religiosa radical, como os anacoretas (os monges
do deserto), os cataros (comunidades heterodoxas no meio do cristianismo medieval), os
mendicantes e pove7ie% (franciscanos etc.), os anabatistas (protestantes radicais) e tantos
outros. Sera que o Quarto Evangelho deixa transparecer algo neste sentido?

A recusa do ``mundo" que recusou Jesus pode ser lida na pauta cultural. 0 que
o evangelho joaneu recusa sob  os nomes "os judeus" e "o mundo" nao  sao pessoas
individuais, mas estruturas socioculturais. A "cultura dominante" para a comunidade do
QuartoEvangelhotinhaduasvertentes:aculturageraldohelenismodos6culol,veiculada
pelocom6rciointemacionalepelasinstitui€6esdolmp6rioRomano;eaculturaparticular
das comunidades judaicas da Diaspora, que mantinha lapos estreitos inicialmente com
Jerusalem, mais tarde com os centros rabfnicos (Jamnia), ao mesmo tempo que desejava
viver em bons termos com a administrapao romana, por ser "religiao legftima". A ambas
- a estrutura greco-romana e a judaica -, Joao recusa. 0 que Joao recusa nesse mundo
renitente 6 sua rejei€ao (do projeto) de Jesus e de sua comunidade. Em fungao disso,
que valor tern para ele o resto, o cotidiano dessas culturas?

Podemosimaginara(s)comunidade(s)joanina(s)naAsiaMenorcomocompos-
ta(s)  de  pequenos  negociantes,  artesaos,  proprietarios  de  algum  telTeno,  escravos
libertos e ate algumas pessoas de posigao superior, antigos lideres farisaicos, sacer-
dotes etc. Essas  pessoas tinham ate certo ponto acesso as  institui€6es culturais do
mundo helenfstico, com o qual o judaismo convivia desde o tempo de Alexandre e
seus sucessores (do s6culo IV ac em diante). O judafsmo contribuiu, inclusivamente,
para o helenismo:  a tradugao da Bfolia em grego, a obra de Filon de Alexandria no
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Egito,ainteapene(racaodesuasid6ia``religio.`ascomasdo()I.iclitcMi'`tliti(l]iibflt^iniiL,
Persia) e sua expansao no Oriente Pr6ximo (especialmente a Siria e a A*ia Menor) c
no Ocidente (Giecia, Roma). Nas comunidades do Quarto Evangelho deve ter sido
comum a instrugao escolar, nao s6 para a leitura da To fa, mas para fins culturais e
comerciais no ambito helenfstico tutelado pela administrapao romana. A interpenetra-
eao da culturajudaica com a oriental e a gregaja se revelou no Siracida (s6c.11 ac) e
sobretudo na Sabedoria de Salomao (s6c. I), escritos conhecidos no ambito de Joao.
0 pr6prio judafsmo abrigava muitas maneiras de compreender o mundo e nao estava
alheio  ao  platonismo  vulgarizado.  Isso  era possivel  porque  o judafsmo  nao  6 urn
sistema filos6fico-teol6gico, mas uma cultura moldada pelas tradie6es 6ticas e cul-
tuais da Tora (no sentido amplo), ainda que interpretadas em sentidos diversos.

Sera que esse ambiente cultural era aceitavel para Joao e sua comunidade? Sin,
na medida em que fosse capaz de abrigar o apelo absoluto de Jesus como Palavra de
Deus  e  abrisse espapo para uma comunidade que "confessava" Jesus  e  sua obra,
atribuindo-lhe  categoria  divina.  Mas  exatamente  isso  causava  conflito,  pois  essa
categoria divina era entendida pelos judeus da Sinagoga como divinizapao indevida
de Jesus (Jo 5,18 etc.) e, pelos pagaos, como afastamento em relapao a religiosidade
mediterranea, altamente festiva e ritual, praticada em tomo de eventos religioso-civis,
que atribuiam carater divino aos padrinhos divinos da agricultura, do com6rcio e da
polftica,osdeusesdediversas"especializap6es",Eros,Fortunaetc.e,gradativamente,
ao pr6prio Imperador romano...

i facil imaginar que, diante disso, a comunidade joan6ia ficava como que "fora
do mundo". Nao se imagina que fi6is que proclamam a g16ria da cruz se misturem
com as festas religioso-civis do helenismo pagao. Mas tamb6m a vertente judaica
causa problemas. A comunidade joan6ia abrira-se aos nao-judeus e, no fim do s6culo
I,estavasendoexpulsaeperseguidapelojudafsmorestauradordosmestresdeJamnia.
Os cristaos se encontravam tao estranhos no mundo quanto o pr6prio Enviado do Pai
que o mundo recusou. A recusa da Palavra (Jo 1,10-11 ) 6 o retrato daquilo que estava
acontecendo a sua comunidade.

Isso explica que em Joao, apesar de ser o arauto do amor de Deus para o mundo,
nao encontramos  aquele  "humanismo cristao"  caracterfstico dos escritos  lucanos,
nenhum  aceno  de  gentileza  para  o  (questionavel)  humanismo  greco-romano.  0
ambiente dominante, o mundo, 6 percebido como odioso ( 15,18). A comunidade vive
emdefesa;porisso,acentuaanecessidadedecoesao,nafidelidadeenoamorfratemo.
Este amor fratemo da comunidade encurralada, por6m, 6 urn testemunho diante do
mundo.Ocontatopositivoentreacomunidadejoan6iaeomundosedanotestemunho
do amor fratemo: "Vede como eles se amam".

Por  outro  lado,  o  Evangelho  de  Joao  participa  plenamente  das  express6es
culturais de seu tempo. Esta escrito em born grego m6dio (koin6), lanca mao dos
recursos litefarios da escola helenfstica: narrativa, ret6rica, dramatica, poesia ate. Usa
termos da moda na cultura helenistica, p. ex. /ogq_s, ainda que o contetido nao seja tao
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Nao devemos, pt>i.i,  procurar em Joao urn respaldo explfcito para nossa atuiLl
`itiestao  do  pluralismo  cultural  e  re]igioso.  E,  contudo,  o  aprofundamento  que  elc

iil.oduz  na  sensibilidade  e  na  meditacao em tomo do evento  de Jesus-Messias  mos
lil.epara muito ben para o dialogo com as religi6es e cosmovis6es de hoje, porque ele
vai  ao essencial.  Joao nao  6  "global".  Se  6 universal,  nao o 6 pelo ecletismo e  a
"perficialidade, mas pela profundidade. Liga tudo, nao pela superffoie, mas pela raiz.
.Ioao nao fala do amor em geral, como acontece em certas organizap6es filantr6picas
clc., mas do amor fratemo concreto, pelo qual Jesus de Nazar6 mos mostra o rosto dc
I )eus. Ora, exatamente esse amor concreto, 1egado a comunidade crista, 6 o ponto de
I)artida para a conversa com o mundo, E urn testemunho para o mundo (cf. Jo 13,35).

A fe crista nao se propaga por sofisticados tratados intelectuais, mirabolante``
clucubrae6es esot6ricas ou espalhafatosos programas de TV/video, mas pelo testemu-
nho do amor que conhecemos, de modo tinico e incompafavel, em Jesus de Nazard.
E,  pois,  exatamente a partir da fe confessada cm /esz4s que podemos partilhar seu
legado com todos.

8. 0 mundo: nao meta, mas meio

Urn dia uma amiga me escreveu que, pringipalmente em vista dos filhos, andava
preocupada com o futuro sombrio da humanidade. Respondi que, segundo a visao

::i:t:'v::::omnuoneds°pfpn%eecna:rp:aTfcpaeg%rs;'st:.a£:uqeu:S§]Pntnoa:od]:::::s:n%]s°jro::?:;]s:
Nao tern considerapao para com o mundo enquanto "este mundo", estrutura passageira
de nosso agir hist6rico. "Constmir o mundo" seria bobeira para Joao. 0 mundo s6 lhe
interessa como circulo de destinatdrios e como ambiente de vida daqueles que pela fe
em Cristo se tomam "filhos de Deus" e assim, desde ja, antes de morrer, "tom a vida
etema". Termos que exigem interpretapao. Ser filho de Deus significa pertencer e estar
em comunhao com aquele que 6 a referencia tiltima de nosso viver, e ter a vida etema
6 participar de uma vida que 6 qualitativamente diferente e esta nun outro nivel que
a vida hist6rica, a qual passa com este mundo.

Que valor tern entao este mundo e a cultura que nele elaboramos? i no sentido
mais literal do termo: nosso meio. Uma mediagao. Urn instrumento. Nao 6 a obra-pri-
ma acabada. Urn instrumento pode ate ser indispensavel no momento do uso, mas ele
fica esquecido quando a obra-prima esta pronta.

Quem 6 sensfvel a questao do meio ambiente, a hist6ria da arte e a todas as
express6es do belo no mundo, percebe diariamente sinais da inelutavel obsoletizapao
do  "mundo".  Mata  atlantica  degradada,  igreja  barroca  consumida  pelas  chamas,
esfinge egfpcia perdendo o nariz, obras-primas irrecuperavelmente perdidas, al6m diL
irresistfvel invasao do feio e do barulhento... Tudo isso, por6m, nao mos deve desani-
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usado bern, sobretudo para a tinica coisa que, segundo Joao, o trams.`ende definitiva-
mente: o amor fratemo ao modelo e no espirito de Jesus de Nazar6. Mas n5o existimos
em fungao de "este mundo" enquanto dominio a ser ultrapassado pelo de Deus e d®
seu Filho Jesus. Ao absolutizarmos o mundo, submetemo-mos a seu "chefe" e entramos  ,
emc°;a:]tc°o;::e::uts:ief;::::;au:;t::a::en::Se°s,V[svoebrre:u:ounedm°:omn:::'n:oa°c::taai

9. DuaLismo?

abertura ao mundo que dominou o s6culo XX, inclusive o Concilio Vaticano 11. Urn -
"nao" ao mundo era quase visto como pecado!

Por "nao  ao mundo!" entendemos  o rechapo  ao  "prfncipe deste  mundo" e o
reconhecimentodeumainstfrociaacimadasexigenciasdenossomundosociocultural.
Naoprecisamossituaressainstancianummundometafisico.AvindadeJesusnacame
-criteriocentraldenossafe(1Jo4,2)-significaqueo"n5odomundo"(anao-pertenea
ao pn'ncipe deste mundo) se da "no mundo", na realidade hist6rica. Jesus 6 a revelapfro
desse crit6rio no ambito da came, da existencia hist6rica humana. Portanto, para nao
pertencer ao mundo enquanto estamos no mundo, nao precisamos praticar a fuga do
mundo, mas assumir o legado que Jesus nos deixou na mem6ria de seu modo de existir
e no seu mandamento do amor fratemo. Amar como Jesus amou "n5o 6 deste mundo",
mas 6 nossa vocapao no mundo.

Johan Konings
C.P. 5047
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