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Paulo Lockmann

1. Os limites e possibilidades do texto de Lucas 4,16-30

Nosso prop6sito neste artigo 6 mostrar como Lucas recupera a tradieao do Ano
do Jubileu, introduzindo-a como elemento central da pregapao de Jesus sobre o Reino
de Deus. Isto faremos dentro dos limites que o texto de Lucas mos coloca.

Em se tratando de Lucas, devemos sempre ter cuidado ao estabelecermos limites
de uma perfcope, ja que 6 conhecida sua estrat6gia de firmar conex6es intemas entre
essas  unidades  literarias,  isso  com  mais precisao  e  arte  literiria do que Mateus  e
Marcos. Por exemplo, o tema do Espfrito vein sendo consolidado desde o Evangelho
da Infancia como tematica teol6gica, e vai adquirindo densidade e significado. Junto
a isso, ha a questao geografica: os lugares s5o mais do que meng5es topograficas. E
nesta  linha  poder-se-ia  mencionar  muitos  outros  elementos  para  fortalecer  o  que
estamos dizendo acerca da questao topografica. Pode-se perceber que Jerusalem 6 o
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Jerusalem que os discfpulos retomam ap6s a cena final do Evangelho em Betfroia, que
6 a ascensao do Messias (Lc 24,50-53). Para acentuar ainda mais esta coerencia interna
do texto de Lucas, o Evangelho comeea com uma epifania - Zacarias e o anjo no
Templo -e termina com outra epifania -os discfpulos vendo Jesus ser assunto ao c6u.

Por outro lado, o texto a ser estudado pode iniciar-se no verso  14 e nao no  16,
como fazem diversos autores', e terminar no verso 21, se a nossa intene5o 6 examinar
o uso que Jesus faz do texto de Isai'as, ou no verso 30, se queremos considerar como
Lucas e sua comunidade entenderam o discurso de Jesus na Sinagoga de Nazar6.

Dopontodevistadaconstrugaodapen`cope,temosdereconhecer,comahist6ria
da exegese deste texto2, que Lucas reuniu numa s6 vez duas ou mais hist6rias da visita
de Jesus a cidade onde fora criado (conforme a expressao: ow G# feffarczrmmc#os - LC
4,16).  Isso  para poder explicar como  o povo  na Sinagoga passou  da admirapao  a
indignapao, al6m das relap6es de dependencia com Marcos 6,1-6 e Mateus 13,53-58,
ou mesmo Joao 4,44 e outros textos que fazem parte de urn nticleo comum de visitas
a  Nazar6,  e/ou  as  Sinagogas,  sempre  inseridas  na  discussao  e  rejeieao  de  Jesus
enquanto Messias.

I . BOVON. F. E/ Eva#ge/I.a segw'm Sam Lwcas. Salamanca: Sfgueme,  1995, p. 296.

2. IIENDRIKSEN, William. IVcw res/¢mc#/ Com"e#f&ry. Grand Rapids: Baker Book House,1981, p. 250.
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por  exemplo  Lucas  ora  acompanha  Marcos  e  Mateus,  ora  trabalhtl  ti  i"ttcrial  da
tradicao ligada a ele, al6m da fusao de mais de uma visita a Sinagoga de Nazare. A
refer6ncia a que urn profeta nao tern honra em sua pr6pria terra 6 agregada por Lucas
das citap6es de Elias e Eliseu (Lc 4,25-27). E sao exatamente estas novidades tfpicas
de Lucas que tomam a exegese do texto desafiadora e quase sempre incompleta, em
face dos diferentes detalhes do texto e suas infindaveis ilap6es exeg6ticas.

2. 0 significado de comecar na GaLil6ia e em uma sinagoga

Este texto de Lucas 4,16-30 6,  na verdade,  o relato do primeiro epis6dio do
conhecido minist6rio galileu de Jesus, isso porque as referidas visitas as sinagogas da
Galil6ia, mencionadas nos versos  14 e  15, criam o quadro e o clima para o relato da
visita a Nazar6 e sua sinagoga. Jesus da infoio a seu minist6rio a partir da Galil6ia -
em especial de sua cidade Nazar6 -e numa Sinagoga. Isso explica diversas coisas por
si  mesmo,  ou  seja,  desde  sua condieao de  "Ungido-Messias"  ate  sua condigao de
"Mestre  Rabi",  al6m de explicar o confronto que ele passa a ter,  crescendo numa

rejeigao que ira culminar na sua prisao e morte e ressurreieao, como veremos melhor
neste mesmo artigo.

Qual o sentido de o minist6rio do ungido de Deus, o Messias-Jesus, iniciar na
Galil6ia?

Estamos convencidos de que Lucas, diferentemente de Mateus,  que da uma
explicaeao messianica para esta opgao de comegar na Galil6ia (Mt 4,12-17), tern a
inteneao de apontar, na opeao de Jesus, uma dentincia profetica de cunho, acima de
tudo, politico. Vejamos como se pode chegar a tal conclusao.

A mencao a Galil6ia, embora devedora as fontes dos evangelhos sin6ticos, onde
Lucas tamb6m bebeu, teve em seu uso urn evidente contetido politico.  A primeira
evidencia disso pode ser vista quando Lucas, e somente ele, apresenta uma descrigao
dos govemantes nos diferentes territ6rios (Lc 3,1). Essa 6 mais que uma descrieao
meramente  hist6rica;  6,  acima  de  tudo,  polftica  e  econ6mica, ja  que  denuncia  o
govemo opressor romano, e junto aponta os acordos feitos com Roma pela familia
herodiana, para manter-se no poder.  Nfro 6 t5o-somente urn mero esforeo para dar
credibilidade hist6rica aos relatos que se seguem. Acordos esses que tinham, acima
de tudo, interesses econ6micos. Para Roma, o que lhe interessava era a transfer6ncia
dos lucros do trabalho do povo, seja atrav6s do govemo herodiano (no caso, Herodes
Antipas,naGalil6ia),ou,senecessario,comuminterventor(procuradorromanocomo
P6ncio Pilatos 26-36 dc), no territ6rio da Jud6ia e Samaria. Isso aconteceu por causa
da falta de controle de Arquelau em relapao aos varios levantes revolucionarios, o que
fongou o Imperador Augusto, ja em 6 ac, a depor o representante da familia herodiana
como govemante para a Jud6ia e Samaria.

A Jud6ia foi urn territ6rio mais sujeito a insurreic6es politico-revolucionarias e
messianicas, por causa de Jerusalem e, acima de tudo, porque: "...nao se espera que
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e`spe;iiilmeiitc nt) Evangelho de Lucas`.  Igiialmente a Galil6ia se I.evcstiii de signifi-
cfldopolftico,masabaseera,acimadetudo,econ6mica.Na6pocadeJesus,aGalil6ia
era, como ja vimos,  territ6rio de Herodes Antipas  que  o dominou  ate  39 dc.  Sua
economia era centrada basicamente na agricultura. Era dela que safa a maior parte do
suprimentoparaoutrasregi6esdelsraele,comisto,eraumanaturalgeradoradecobiga
e exploracao dos govemantes. 0 que queremos dizer 6 que a Jud6ia, particularmente
Jerusalem,porserprevisivelmenterevoltosa,portersidoacapitaldoReinodelsrael,
tern meng5es diversas de insurreic6es politico-messianicas,  sobretudo na 6poca da
Pascoa4,  principalmente  ap6s  a  morte  de  Herodes,  o  Grande.  Esses  movimentos
revoltosos  tamb6m  ocorreram  na  Galil6ia,  mas  aqui  a  razao  foi,  acima  de  tudo,
econ6mica5, por causa da opressao dos pobres, como mencionamos e veremos com
mais detalhe a frente.

Cabe dizer, ainda, que a Galil6ia havia recebido, desde a queda do reino israelita
do Norte, diferentes levas de migraeao gentflica. Nao 6 a toa que Mateus menciona,
como Josefo, "a Galil6ia dos gentios" (Mt 4,15)6. Foi o rei asmoneu Arist6bulo I que
no ano  104 ac tomou a Galil6ia dependente da Jud6ia, e o povo galileu se judaizou
de  uma  forma  bastante  rapida.  Do  mesmo  modo,  no  s6culo  I  ac,  muitos judeus
migraram  para  a  Galil6ia,  atraidos  por  suas  terras  ferteis.  Dentro  desse  processo
certamente se inclufa a familia de Jesus.

Urn outro exemplo da reapao politica a dominagao estrangeira, e que os Evan-

gelhos tamb6m apontam,  6 a rejeigao a Tiberfades,  construida na beira do mar da
Galil6ia por Herodes Antipas, em homenagem a Tib6rio C6sar (Lc 3,1), cidade que
praticamente 6 a tinica a nao receber visita de Jesus na Galil6ia, tida pelo judafsmo
rabinico como cidade impura. Foi rejeitada pelos judeus, certamente por ser simbolo
da dominaeao herodiana e romana, e tamb6m porque os romanos de suas guerras de
conquistas haviam trazido escravos e colonos estrangeiros para viver e trabalhar na
constru€ao da cidade, embora ben mais tarde tenha se tomado cidade de Rabis, onde
se codificaram alguns comentarios rabinicos.

Por tudo isto, Galil6ia 6 tamb6m lugar de insurreig6es. Ali ocorreram os levantes
de Teudas, assim como o de Judas, o Galileu, estes e outros levantes liderados ora por
zelotes,  ora por lideres  messianicos  sem vinculos necessarios com os zelotes, mas
ambos mencionados por Lucas no livro de Atos.

3. CASSIDY, Richard J. /caws,  Po/I./jcJ a"d Soci.cry. New York: Orbis Books,  1994, p. 99-127.

4. LOHSE, Eduard. "Templo y Sinagoga", em: Jc5w'`f }. s# ri.c;7Ipo. Heinz Schultz (editor), Salananca: Sfgueme,  1966,

p.  152.

5.  STEGEMANN, Wolfgang. Dos EvdJtge/I.win w/id dJ.c A/.j"c".  Miinchen:  Kaiser Verlag,  1981, p.  19.

6. REICKE, Bo. "Galilea y Judea'',  em:   /c5w's }' sw /I.cmpo.  Salamanca: Sfgueme,  1966, p. 60.
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tes impostos. A parte mais rica era a planfcie de Geiicsare, onde Jesus comeeou seu
minist6rio ptiblico. Esta area tinha urn clima subtropical propfcio a varias culturas;
mas a atividade econ6mica mais importante era o com6rcio, isto porque as caravanas
vindas de Damasco em direcao a Cesar6ia Man'tima cruzavam todas pela Galil6ia,
espalhando neg6cios e riquezas pelo caminho. Em Cafamaum havia uma estapao de
controle militar e de imposto. Nao muito longe de Cafamaum ficava Magdala, estapao
rica de pesca e cuidado  industrial dos peixes,  pois  estes, uma vez salgados,  Cram
vendidos as diferentes caravanas.

Esta descrigao econ6mica 6 vital para sublinhar o conseqtiente interesse politico
que a Galil6ia representou tanto para a familia herodiana como para a administragao
romana. Galil6ia era terra de contrastes, pois, se por urn lado havia muitas riquezas,
por outro os muitos impostos tomavam a vida dos agricultores galileus urn processo
crescente de empobrecimento. Dentre essas familias de agricultores eram recrutados
os insurretos e, dentre este povo descontente, safram os discipulos de Jesus, assim
como as multid5es que o acompanhavam.

Tudo isso que consideramos refor€a a id6ia de que Lucas carrega nas informa-
c6es hist6ricas que fomece, com urn visivel enquadramento politico, cuja razao esta
na realidade econ6mica da Galil6ia. i nesta terra de tens6es polfticas -produtora de
urn saber judaico, atrav6s de suas sinagogas, e espapo onde se desenvolviam muitas
ambie6es -que Jesus escolheu iniciar seu minist6rio.

EexatamentenessaGalil6iadosHerodesetamb6mdosrabisqueestaaquestao:
rabis  e  Sinagoga  representavam  na  Galil6ia  o  elemento  ideol6gico,  formador  de
consci6ncia com mais forea ate mesmo que o Templo e a classe sacerdotal, repre-
sentada  no  movimento  saduceu,  na  regiao  da  Jud6ia,  mais  especificamente  em
Jerusalem. Esses foram elementos-chave na construgao deste texto e que, de certo
modo, explicam varios elementos no desenvolvimento da narrativa.

Pois, assim como vimos a Galil6ia e a sua relevancia no quadro do infcio do
minist6riodeJesus,cabemostraraimportinciadeapresentarseudiscursomissionario
numa sinagoga.

Conforme sabemos, as sinagogas nasceram no cativeiro da Babil6nia8, de onde
passaram a todos  os  centros  da diaspora,  assim como  para  a pr6pria Palestina.  i
verdade que a reconstmgao do Templo freou urn pouco a multiplicapao de sinagogas,
mas nao a interrompeu. Joaquim Jeremias afirma, em seu livro /erwscz/c'm "a Tempo
dc Jcsws, que em Jerusalem e cercanias multiplicaram-se o ntimero de sinagogas, nos
tempos da Igreja Primitiva. A cerim6nia na sinagoga nunca intentou substituir o culto

7.  SCHOTrROFF,  Luise  e  STEGEMANN,  Wolfgang.  /esks  vo#  IV4Lz¢rt7ffe,  Hojpr##g der Armc#.  Stuttgart/Ber-
lim/K6ln: Verlag W. Kohlhammer,  1978, p. 40.

8. LOHSE, Eduard, a.c„ p. 453.
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a Torf e o en,`in{i d€ cilnho legal, ora os profetas e os ensinos de cunho exortativo e
de consolaeao. Era habito o chefe da sinagoga comentar o texto; ou entao convidava
urn dos presentes para faze-lo, ou algu6m se levantava espontaneamente e solicitava
esta honra. Esta teria sido a condigao em que Jesus se levantou na sinagoga de Nazar6,
para fazer sua leitura e comentario de Isafas 61,1-2.

Este  breve  comentdrio  sobre  a  importancia  da  sinagoga  busca  ajudar-nos  a
considerar a relevancia destas celebrap6es sabatinas na vida de Israel nos tempos de
Jesus.  A piedade e a consciencia religiosa do povo judeu eram construidas messes
tempos a partir da sinagoga. Dentro de certas propore6es, ela era urn espapo muito
mais  livre  e  popular  do  que  o  templo  em  Jerusalem.  Formava  a  consciencia  de
cidadania, dando o sentido cotidiano de identidade judaica ao povo.

Entendemos que Jesus, ao iniciar na sinagoga seu minist6rio, buscava apoio e
adesao da expressao religiosa mais pr6xima do povo. Isso 6 mais evidente em Lucas,
principalmente no texto objeto de nosso estudo. Quando vemos o texto em relagao
aos demais evangelhos, as intene6es de Lucas se evidenciam, pois al6m dos trapos
comuns -como visitas as sinagogas (Lc 4,16; Mt 13,54), a admiragao dos presentes
(Lc 4,22; Mt 13,54), a afirmapao de que nenhum profeta 6 bern recebido em sua terra
(Lc 4,24; Mt 13,57) -Lucas sublinha expressamente Nazar6 como a cidade onde Jesus
havia sido criado (I,c 4,16 ), menciona que era sabado e que ali estava fegz4„cZo sez4
cosfz4me (Lc 4,16). E, finalmente, comenta que;, ``...se maravilhavam das pcz/czw¢s dc

grczfcz que safam de sua boca" (Lc 4,22). Neste caso, nao ha singularidade no adjetivo
maravilhar-se,  mas  em:   /ogoz.f  fGf  cfocz'rJ.Jos  -  pcz/czvrczs  dc  grczfcz  (Lc  4,22).  Tal
expectativa era posta, na teologia dos escribas e fariseus, como virtude do Messias,
pois este haveria de expor as Escrituras com palavras de grapa-sabedoria.

Fica evidente que, dentro do ambiente da sinagoga, Jesus 6 apresentado por Lucas
e sua comunidade como o Messias-Rabi-Mestre, aquele que faz o mJ.cJrczxe - comentato
de urn texto do Antigo Testamento, seguro e certo. Muito ja foi dito sobre a capacidade
de  Lucas  de  elaborar  dentro  do  espinto  da  literatura  midraxica9,  por  isso  devemos
reconhecer este esfongo nesta pen`cope da visita de Jesus a sinagoga em Nazar6.

0 que desejamos ver na seqtiencia do texto 6 o uso que Jesus fez de Isafas 61,1-2
em seu comentario do texto.

3. 0 ungido do Senhor e o Ano da Graea -comentario de Jesus a Isafas 61

Nao vou entrar na sofisticada discussao das "palavras autenticas" (I.psz.ssi.mcz vow)
de Jesus, dentro deste relato.

9. FREIRE, Carlos Escudero. Dcvo/vcr c/ Evangc/I.a a /os PobreJ.  Salamanca: Sfgueme,  1978, p.15-54.
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comentario  obedecem  a  uma  coerencia  interm  do  Evangelho,  onde  o  diL`cui.so  ``e
encaixa perfeitamente na seqtiencia das palavras e atos do Messias, podendo mesmo
ser considerado como discurso inaugural e programatico do minist6rio de Jesus para
todo o Evangelho de Lucas.

0  texto  de  Isafas  61,1-2  adquire  no  discurso  da  Sinagoga  de  Nazar6  uma
caracterfsticanovaemrelapaoaoseulugarexistencialoriginalreconhecidamenteap6s
o cativeiro, onde o esforeo 6 a redescoberta da identidade de ser povo de Deus. Afinal,
o  retomo do  cativeiro  nao deixou  de  ser urn novo  6xodo,  uma nova promessa de
libertagao, visao bastante clara no Deutero-Isaias (Is 43,1-7.14-15; 49,5-13).

Na leitura de Jesus, o antincio de Isafas nao pertence mais a uma esperanea de
Israel.  Nao  se  trata  de  anunciar  que  o  reinado  do  Senhor  ha  de  vir,  mas  o  seu
cumprimento: sc'mero# pep/erGfcz!. G grcz/c -"hoje se cumpriu a Escritura" (Lc 4,21 ).
Este 6 o novo de Jesus dentro da Sinagoga. Todos os sat)ados Cram lidas passagens de
Isafas e outros profetas, freqtientemente por leigos como Jesus. Textos como Isafas
44,51-52;  61,1-2  eram  usuais  nas  meditag6es  de  estilo  feczgcz'cZ!.co,  consoladoras  e
semeadoras de esperanea da mudanga da sorte de Israel. Jesus apresenta o Evangelho,
a Boa-Nova. 0 tempo de justi€a chegou, a restauragao 6 chegada.

A grande discussao sobre este texto 6 em que propongao, de fato, Jesus pensou
em cumprimento do Ano do Jubileu, ja que em nenhum outro dos Evangelhos temos
este conceito tao explfcito como em Lucas. Mas se reconhecemos que a tradieao dos
Evangelhos sao, em sua maioria, relatos em alguns momentos paralelos, em outros
interdependentes (quando tern nticleo comum, mas construgao enriquecida de material
pr6prio),  ou,  ainda,  relatos  complementares,  podemos  concluir que  o  discurso  da
Sinagoga de Nazar6, feito por Jesus, poe como tematica central o Ano do Jubileu no
antincio do Reino de Deus, comum a todos os Sin6ticos.

A grande evidencia disso esta no fato de que, enquanto em Marcos e Mateus
Jesus come€a seu minist6rio com o discurso "0 tempo esta cumprido, o Reino de Deus
6  chegado..."'° (Mc  1,15;  Mt 4,17  ),  em Lucas  a seqti6ncia vein acompanhando de
modo preciso estes dois evangelhos -primeiro, o batismo de Jesus por Joao Batista
(Mc  1,9-11 ; Mt 3,13-17; Lc 3,21 -22); a seguir, a tentagao no deserto (Mc 1,12-13 ; Mt
4,1-13) -quando Mateus segue acompanhando a Marcos, onde, embora acrescente
material pr6prio, diz que Jesus foi para a Galil6ia. La, pregava arrependimento e a
chegada do Reino de Deus (Mc  1,14-15; Mt 4,12-17). Nesse ndcleo, Lucas come€a
como se fosse acompanhar Marcos mais fielmente, sem todo o comentario de Mateus
que vincula este fato i profecia de Isaias. Entretanto, Lucas omite que Jesus ia pela
Galil6ia anunciando o Reino de Deus, mas diz que "ensinava nas Sinagogas, glorifi-
cado por todos" (Lc 4,15). Lucas omite claramente est'a expressao e inclui a visita a

10. LOCKMANN,  Paulo. "A calninhada do Messias Jesus...". In: Es/wcJo£ Bi'b/i.cos, n° 2,  1984, p. 21.
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dtivida, a nicsma coisa que anunciar o Reino de Deus. Prova disto sao dois exemplos.
0 primeiro esta no final do mesmo capftulo quatro, onde Jesus diz: "i necessario
que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus tamb6m as outras cidades, pois para
isso 6 que fui enviado" (Lc 4,43). Aqui se repete parte do discurso da Sinagoga,
pois la o Espfrito o envia para anunciar o Evangelho aos pobres (Lc 4,18). A outra
evid6ncia esta na resposta aos discfpulos de Joao Batista que perguntaram se ele
era o enviado (Lc 7,19). Ao que Jesus` responde com o mesmo contetido do discurso
da Sinagoga de Nazar6:  "Ide, e anunciai a Joao o que vistes e ouvistes: os cegos
veem, os coxos andam, os leprosos sao purificados, os surdos ouvem, os mortos
saoressuscitadoseaospobresanuncia-se-lhesoEvangelho"(Lc7,22).Avincula9ao
a tematica do Reino 6 visfvel ate mesmo no acr6scimo que Lucas mostra Jesus fazendo
ao texto de lsafas 61,1-2 onde, ao inv6s de "enviou-me a curar os corap6es quebran-
tados",  usa  "para  proclamar  libertapao  aos  cativos".  Ali  a  expressao  "corap6es
quebrantados", do texto original, foi substituida por ``proclamar libertapao aos cati-
vos", flagrantemente tomada de Isafas 58,6, que esta mum quadro de locue6es usuais
na sinagoga para proclamapao de jejum e defesa do advento do Ano Jubileu e da
reafirmapao do reinado do Senhor sobre Israel.

Fica claro que o programa do minist6rio messianico de Jesus, de inaugurar o
Ano da Grapa aceitavel do Senhor, foi dado no discurso feito por Jesus na Sinagoga
em Nazar6 e, de acordo com a  resposta aos discfpulos de Joao Batista, ja estava se
cumprindo.                                                                         `^

4. Os pobres, os cativos, os cegos e os oprimidos

Nao nos cabe descrever o significado do Ano do Jubileu a partir de Lv 25 na
hist6ria de Israel, pois outros tomaram esta tarefa. Todavia, n6s desejamos analisar
livremente o impacto deste anrincio na Galil6ia do s6c. I.

A primeira interpretapao que Jesus fez, em tomo do Ano do Jubileu, 6 devolver a
esperancamessiinicaaospobres.ParaJesus,oreinadodeDeuschegouparaospobres.

Joaquim  Jeremias,  em  sua  rco/ogi.cz  do  IVovo  resfczme#fo,  diz  fortemente  o
seguinte:"Porqueiriamescandalizar-seaspessoas,emqueoscegosvissem,oscoxos
pudessem caminhar,  os  leprosos  ficassem limpos,  os  surdos  pudessem ouvir e  os
mortos ressuscitassem? A estas primeiras cinco frases nao se pode referir (em todo
caso,naosepodereferiraprimeiravista)apalavrafinalacercadoescandalo(Lc7,23).
Por6m,napratica,aofertadesalvaeaoqueJesusfazaospobresresultaprofundamente
escandalosa.  Quando  Jesus  declara  que  sao  bern-aventurados  os  que  conseguem
superar este escandalo, entao, acentua a importancia da proposieao  `os pobres  sao
evangelizados"."

11. JEREMIAS, Joaquim. reo/ogi`a de/ IVwevo res/ci#!cm/a.  Salamanca: Sigueme,  1977, p.  133.
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ro``tos diferentes de uma mesma categoria social, na verdade, todos eles sao pobres
tofocfeo!.).  Nao ha drivida que para estes destinatarios do Reino, conforme anuncia
Jesus,  trata-se  de  urn resgate.  Pois,  a tematica do  Reino  para o  senso  comum do
judafsmo da 6poca era, acima de tudo, restabelecer a monarquia, com sua oligarquia
ou,  para  outros,  garantir  os  direitos  do  Israel  puro.  Jamais,  por6m,  dar lugar aos
enfermos considerados como impuros e pecadores. Os pobres eram em sua maioria
marcados com o selo da impureza e da maldigao. Havia todo urn discurso teol6gico
para justificar  a  condieao  das  multid6es  famintas,  enfermas  e  miseraveis.  Algo
semelhante  ao  que  se  continua  falando  hoje  em  tempos  de  neoliberalismo,  dos
sem-terra, sem-teto e excluidos em geral.

Assim, o Evangelho do Reino, anunciado por Jesus, vai tomando-se em todo o
Evangelho de Lucas uma encamagao verdadeira do Ano do Jubileu. A presenga de
JesusvairepresentandoocomegodoReino.Janaohaqueesperar,eleestachegando]2.
Na  medida  em  que  os  pobres  vao  sendo  curados,  resgatados  em  sua  dignidade,
aumentam as  multid5es em tomo de Jesus.  Com isso o discurso de Jesus toma-se
escindalo e ameapa. Aqui esta o jogo literario de Lucas de trazer o relato da visita a
Sinagoga para o infcio do Evangelho, pois Jesus ja comegou fazendo uma reparagao,
queeradevolveroEvangelhoaospobres.Esta6agrandereparagaodoAnodoJubileu.
Eles, os pobres, com sua cura e sua libertapao, sao o alvo do Messias, o prop6sito de
seu minist6rio. Com isso pode entender-se melhor por que se passou da admiraeao na
Sinagogaaindignapao.Naverdade,estapen'copepretenderesumiroqueocorreucom
o todo do minist6rio de Jesus.

Devemos mostrar tamb6m, como ja vimos na primeira parte, que o discurso de
Jesus foi de encontro a uma regiao com uma riqueza cada vez mais concentrada nas
maos de poucos. A Galil6ia passava por urn pen'odo de fome. Por volta do ano 25,
houve crise de alimentos, 31 terremotos, 29 epidemias, al6m de supexpopulapao. Isso
levou ao aumento de excluidos e a Galil6ia foi a regiao mais atingida pela supeapo-
pulapao.'3 Isso  promoveu  a  constante  concentrapao  de  propriedades  nas  maos  de
poucos. 0 ntimero de endividados cresceu e, naturalmente, pairava no ar a expectativa
de uma medida legal que viesse em favor dos necessitados. Tudo isso trouxe muitas
motivap6es para o antincio do Ano do Jubileu. Na verdade, o antincio de Jesus sobre
oReinoeAnodoJubileucausouumcrescenteinc6modoparaHerodesqueprocurava
mata-lo. Essa era a intengao de Roma e da oligarquia judaica do templo. 0 que, em
suma, produziu a conspirapao, posteriormente concretizada no seu processo e morte.

Isto  mos  mostra ainda que  o es forgo de  Lucas,  ao  apontar govemantes  e  ao
mostrar o discurso de Jesus na sinagoga. foi o de mostrar que o Evangelho, antes de
ser uma esperanea para o futuro, 6 uma palavra realizada; aberta, sim, para o futuro,

12. SCHOTTROFF, Luise, a.c., p. 46.

13. THEISSEN, Gerd. Sozi.a/ogi.c dcr JcSwsbeweg#ng. Mtinchen: Kaiser Verlag,1979, p. 42.
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Escritum qua acflbais de ouvir" (Lc 4,21).

5. Conc]usao: implicae5es pastorais

Esse texto tern sido chamado tamb6m de discurso da missao. Nao ha dtivida:
nele Jesus revela seus prop6sitos e define o que ele mesmo entendia ser sua missao.
Por outro lado, temos na leitura do texto de Isai'as (61,1-2) uma legftima esperanga,
cultivada ha muito, na qual  se almejava o momento em que Deus restabeleceria o
equilil]rio e a justica de toda a Criaeao. Onde e para quem Jesus expos sua missao?
Esse discurso comega num quadro bastante diffcil. Jesus esta na sua terra, na cidade
onde crescera e trabalhara na caxpintaria de seu pai. Certamente algumas das pessoas
da Sinagoga eram seus parentes e alguns deles nao tinham aceitado bern sua safda e
seu  apoio  ao  movimento de Joao  Batista.  Nessas  condie6es 6  que Jesus  retoma a
Nazar6 e le a messianica mensagem de Isafas: "Em mim se cumpriu esta mensagem
que voces ouviram". Seus amigos e parentes olharam uns para os outros e disseram:"Nao 6 esse o filho de Jos6?" Ficaram pensando: Como ele vai conseguir realizar tais

ideais? Em funeao dessas dtividas e incredulidades 6 que Jesus nao realizou,  mais
tarde, milagres em Nazar6 - diz Lucas.

Isso deve mos servir de sinal hoje. Pois, como os judeus de Nazar6, n6s tamb6m
temos preconceitos, somos incr6dulos quando se,trata de confiar nas pessoas diferen-

1

tes de n6s, julgamos que nao atuam igual a n6s, por isso nao sao capazes. Quais Cram
os ideais de Jesus? Afinal, quais eram esses grandes ideais? A resposta 6 o resumo da
Missao de Jesus:

a)"OEspfritodosenhorestasobremim,porquemeungiu..."Aesperadoungido
era a realizaeao primeira das esperaneas do povo de Israel. 0 Messias era o Ungido
conforme o pr6prio sentido da palavra Messias -Cristo. Assim se apresentava Jesus.
Infelizmente o messianismo se multiplica entre n6s, fora dos parametros postos na
Bil)lia, quando lideres religiosos e politicos tentam usar o povo em beneffcio pr6prio.
Hoje, a tinica forma de discemir os caminhos do verdadeiro Messias-Jesus dos falsos
messias 6 pela uneao do Espirito que mos da discemimento. Podemos dizer: a missao
de Jesus,  do mesmo modo que realizava urn prop6sito de Deus  (Lc 3,22),  atendia
tamb6m a esperanea maior do povo. Coisa que nao podemos ver nos "messias" de
hoje. Como disseram os caminheiros de Ematis:  "...n6s espefavamos que fosse Ele
que  haveria de  redimir a Israel"  (Lc  24,21).  Desse modo,  o Messias  Jesus,  como
Ungido do Senhor, traria as primfcias de uma nova criapao, onde tudo comega pela
ungao e presenga do Espfrito do Senhor. Assim a miss fro do Messias tern por base e
origem a uneao do Espfrito, o qual vai recriar, atrav6s de Jesus, os sinais de uma nova
criapao,deumanovaordemchamadaReinodeDeusedeumanovacomunidadecomo
continuadora do  Reino  por Ele  iniciado.  Se  essa  foi  uma condi€ao  necessina ao
Messias, imagine n6s, hoje, o quanto carecemos dessa uncao!

85



b)  "...Ele  me uiigiu  para evangelizar dos  pobres..."  A un¢ilo tlo  Mi.,I,`i!i,`  ,`e d£

para a realizapao dos prop6sitos de Deus. 0 primeiro deles: Boa-Novfl iios ittihl" () que
pode ser uma Boa-Nova aos pobres? Seria que quando eles morressem teriam lugar no
c6u?Ouqueelesserianlibertosdojugododolninadorestrangeiro,nocaso,osromanos?
Na verdade, a Boa-Nova ~ Evangelho - pode ser tudo isso que dissemos e muito mais.
0 Evangelho 6, e sempre quis ser, para os pobres, uma resposta imediata e uma resposta
etema; o hoje e o amanha. A parabola do Rico e do Lazaro ilustra o carater da beneao
futuraparaospobres(I,c16,19-31),mastamb6m6dentinciacontraosricosdopresente.
Por outro lado, em At 4,34, o Evangelho converte o corapao dos ricos, e eles dao aos
pobres, de modo que as necessidades destes sao atendidas. Nesse sentido, a Boa-Nova
atende  aos  pobres  de  modo  imediato  tamb6m  (Lc  18,18-23;  19,8).  Sem  excluir  a
necessidade de eles se converterem ao Evangelho.  Isso mostra que nossas praticas
missionarias precisam contemplar ambas as direg6es. Sim, esta 6 uma marca do povo
cristao: profunda experiencia com Deus e profundo compromisso com os pobres.

c) "Enviou-me para proclamar libertapao aos cativos e restaurapao da vista aos
cegos, para p6r em liberdade os oprimidos." 0 Ano da Graea, como ja vimos, era urn
ano de grapa, comunhao e libertapao dos escravos e restaurapao do direito dos pobres.
Assim, o tempo do Messias cumpriria tal lei dada por Deus e que as autoridades em
Israelhaviamsempreadiado.Arestaura€aodavistaaoscegosanunciaacuraquetraria
o Messias aos enfermos, sendo que a cegueira era uma enfermidade, sinal do pecado
dos antepassados, e, conforme a teologia dos fariseus, tais pessoas eram impuras. Na
dispensapao  do  Espfrito,  iniciada  com  Jesus,  era  dada,  pela  graga,  purificapao  e
restaurapao para todos. Por tudo isso, o tempo da chegada do Messias haveria de ser
urn novo tempo, o ano da Grapa de Deus, no qual todos os que arrependidos dessem
ouvidos  a pregagao  do  Reino  de  Deus  trazida pelo  Messias  (Lc  4,43),  e  a ele  se
convertessem, tomar-se-iam beneficiarios e proclamadores desse Evangelho, dando
continuidade a Missao de Jesus.
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