
O ANO JUBILAR NA PR13GAt:AO
E ACAO DE JESUS

Carlos Frederico Schlapfer

A reflexao sobre o Ano Jubilar, dentro da perspectiva de Jesus, nos coloca frente
`a segivrfe pergrm+a..  Em que medida o signif icado do Ap? Jubilar estd.pr?sente na`

vi.cZcz dc Jesws.? Em Lucas 4,16-21, no discurso programatico ou pregaeao inaugural
de Jesus, na Sinagoga de Nazar6, encontramos esta medida, pela relagao direta entre
o Ano Jubilar e a sua missao, e conseqtientemente a sua vida. A refer6ncia ao Ano
Jubilar esta contida em Isafas 61,1, trecho que Cristo mesmo le para os seus compa-
triotas, comentando em seguida: "Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem
da Escritura". Desta forma, Jesus se identifica ao mensageiro anunciado pelo profeta,
dando a entender que a sua missao se relaciona com os pobres, aos quais ele ha de
anunciar  o  fim  de  seus  sofrimentos.  Embora  encontrando  neste  texto  de  Lucas  a
resposta para a pergunta inicial, interessa-nos, nesta reflexao, buscar propriamente o
sentido e significado da vida e missao de Jesus que sao caracterfsticas do Ano Jubilar.
Em outras palavras, buscar na pregagao e ap5o de Jesus o sentido do Ano Jubilar.

A pregagao e a agao de Jesus andam juntas.  Urfa esta em referencia direta a
outra.IstoporquehaumacoerenciaentreaquiloqueJesuspregaeaquiloqueElefaz.
Arriscaria a dizer que toda a sua apao 6 fruto de sua pregagao e toda a sua pregaeao 6
em  vista  de  sua  apao.  Neste  sentido  podemos  entender  as  varias  expuls6es  de
dem6nios, milagres ou sinais, como melhor define Joao no Quarto Evangelho'. Esta
pratica de Jesus, acompanhada de sua pregapao, acaba por definir o seu projeto e sua
proposta junto a multidao. 0 projeto de Jesus 6 entendido aqui como a chegada do
Reino de Deus, enquanto que sua proposta, como a maneira ou forma de se participar
deste projeto. Em Marcos  1,15 estao presentes estes dois elementos: "Cumpriu-se o
tempo e o Reino de Deus esta pr6ximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho". No
projetoepropostadeJesusestaopresentesosfilhosdesgarradosdeDeus:publicanos,
pecadores, exclufdos, os convidados para o grande banquete (Lc  14,16-24).

I.  A designac5o dos milagres como sinais, presente no Quarto Evangelho, caracteriza o poder de Deus presente em
Jesus. Conforme escreve DE LA CALLE, F. A TcoJogja cJo 0%¢itfJ EvangeJfro,  Sao Paulo:  Paulinas,  1978, p.  34:

:Nfe:r:Teou:v;:g:[rh:,a::c:i:¥sd;nva,:oT££so3rr:vpen:Seeuusmqau:::€£:::d:edseu:ot:nF:;uds:eusTeav;,dp¥:sac:::.,er:cceabj:au,i
dos seus lnilagres". Ja no Antigo Testamento as obras de Jav6 sao chamadas de sinais (Dt 28,46;29,3) e revelam a
sua presenca no meio de seu povo,  a sua fidelidade a Alianga. As vezes aparecem num contexto profetico, como
porexemploo"SinaldoEmanuel"emls7,11.14,ondesecaracterizacomopromessadesalvacaoporpartedeJav6.
AindapodeserumfatoinexplicavelqueservecomogarantiadapalavradoProfetaoumesmodeJav6,tomando-se
sinal de autoridade e de poder (2Rs 20,9-11).
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N()`` 14;viLngclho.I Sin6tico``, cncontramos o vcrbo lcr|PUOOco -I)I.€g111., I)I.I)clamor,
anunciar, com muita insistencia, nao se referindo apenas a uma aeao de Jesus, mas
principalmente enquanto apao dos discfpulos2.  0 objeto desta pregapao 6 sempre urn
Evangelho, Boa-Nova, seja atrav6s do pr6prio Jesus ou de seus discfpulos. Impor[ante,
aqui, 6 perceber a dimensao e contetido desta pregapao que passa por uma evolueao que
deve ser observada. Jesus anuncia a Boa-Nova da vinda do Reino de Deus; os discfpulos
anunciamaBoa-NovadeJesus;porfim,osevangelistas,eemespecialMarcos,escrevem
a Boa-Nova de Jesus. Em outras palavras, de pregador, Jesus passa a objeto da pregapao
e o ato de proclamapao toma-se texto. Em Marcos, Jesus nao comegou pregando a si
mesmo. Nem se anunciou como Filho de Deus, Messias e Deus. Sao exatamente os
adversarios, os espiritos impuros, que o confessam assim. Os tftulos atribuidos a Jesus
que aparecem mos Evangelhos sao, em sua maioria, express6es da fe da comunidade
primitiva. Conforme vimos acima, Jesus situa-se dentro da mensagem de Isafas, de
acordo com Lucas 4,18, citando Isafas 61,1-2, fazendo-o desta forma a base de seu
discurso-programa na sinagoga de Nazar6. Marcos, logo no infcio de seu Evangelho,
atesta que a Boa-Nova para Jesus 6 o Reino de Deus (Mc 1,14). Embora tenha sido o
centro de sua mensagem, Jesus nao definiu o que era o Reino de Deus. Para os seus
ouvintes parecia ter urn significado bern diferente daquele que encontramos muitas
vezes hoje: "outra vida, o c6u, o p6s-morte"3.

Nossa reflexao, portanto, buscara, em urn primeiro momento, o sentido do ano
de graga do Senhor, ou seja, o sentido do Jubileu presente na vida de Jesus atrav6s de
sua pregapao e apao. Em seguida, buscaremos o desenrolar desta pregapao e apao de
Jesus,  atrav6s  dos  discfpulos  e  comunidades  cristas,  conforme  mos  apresentam os
Evangelhos, fonte da qual estaremos bebendo nesta caminhada.

1. 0 Ano Jubilar presente na Boa-Nova do Reino de Deus

Ainda que Jesus n5o tenha definido o que 6 o Reino de Deus4, a partir de sua
pregagao e de sua pratica podemos perceber tres dimens6es fundamentais e comple-
mentares sobre o mesmo:

2. Em Marcos, por exemplo, das  14 vezes em que e empregado o verbo KT`puooa) tres vezes sao para caracterizar a
pregapao de Jesus (Mc  1,14.38.39) e quatro vezes a pregaefro dos discfpulos (Mc 3,14; 6,12;  16,15.20). Em outros
trfes casos (Mc  1,45; 7,36; 5,20), poden'amos entender implicitamente como pregaeao dos discfpulos, pois trata-se
de pessoas que foram curadas e passam a anunciar os feitos de Jesus. Em dois casos impessoais (Mc  14,9;  13,10),
podemos tamb6m entende-los como dirigidos aos discfpulos, pois tratam da prega€ao em relacao ao futuro.

3. Cf. B0FF, L. /caws CrJ.a/a /J.berradoJ; Petr6polis:  Vozes,1979, p. 65.

4. Nos Evangelhos sin6ticos, de acordo com A. VAN DEN BORN,  D!.c!.ona'rjo E"ci.c/apc'dj.co da Bi'b/jab  Petr6polis:
Vozes,1977, Verbete Rel.„o de Dcws, p.  1292-1293, a expressao BGcrl^e" iou O€ou -Reino de Deus 6 utilizada
14 vezes por Marcos e 39 vezes por Lucas. 0 primeiro Evangelho, com exce€ao de Mt 6,33 ; 12,28;  19,24; 21,31.43,
utiliza 32 vezes a expressao PCiChhe" to]v oupowav - Reino dos C6us, que lembra a expressao rabinica usada a
partir do  s6culo I dc, devido a substitui€ao da palavra Deus, nao pronunciada por eles, por C6u. Entretanto esta

i:::t(e#:t;:3a4:Z3%2:e6:;'),d:n;arodv°asv::|r::t:°p!::¥n¥e:[Sats:;cnt:°trsi:::|jdcean?:,1:oesRceTnpou|°enD°e::°vfdn°d:i::6du:
Esta suposi€ao e confirmada pela rela€ao que Mateus estabelece entre o Reino de Deus e o Filho do Homem (Mt
13,24-30.37.41.43; 16,27s), o qual em Daniel personifica o imp6rio escatol6gico que vein sobrc as nuvens do c5u
(Dn 7,18.22.27).
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amoreiioiiiesniotcmpoporumarelapaodegracacomDeus.Estadimensaoseal`irma,
sobretudo,napregapaodeJesus.Adimensaoprofeticacoloca-senumaperspectivade
urn mundo transformado. Nao se trata, portanto, de uma realidade apenas espiritual,
transcendente. Na pregapao de Jesus esta presente o carater messianico que toca as
relap6es humanas, interpessoais e coletivas numa busca de paz e de felicidade para
todos. Este messianismo presente em Jesus nao esta centrado em sua pessoa, mas no
pr6prioReinodeDeus,isto6,nummundodiferentedoatual.0horizontedapregaeao
de Jesus revela uma visao ut6pica da sociedade, urn mundo convertido a Deus e, por
isso mesmo, justo, em particular voltado aos pobres e exclufdos.

b) Dimensao 6tica, caracterizada pela pratica de Jesus em perfeita consonancia
com a pregapao do Reino de Deus. Uma vez inaugurado por Jesus, o discipulo deve
viveragorasegundoosvaloresdesseReino.Por6m,aentradanoReinocomportauma
exigencia6ticafundamental:"Convertei-vosecredenoEvangelho"(Mc1,14-15).A

::n:eernstaa:£3:i::dEa::raJ:Sounsv::::ouTuae=:dc¥oac:a:;C:I:::n°hso6cdoanyrfadfomaaosst::1::e:
correntes da sociedade, para assumir os novos valores do Reino. A riqueza, poder,
prestigio,devemsersubstituidospelapartilha,compreensao,solidariedade.Apr6pria
pratica de Jesus revela quais sao estes valores do Reino. A situapao de mis6ria em
todos os niveis (material, moral, religioso) em que se encontra a multidao com a qual
Jesus  se  defronta  faz  com  que  ele  seja  tomado  por  urn  profundo  sentimento  de
compaixao.Osmilagresassimcomoaconversaodospecadoresdevemseranalisados
nestaperspectiva,comofrutosdacompaixaodeJesuse,aomesmotempo,comosinais
da presen€a do  Reino.  Esta compaixao  de Jesus leva a uma solidariedade com os
marginalizados.  in  urn  posicionamento  muito  claro  de  Jesus  frente  aos  grupos
presentesnasociedadedesua6poca.Pecadores,publicanos,pobres,aleijados,1epro-
sossaoobjetodeumaapreciapaopositivadesuaparte,aopassoqueosricos,escribas,
fariseus, sacerdotes e saduceus sao objeto de cn'ticas e, ate mesmo, de maldieao. Por
outro lado, Jesus procedia de modo diferente quando havia a conversao das pessoas,
mesmo pertencentes a estes grupos, como foi o caso de Zaqueu, Jos6 de Arimat6ia e
Nicodemos, entre outros.

c) Dimensao etema, caracterizada pela pregapao e pelo destino de Jesus, teste-
munhado pela comunidade primitiva, atrav6s do antincio da ressurreigao. As dimen-
s6es profetica e 6tica revelam o Reino numa perspectiva hist6rica, atrav6s de uma
sociedade justa e fratema. Por6m, existe tamb6m uma dimensao transcendente, para
al6m da hist6ria e da morte. Em outras palavras, o Reino de Deus nao aponta apenas
para urn mundo diferente, transformado, urn mundo outro, mas aponta tamb6m para
urn outro mundo. Com excegao dos saduceus, todos os grupos religiosos em Israel
admitiamqueamortenaoeraatiltimapalavrasobreohomemequehaviaumavida
etema,queseriaparaosjustos,depoisdamorte,umavidadefelicidadejuntodeDeus.
Esta vida etema era urn pressuposto na pregapao de Jesus; pois, se a morte fosse tl
tiltima palavra sobre o homem, entao a sua hist6ria e sua vida caminhariam para o
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vida etema e traz a grande esperan€a para todos ii6s.

2. A Boa-Nova de Jesus

Quando falamos de Evangelho, Boa-Nova, nao estamos fazendo uma referfencia
ao fato de se realizar urn comunicado em si, mas, sim, queremos enfatizar o contetido
deste  comunicadct,  qualificando-o  de  born.  Desta  maneira,  Evangelho  situa-se  no
plano da interpretagao. Dizer que uma notfcia 6 boa ou rna, implica umjulgamento e
portanto uma intelpretagao.  Como conseqti6ncia, implica tamb6m em urn compro-
misso  diante  desta  noticia.  Assim,  ao  dizermos  que  o  Evangelho  6  a  Boa-Nova,
estamos mos comprometendo de certa forma com esta mensagem.

A,partir deste compromisso, os discfpulos passam a anunciar o Evangelho de
Jesus.  E  a  segunda  fase  presente  na  pregagao  da  Boa-Nova.  Aqui,  o  anunciador
toma-se anunciado. 0 centro da pregagao 6 Jesus Ressuscitado. Este 6 o Evangelho,
a Boa-Nova que muda o curso da Hist6ria, que transforma o sentido e os horizontes
de cada existencia humana. A pregapao dos discfpulos pode ser dividida nos seguintes
pontos5: a) Deus interveio de maneira decisiva. Este primeiro ponto revela o Evange-

Lhe°T::uEer:;6['£:a¥:i::Bueeu:7:tan,9uaz°de:traevsas'uPIT°er[:::T:]]r:;:t:|taaddea£:r,ae:u:,S:usr::`t:::
de  sua  morte  e  de  sua  condieao  nova,  aos  poucos  vai  se  esclarecendo;  b)  Esta
interveng5o se da atrav6s de Jesus Cristo: Neste segundo ponto, volta-se nao somente
para o que Deus fez para Jesus, mas para o que ele fez por n6s atrav6s de Jesus. i o
momento do Evangelho de Cristo8. Para Paulo, o contetido deste Evangelho esta no
mist6rio  pascal,  morte  e  ressurreigao  de  Jesus;  c)  Se  enfatizarmos,  sobretudo,  os
destinatarios e o impacto da intervengao de Deus, estaremos diante do terceiro ponto`,
o Evangelho da Paz (Ef 2,17), ou, ainda, o Evangelho de nossa salvapao (Ef 1,13). A
ressurreigao de Jesus por meio de Deus passa a clarear para os discfpulos o sentido da
missao, nfro s6 de Jesus, mas a sua tamb6m. Reconhecem na interveneao de Deus em
Jesus a interveneao em nosso favor.

A tare fa de anunciar a Boa-Nova, por parte dos discipulos, assim como fez Jesus,
nos leva a intuir uma comunidade dentro de urn contexto missionario que deve nao
apenas testemunhar o Evangelho, mas anuncia-1o publicamente. Esta tare fa passa, em
primeiro lugar, pelo reconhecimento que a comunidade faz de Jesus, principalmente

5.  Cf.  GOURGUES,  M.  e  CHARPENTIER,  E.  Introdueao  aos  Evangelhos.  In:  Et'a„ge/fet7.T  si."o'/i.ctjs  c A/os  cJos
Apo'sfct/os,  Sao Paulo:  Paulinas,  1986, p.16.

6. Encontramos esta referencia ao Evangelho de Deus em Marcos  I,14; 7 vezes em Paulo (Rm 1,I ;  15,16; 2Cor  11,7;
lTs 2,2.8.9;  lTm  I,11) e em  lpd 4,17.

7. Cf.  At 2,33-36;  lTs  1,9s; 2Cor 4,14; Rm  10,9; Ef I,20;  lpd  I,21.

8.  Referencias ao Evangelho de Cristo encontramos em:  Mc  I,I; Rm  I,9;  15,19;  lcor  I,9-12; 2Cor 4,4; 9,13;  10,14;
Gl  I,7; Fl  I,27;  lTs 3,2.
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atrav6sdcsuiisii¢6es,que,emtiltimaanalise,saoomotivoasercelcbrndoecnsinado.
Podemos destacar tres caminhos que apontam o momento do culto como urn lugar
paraoreconhecimentodeJesus:Primeiramenteorelatodapartilhadospaesqueesta
presentenosquatroevangelhosequepareceTascernumcontextoeucan'stico.Segun-
do, o relato da Paixao que poderia ter sua origem numa celebrapao pascal anual em
Jerusalem,comportandotresgrandesmomentos:lembrangadatiltimanoitedeJesus,
oragao da Sexta-feira Santa e visita ao thmulo. Finalmente, o Evangelho de Marcos
seriaumtextodeiniciapaoparaosrec6m-batizados,lidoporextensoduranteavigflia
pascal.Comomissionaria,voltadaaospagaos,acomunidadecristavaipercebendoe
acentuando o aspecto universalista da mensagem de Jesus]°. Desta foma, a razao de
serdacomunidadecoloca-senaajudaaoscrentesa"reconhecerem"Jesuseanuncia-1o
aqueles que nao o conhecem.

3. Boa-Nova de Jesus como Evangelho escrito

A transmissao do Evangelho pelos discfpulos era feita oralmente, dando teste-
munho da palavra e ao mesmo tempo autenticidade para a mesma. Ao escrever urn
"Evangelho",MarcosinovaamaneiradetransmitiraBoa-Nova,reunindoosdiferen-

teselementosveiculadospelatradieaoeorganizando-osnumahist6riadeJesus.Desta
forma, abre caminho para urn novo genero literario,  atrav6s do qual muitos outros
"Evangelhos" serao escritos a partir de entao`'. Em Marcos, a palavra Evangelho 6

utilizada tres  vezes  logo no  inicio de  sua obrd:  Marcos  1,1.14.15.  Desta forma, ja
orienta a leitura em diregao a Jesus, que 6 objeto deste Evangelho e ao mesmo tempo
sujeito,poistrata-sedaprimeirafasedaprega€ao,conformefoireferidoacima.Outras
duas referencias voltam-se para urn contexto de ensinamento aos discfpulos: Marcos
8,35;  10,29.  Aqui, Evangelho e Jesus estao juntos, como que explicando-se urn ao
outro,dandoentendimentosobreomist6riodaBoa-Novapresente?mJesus.Porfim,
Marcos13,10e14,9apresentamoEvangelhonumaperspectivauniversalista,dentro
deumcontextoclarodemissao.Temos,portanto,tresindicativosdolivrodeMarcos,
apartirdovocabuloEvangelho:ColocasuaobraemdirecaoaJesus,revelaomist6rio
presenteemJesuseenviaparaamissao.ApalavraEvangelho,emMarcos,revelao

9.  Cf.  AUNEAU,  J.  Evangelho  de  Marcos.  In:  Et'an6JeJfeos Sjno'fi.c"  e Afos  d" Apt;fro/o£,  90;  STANDAERT,  8.-L;i;-:n-g`ii;;;io;Marc,-Colxpositionetgeni.elitt6raire,B"ges,\9]8,p.496-618.

10.NoEvangelhodeMarcosvanosencontrarvdriasreferenciasaesteaspecto:Mc3,7-8:Umagrandemultidaodevinas
partesvemaoencontrodeJesus;Mc5,I-20;7,24:Jesusencontra-seemterrit6riopagao;Mc6,3448,I-10:osinaldo
pao6dadotantoaosjudeusquantoaospagaos;Mc7,I-30:AomesmotempoqueJesusguardareservasemrelapaods
tradig6esjudalcas,acolheafedeumamulhersiro-fenfcia;Mc15,38-39:0primeiroaconfessaraJesuscomoFilhode
Deuseumcenturiaorornano,aomesmotempoqueov6udosantuino6rasgadodealtoabaixo.

I1.Justino,nalaApologia66,3(demeadosdosegundos6culo),atribuiapalavraEvangelhoosentidodeumescrito
da mais  alta autoridade.  Portanto,  logo cedo,  a palavra Evangelho  passa a ter dois sentidos:  urn,  a Boa-Nova,  o
contetido da mensagem em si; outro, o texto desta mensagem, como hoje comumente fazemos pal.a referir-nos as
obrasdeMateus,Marcos,LucaseJoao.Cf.LEON-DUFOUR,X.05E+'congc/fettseaHjsJdi.I.fldc/c.7w£,SaoPaulo:
Paulinas,  1972, p. 43-44.
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`cntido  diL  [7i-cga¢ao c  da  prtitica  de  JeL`us  c  dos discfpulos.   AO   CLW.CVCI.   o   .`Cu
Evangelho, Marcos estava respondendo ao problema do desaparecimento das teste-
munhas autenticas e das numerosas intexpretap6es, por vezes divergentes, do pensa-
mento do Mestre.

OsEvangelhosapresentamumacaracterfsticaimportanteemrelagaoapregapao
e  aos  ensinamentos  de  Jesus.  Em  vdrias  passagens'2  encontramos  uma  reapao  de
adrniraeao, pasmo, extase por parte dos ouvintes depois de ouvirem as palavras de
Jesus. Esta reapao 6 esclarecida principalmente pelo fato de haver uma comparapao
comosescribas,rabinosoudoutores.EstesensinavamaLeiesuainteapretapao,sendo
que no tempo de Jesus havia duas grandes escolas rivais: a de Hillel e a de Shammai.
0 rabino ensinava sempre no mesmo lugar e reunia em tomo de si os seus adeptos
unicamente do sexo masculino. Sua autoridade provinha da Lei e das tradi€5es dos
patriarcas. Era uma autoridade equiparavel a das escrituras. Embora Jesus tenha sido
chamado de "Rabbi" ou "Rabbuni", isso nao significa que tenha pertencido a classe
dosdoutoresjudeus,muitoaocontrario,tendoemvistasuaadvert6nciaaosdiscfpulos,
em Mateus 23,8: "Quanto a v6s, nao permitais que vos chamem Rabbi, pois urn s6 6
o vosso Mestre e todos v6s sois irmaos". De fato, existe uma certa semelhanca entre
o modo de Jesus ensinar e o dos rabinos de sua 6poca: Jesus ensina nas sinagogas,
refine discfpulos, discute nos moldes da escola. Entretanto, difere consideravelmente
dosdoutoresporoutrascaracten'sticas,comoporexemploofatodeensinarnocampo,
a beira do lago, no caminho, em casa, e principalmente pelo seu ptiblico alvo: pessoas
queignoravamaLei,pecadores,criancasemulheres.Alias,Jesusandaracompanhado
de mulheres  (Mc  15,41;  Lc  8,1-3;  Mt  20,20)  toma-se  urn fato  sem precedente na
hist6ria da 6poca'3. Este procedimento de Jesus, em referencia as mulheres, reflete-se
tamb6m em seus ensinamentos aos disc`fpulos (Mt 5,28) e mesmo as autoridades de
sua 6poca (Mc 21,31-32). Em varios outros momentos, a presenca da mulherjunto .a
Jesus 6 uma caracterfstica marcante nos Evangelhos: Na conversa a s6s da Samaritana
com Jesus -Joao 4,27; no grupo de mulheres junto com os discfpulos acompanhando
Jesus  -Lucas  8,1-3;  as  mulheres  sozinhas  estao  presentes  no  Calvario -Marcos
15,40-41;asmulheressaoasprimeirastestemunhasdaressurreigao-Marcos16,I-18;
Lucas 24,1 -11 ; a mulher da testemunho da fe -Mateus 15,28; a mulher tern o direito
de sentar-se ao p6 de Jesus, colocando-se portanto como discfpula -Lucas 10,38-42;
deve ser tratada com respeito e em p6 de igualdade com o homem - Lucas 7,36-50.
Tamb6m em relapao as crianeas, Jesus assume uma postura radical para sua 6poca.
Em Marcos 10,13-16 (Mt 19,13-15; Lc 1 8,15-17) Jesus manifesta seu afeto para com
as criangas, chegando ao ponto de coloca-las como modelo para participar do Reino
de Deus (cf. tamb6m Lc 9,47-48). Em relapao aos pecadores, fica evidente em Marcos
2,15-17(Mt9,10-13;Lc5,29-32)queJesuscoloca-seaoladodosmesmos,provocan-
do frontalmente os costumes e leis religiosas da 6poca.

12. Cf. Mc  I,22.27;  11,18; Mt 7,29;  13,54;  22,33; Lc 4,32; Jg 7,46.

13. Cf. JEREMIAS, J. Jcrws4Je`m #o rcmpo dc /ef#s,  Sao Paulo: Paulinas,1983, p. 494.
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tudo, ei.ii urn hi-Mnem da terra que atrav6s de suas palavras deixava transi]arccer suii
rela€ao com a natureza, com os costumes e relag6es sociais: As aves do c6u que nao
semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai as alimenta (Mt 6,26); os
liriosdocampoquecrescem,enaotrabalhamenemfiamenoentantonemSalomao
com toda a sua g16ria se vestiu como urn deles (Mt 6,28); aprender da figueira que,

quandoseusramosestaotenrosesuasfolhascomegamabrotar,estapr6ximooverao
(Mc 12,28); a nuvem do poente indicando chuva e o vento do sul indicando sol (Lc
12,54-55); as comparap6es do Reino de Deus com as sementes em Marcos 4,1-8.26-
32;abondadedeumpaidefamilia(Lcl5,11-32);otrabalho(Mt20,1-16);aprudencia
de alguns (Lc 16,1-8) e a imprudencia de outros (Mt 25,I-13), a ganancia de uns (Lc
19,1-10) e a generosidade de outros (Lc 21,1-4). Todas estas observap6es refletem a
vida ordinaria da qual Jesus participa plenamente a ponto de causar admirapao pelas
suas palavras: "Que 6 isto? urn novo ensinamento com autoridade!" (Mc 1,27).

ApalavradeJesusserevestedeumaautoridadesemelhanteadaLei:"Eupor6m
vosdigo...",poisafirmaquesuapalavramanifestaavontadedeDeus."0quehade
originalemJesus6queeleconseguemostrarqueexisteumarelapaodiretaentreaquilo
queeleensinaeaautoridadedesuapr6priapessoa.Jesusapresenta-secomoprofeta
do Reino de Deus que vein e, contudo, decepciona a esperanga de todos. Diferente
dos profetas do Antigo Testamento,  nao fala de  sua vocapao e quando  se refere a
tradi€ao  dos  antigos 6  para critica-la ou puriFica-la.  Nao  ha nenhuma legitimagao

pessoaldesuaparte.Jesussecontentaemdeclarar:"Bern-aventuradoaquelequenao
ficar escandalizado por causa de mim" (Mt 11,6).

A autoridade de Jesus aparece tanto na sua pratica quanto nos seus ensinamen-
tos[5.Entretanto,6necessarioobservaralgunstermosquemuitofacilmentepodemser
confundidos,porraz6esdeinterpretagaooumesmodetradu€ao.Porumlado,hauma
intima relagao entre os termos liberdade (em urn sentido moral) e autoridade, pois
£€ooolCi6amesmapalavragregaparaexpressarosdois'6.Poroutrolado,6preciso
estabelecer o limite existente entre autoridade e poder para definir a diferenga entre
os mesmos. Portanto, passemos a precisar cada termo e perceber desta forma em que
sentido esta sendo entendida a autoridade de Jesus.

14. Cf. RIGAUX, 8. 0 Radicalismo do Reino. In: Pobneza Eva#gc'/I.c¢, Sao Paulo:  Paulinas,  1976, p.  138.

15.AautoridadedeJesuseapresentada,nosEvangelhos,deumamaneirasingular:Napregacao(Mc1,22eparalelos),
no perdao dos pecados (Mt 9,6; Jo 5,27), como Senhor do sabado (Mc 2,28 e paralelos).

16.  Segundo ARMARATONE,  A.  & MOTTOLA,  U.  Lessico Greco  ltaliano.  Milano:  Carlo Signorelli,  1932, Verbete
e€ouChoc,p.253;BAHjLY,A.Di.cfi.(;n„4!.J-eGn€cFratt€al.s.Paris:Hachette,1981,Verbete£€olJChCi,p.712,apalavra
8€oooiapodesertraduzidaporfaculdade,liberdade,direito,licen¢apodereautoridade.0sentidomoraldeliberdade,
presenteem€€ooc",deveserdiferenciadodosentidodedeooapia-serouestarlivre,isto6,oestadodohomem
livre.
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elemento o seu batismo. Dentro da cultura judaica, a imersao na agua era sfmbolo de
morte.  Assim,  o batismo de Joao Batista simbolizava a morte a urn passado,  o da
pr6pria injustiea, entendido como pecado. Para Jesus, o seu batismo se toma sfmbolo
de morte no futuro, isto 6, da aceitapao ate a morte se fosse necessario, ou inevitavel,
em sua missao de oferecer a salvapao a humanidade. Esta determinagao de Jesus em
levar ate as tiltimas conseqti6ncias sua liberdade de opgao pela humanidade faz com
que exenga sua liberdade de apao. Onde quer que Jesus tenha se deparado com homens
e  mulheres  em  situagao  de  falta de  vida,  seja  por  qualquer  motivo  que  fosse,  af
manifestou o seu amor. Esta liberdade de apao, em decorrencia de sua liberdade de
opgao,  fez Jesus chocar-se contra os  preconceitos,  o  "status  quo" e colocar-se em
oposig5o aberta as autoridades religiosas e civis de seu tempo. Esta liberdade acabou
por leva-lo a morte.

Em relapao ao poder, o Dicionato Bfolico'8 expressa que o mesmo, em todas as
religi5es, 6 urn atributo essencial da divindade. No credo crisfao, "Creio em Deus, Pai
todo-poderoso,criadordoc6uedaterra",opoderdeDeussemanifestasobtresaspectos:
no universalismo de Deus (Deus criador de tudo e de todos), no aspecto amoroso da sua
manifestapao (atributo de pai) e na presenea misteriosa, pois esta manifestapao de Deus
nao se esgota, tomandQ-se sempre nova, principalmente por ser manifestapao salvadora
deDeus.0poder,portanto,6pr6priodeDeus.EmJesus,opoderseapresentacomoforma
de manifestar a g16ria de Deus e o cumprimento de sua vontade.

Diferentemente do poder, que 6 pr6prio de Deus, a autoridade divina ou humana,
tanto  na  cultura  grega  quanto  na judaica,  era  entendida  como  a  capacidade  ou
faculdade  de  agir  livre  e  eficazmente  sobre pessoas,  instituig6es  ou  objetos,  ou  o
direito de fazer algo ou dispor livremente de algo; era, portanto, urn poder soberano
que se transmitia por delega€5o jurfdica, independentemente da qualidade da pessoa
que o possufsse. A autoridade, portanto, 6 vista como procedente de Deus para que os
homens possam utiliza-la em benefrcio dos outros. Existe assim uma condieao 6tica
e moral para o exercfcio da autoridade.

A autoridade de Jesus, portanto, nao se confunde nem com a liberdade, nem com
o  poder.  Trata-se  de  uma  autoridade  que  6  exercida  em  beneffcio  da  vida.  Esta

17. MATEOS, J. A Urapi.a de JcswLq,  Sao Paulo: Paulus,1994, p. 80-81, apresenta duas classes de liberdade. Uma classe
denota urn estado: "ser livre, estar livre de algo". Nesta classe esta inclufda tanto uma dimensao polftica, quando se
fala em regimes de liberdade e regimes ditatoriais (na falta de liberdade), quanto pessoal, quando se refere a falta
de liberdade de uma pessoa por medo, tabu ou submissao. Uma segunda classe denota algo mais dinamico ou ativo:
"ser livre para algo", sendo desta forma uma liberdade de op€5o, onde envolve a faculdade de escolher uma coisa

ou  outra,  urn caminho  ou  outro,  por exemplo.  Como  decorrencia  desta op?ao  existe  a liberdade  de  agao  ou  de
expressao. No mundo judaico e principalmente grego, o sentido de "liberdade para fazer algo" estava ligado a uma
conseqtienciajuri'dica, uma vez que "ser homem livre" era uma condicao social que procedia do nascimento ou da
emancipapao da escravidao.

18. Cf.  AUSEJO, S. Di.cc.!.a"&ri.a cJc /a Bi.b/I.a,  Barcelona:  Herder,  1981,  Verbete Pods;., p.  1541-1542.
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gnp().i  (le  tlii.igi.iilcs jtideus  que con.stituem  o  Sine(lrio  ou  Grande Con.`elho,  t`ti.gfio
supremo  religioso-politico  do  povo judeu:  os  sumos  sacerdotes,  os  escrib€is  e  os
anciaos. Eles sao os detentores da autoridade jun'dica, segundo o direito baseado na
lei mosaica ou na legislapao posterior e, portanto, sentem-se ameapados pela autori-
dade de Jesus:  "Com que autoridade fazes estas coisas? ou quem te concedeu esta
autoridade para faze-las?" (Mc  11,28).

A resposta de Jesus as "autoridades oficiais" mostra que nem toda autoridade
verdadeira tern base juridica. Ao colocar em questao a figura de Joao Batista, Jesus
esta mostrando que sua autoridade nao vein da Lei, nem das instituie6es, mas trata-se
de urn enviado de Deus. Portanto, 6 uma autoridade de cunho profetico. Os dirigentes,
porsuavez,naopodiamrespondersobreaautoridadedeJoao,poisestariamaomesmo
tempo legitimando a autoridade divina e profetica de Jesus.

0 fato de a origem da autoridade de Jesus nao se basear no direito humano ou
nasinstituic6es,masemDeus,significaquenaosetratadeumadelegagaoe,portanto,
diferetamb6mdaautoridadedeJoao,quecomoprofetarecebeoencargodecomunicar
uma mensagem divina. A origem de sua autoridade esta na plenitude do Espfrito, a
forga divina que reside nele (Mc  1,10).  Ou seja,  6 uma autoridade que decorre da
qualidade de seu ser. Juan Mateos'9, fazendo uma comparapao entre a autoridade de
Jesus apresentada em Marcos e a autoridade no Antigo Testamento apresentada em
Daniel,mostraqueemJesusestaautoridadeseaplocaaservigodavida,enquantoque
no  Antigo Testamento  aparece como dominap`ao.  i interessante observar que esta
autoridade em Daniel aparece junto a figura do Filho do Homem, que em Marcos 6
citado por 14 vezes em todo o seu Evangelho, sendo esta inclusive a apresentapao que
Jesus faz de si. Os dois textos propostos para analise sao: Marcos 2,1~13 (a cura do

paralitico) onde a autoridade do Filho do Homem 6 dupla: perdoar os pecados (noc
2,5 .10) e comunicar a vida (Mc 2,10-12). 0 segundo texto proposto para comparagao
6  Daniel  7,1-28  (visao  dos  quatro  animais),  onde  em  Daniel  7,13-14  aparece  a
autoridade dada ao Filho do Homem para que reine e domine etemamente sobre toda
napao.EmDaniel7,27,olmp6riodoFilhodoHomem6entregueao"povodossantos
do Altissimo", num sentido coletivo, portanto. Em Marcos 2,10, o sentido aparece na
figura de uma pessoa, Jesus. Por6m, se tomarmos o texto paralelo em Mateus 9,1-8,
encontramosestasignificacaocoletivatamb6memrelagaoaJesus:"Vendooocorrido,
a multidao ficou com medo e glorificou a Deus, que deu tal poder aos homens" (Mt
9,8)20. Este sentido coletivo da missao do Filho do Homem 6 a missao de todo o povo
de  Deus.  Ela consiste  em  realizar  o  Reino  de  Deus  como urn reino  humano  que

19. Cf. MATEOS, J. A  Ufapi.cz dc /esws,  Sao Paulo:  Paulus,  1994, p. 90-91.

20.NaoapenasMATEOS,J.AUfapi.adeJe.Tws,91,observaestesentidocoletivoemMt9,8.Tambemencontranosa

gaeosE:u`,do:;£onyaora:tigdgao,B;?Ill:5:ep!±rxsza|e,T'#e?,?o:,gLd]c°ing,e3s,Esvaaon8:`uh[::dfa#ant:u,S',;::4g?;:'i8Ee6fo#L):
FOUR, X.  O.t Et'¢„gc/Aof c a fJ!.srt;rf." cJc Jc.7ws,  Sao Paulo:  Paulinas,1972,  p. 413.
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promovc a vida. JCL"``, ao sc apresen(ar ao.q di.`cr])ul()S como o Filho do Homcm, csta
justamente assumindo a missao do povo de Deus, dos "Santos do Altissimo". Embora
possamos perceber a mesma dimensao coletiva na figura do Filho do Homem, tanto
em Daniel quanto em Jesus, existe no entanto uma diferenga fundamental em relaeao
a €€ot)c" - autoridade, que Juan Mateos2]  acentua:  "em Daniel para dominar os
gentios ; em Marcos, para apagar seu passado e dar-lhes vida: nao para o domi'nio, mas
para o servigo do homem".

4. 0 Jubileu e a pessoa de Jesus

Com  a  nossa  reflexao  feita  ate  aqui,  procuramos  atrav6s  dos  Evangelhos  o
sentido da pregapao e aeao de Jesus, elementos constitutivos de sua vida e missao,
voltando nosso olhar para o Ano da Grapa do Senhor, ou o Ano Jubilar apresentado
em Lucas 4,16-21.  Vimos que o ponto-chave foi  a Boa-Nova,  ora proclamada por
Jesus, ora pelos discfpulos e finalmente escrita como a encontramos mos Evangelhos.
Este processo ou caminhada pelo qual passou a Boa-Nova nos deu condig6es para
perceber elementos importantes  sobre a missao e a vida de Jesus.  Resta-nos  agora
estabelecer a ligapao entre o Ano Jubilar proclamado na Sinagoga de Nazar6 e o fruto
desta nossa reflexao.

Segundo a tradigao bil)lica, o yobc/ era tocado para anunciar o julgamento ou o
chamado de Deus (Ex 19,13). Assim, podemos entender o sentido do jubileu, ou Ano
Jubilar, dentro de urn contexto de chamado de Deus para o julgamento, para dar
infcio ao ano da graca, do resgate, da libertacao. Entretanto, devemos perceber uma
certa distineao entre perdao e resgate22.  Na Bfolia, quando se fala em perdao, ja
sup6e-se a justiga. Mais importante que o pedido de perdao ou reconhecimento do
erro 6 a necessidade de refazer a vida de quem foi violentado ou prejudicado. No
resgate, por outro lado, esta contido o sentido de perdao, por6m, numa dimensao
muito maior, pois trata-se de libertar, refazer ajustiea, voltando-se para o passado,
isto  6,  a hist6ria.  A funeao do  Go'G/  (Lv  25,23-55),  isto 6,  resgatador,  defensor,
vingador, era de extrema importanc`ia dentro do cla; ele era a pessoa que resgatava
o  parente pr6ximo que  cafra na escravidao  ou  vingava o  sangue de urn parente
assassinado. Com o tempo, o resgate acabou assumindo a caracterfstica de adquirir
algu6m,  isto 6,  quem resgatava urn escravo o libertava para a sua casa ou ao seu
servieo. 0 resgate reinstaura urn processo retomando o passado no sentido de se fazer
justica. Tudo isto 6 vivido no momento de uma relapao de alianea e de comunhao de
vida. A pessoa resgatada acabava por firmar uma relaeao de alianea com quem a tinha
redimido  ou  resgatado.  Assim,  por  exemplo,  o  resgate  de  urn  povo  escravizado
estabelecia uma alianga entre este e seu libertador.

21. Cf. MATEOS, J. A  C//apl.a c!e Jcsws, 91.

22. Cf. BARROS, M. A Da#fa do IVovo rc"po, Sao Leopoldo: CEBI, Sinodal, Sao Paulo: Paulus,1997, p. 33-34.
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e  apao,  iipoiiliL  ii".a  esta  figura  do  Go'GJ,  isto  e,  Jesus  como  Defensor,  Salvador,
Redentor,  Libertador, Advogado, Consolador (Lc 2,11; Jo 4,42; At 5,31). Jesus 6 o
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vida e  missao  de  Jesus.  Uma  vida  voltada  para  o  servieo  dos  irmaos,  como  foi
anunciadoporlsafasevividoporJesus:"0FilhodoHomemnaoveioparaserservido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos" (Mc 10,45).

Carlos Frederico Schlae|rfer
Rua Cruz das Almas, 88/705

25085-450 Duque de Caxias, RJ

23. Cf. CNBB. Cami.#ha"os "a csfrada de /csws.` a Evemgc/ho de Mcircor,  Sao Paulo: Paulinas,1996, p.125-126.
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