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1. Introdue5o

Otemageraldestevolumegiraemtomodojubileu.Eumassuntodeimportancia
relevante para a convivencia do povo de Deus. Basta considerarmos que os aspectos
ligados a esse assunto -libertagao de escravos, liberaeao de dfvidas, descanso da terra
-ja aparecem nos c6digos legais bastante antigos que orientam o convfvio do povo:
Ex 21,1 -11 ; 23,10-11 ; Dt  15,1 -11. Lv 25, o texto que tematiza especificamente o tema

jubileu, representa, portanto, a sfntese desta preocupa¢ao com ajustica social que deve
determinar este convivio. Esta preocupagao tao antiga nao poderia deixar de transpa-
recer naqueles textos que testemunham o evento escatol6gico para o povo de Deus -
os relatos sobre a prega€ao e atuaeao de Jesus de Nazar6. Em palavra e agao, Jesus
anuncia  a  antecipaeao  do jubileu,  especialmente  para  quem  sofre  sob  condie6es
s6cio-poli'tico-econ6mico-religiosas de marginalizagao.  Basta lembrarmos as curas,
o  convfvio  com  "publicanos  e  pecadores",  o  antincio  de  perdao.  Por  isso  o  tema
"jubileu" 6 uma questao de suma importancia para o povo de Deus, tamb6m em nossos

dias. Esta importancia se acentua ainda mais se considerarmos que as condi€6es de
marginalizagao nao diminuiram; pelo contrdrio, se acentuam cada vez mais nesses
dias  de  globalizaeao  geral.  Diante  disso,  conv6m  perguntar  pelos  desafios  que  a
mensagem do jubileu representa para o convfvio do povo de Deus em nossos dias. Por
isso  nos  propusemos  a  tecer  algumas  considerag6es  sobre  esses  desafios  para  a
comunidade crista hoje. E colocamos arrojadamente no pr6prio titulo a tese de que a
comunidade 6 a antecipaeao do jubileu. Para fundamentar esta tese, iniciamos com
algumas breves considerag6es sobre o testemunho da atuaeao de Jesus como o evento
escatol6gico que inaugura ojubileu. A seguir, analisaremos alguns relatos sobre a vida
comunitaria da primeira cristandade para,  com base  nestes  subsidios,  confrontar a
nossa realidade  comunitaria e  analisar em  que  medida ela consegue espelhar esta
antecipapao e onde estao os maiores desafios neste sentido hoje.

2. Jesus como inaugura€ao do jubileu

Nao  se  trata  aqui  de  fazer  uma  analise  acurada  e  completa  dos  evangelhos
sin6ticos, principalmente, para verificar em que medida o temajubileu tenha sido parte
do programa de Jesus. Esse aspecto 6 assunto mais especifico de outras contribui€6es
deste  volume.  Veja tamb6m o  estudo  muito  profundo  neste  sentido em Sharon H.
Fringe,  Jesds,   la  Liberaci6n  y  el  Jubileo  Bifblico:   Imdgenes  para  la  Etica  y  la
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cxcmplos,  que,  a partir da atuaeao de Jesus,  as pessoas entenderam a sun pi.i`*imtti
ci)mo  o  evento  escatol6gico  que  inaugura  o  Reino  de  Deus  e  que,  por  is``o,  a
comunidade crista 6 o povo escatol6gico de Deus que vive a antecipaeao do Reino.

0  evangelista  Lucas  coloca  programaticamente  no  infcio  do  relato  sobre  a
iltuaeao  de  Jesus  aquele  epis6dio  na  sinagoga  em  Nazar6  (4,16-30)  em  que,  em
I.csposta a  leitura de  Is  61,1-2,  que cont6m  a referencia expressa ao jubileu,  Jesus
conclui com a observa€ao: "Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir" (v. 21 ;
veja tamb6m Lc 7,18-23 onde, em resposta a pergunta de Joao Batista, Jesus responde
iipontando  para  os  mesmos  aspectos  referidos  aqui  e que  automaticamente fazem
lembrar Is 61 ). Na citaeao do texto profetico, aparecem aqueles elementos que fazem
a ligagao com o jubileu e que irao ser fundamentais no relato do evangelista a seguir
para  demonstrar  a  excepcionalidade  do  momento:  o  papel  do  Espirito  Santo,  o
significado de Jesus como o ungido, o antincio das boas-novas aos pobres e a liberta€ao
ou  o  perdao.  Ao  mesmo  tempo,  o  texto  cont6m  aspectos  de  contraposigao  a estes
elementos e que justamente destacam a importancia dos mesmos: seus conterraneos
nao percebe.in o "kairos" e, ao rechapa-lo, prefiguram a rejeigao de Jesus que culmina
na crucificapao. Assim, ao colocar esse epis6dio no infcio de seu relato e rechea-lo
com esses dados,  Lucas prepara o cenario para apresentar a vida e o minist6rio de
Jesus  como  o  evento  escatol6gico  e  a  antecipagao  do  Reino;  portanto,  como  a
inauguragao do jubileu.

Para  exemplificar,  vejamos  algumas  passagens  em  que  o  evangelista Lucas
destaca em que sentido Jesus significa esse "kairos". As bern-aventuraneas (6,20-22), em
contraposigao  as  maldie6es,  a  seguir,  referem-se justamente  a  pessoas  que  sofrem
determinadas necessidades ou padecem sob certas circunstfrocias: pobres, famintos, os
que choram e os que sao odiados. Justamente tais pessoas sao declaradas bern-aventura-
das, ou seja, delas Deus se agrada e para elas vale a sua apao salvffica. Por isso elas sao
bern-aventuradas,  ou  seja,  elas participam daquela alegria que marca as  pessoas que
recebem a boa-nova escatol6gica (Mt 13,16;  16,17; Lc  14,15; Ap 14,13;  19,9).

Urn outro exemplo temos na parabola da grande ceia (Lc  14,15-24).  A ceia 6
uma imagem muito comum para descrever a alegria escatol6gica (Mt 22,1-10;  Ap
19,9.17). Deste banquete participam justamente os pobres, os aleijados, os cegos e os
coxos (v. 21 ; veja tamb6m v.13), em lugar daqueles que, inicialmente convidados, se
auto-excluem, porque nao percebem o momento especial e porque seu sf¢fz4s ou suas
tradig6es religiosas ja nao representam mais uma garantia de participapao no Reino.

E  ainda  urn  riltimo  exemplo.  Ao  longo  do  relato,  os  evangelhos  sin6ticos
apresentam diversos sumarios em que 6 resumida sinteticamente toda a mensagem e
significado  de  Jesus:   Mt  4,23;   9,35;   Mc   6,12-13;  Lc   8,1;   9,1-2.  Tamb6m  aqui
reaparecem aquelas imagens do jubileu: o Reino de Deus, proclamapao da boa-nova,
curas e expulsao de dem6nios.

Resumindo, podemos concluir: Jesus nao fez do jubileu o seu programa, mas
aspectos marcantes do jubileu estao presentes em sua atua€ao e pode-se ler esta sua
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ti.anspai.ccc tt`mb€m nil segunda parte de seu relato, no livro de Atos. Vejamos, tl *cgtiir,
como, nas primeiras comunidades, se procurou vivenciar esta antecipaeao dojubilc`i.

3. Buscando viver a antecipae5o do jubileu

0 livro de Atos e as cartas mos mostram como os seguidores de Jesus passaram
a  viver  esta  nova  realidade  inaugurada  com  sua  atuapao,  morte  e  ressurrei§ao,
mediante o testemunho do que eles experimentaram e pela elaborapao de uma novii
vida comunitdria. Ambas as coisas - testemunho e vida -estao intimamente entrela-
cadas: o testemunho leva a uma nova vivencia, a pr6pria viv6ncia 6 testemunho. E os
pr6prios  textos  bil)licos  tamb6m  refletem  isso:  relatam  o  antincio  da  boa-nova  e
descrevem as conseqtiencias na vida comunitaria. Quanto ao primeiro aspecto, basta
apontar para At  1,8; 2,14s; 3,lls;  13,16s;  17,16s (os grandes discursos de Pedro e de
Paulo) ou vcr a maneira como Paulo introduz as suas cartas, destacando que ele foi
vocacionado para anunciar o evangelho (Rm 1,I s;  1Cor I,1 ; Gl  I,I ). Desta maneira,
estas testemunhas dao continuidade a obra de Cristo: atrav6s de seu antincio se atualiza
a inauguragao do Reino de Deus. Como isso se reflete na vida comunitdria?

Logo no infcio de seu relato, a semelhanga do que fizera na primeira parte de
sua obra, em Lc 4,16s (veja acima), o autor de Atos coloca programaticamente, em
2,42-47 e 4,32-35, o modelo de vida comunitdria que o evento escatol6gico inaugura,
fruto do perdao e do batismo como incoaporapao neste evento:  2,38;  veja tamb6m
3,19; 5,31 ; 13,38. Em 2,42-47 da para estabelecer urn certo paralelismo entre as partes
em que os assuntos sao retomados: nos v. 42 e 46 fala-se das celebra€6es/orag6es, da
conviv6ncia e do partir do pao/das refeig6es em conjunto; os v. 44 e 45 destacam a
comunhao de bens e a venda das propriedades; nos v. 43 e 47, na continuidade dos
versfculos anteriores, 6 descrita a atuaeao dos ap6stolos (43) e a reagao do povo que
passa a aderir a comunidade (47).  Em 4,32-35  os  mesmos  t6picos  sao  retomados,
por6m, com destaque maior para a questao dos bens em comum.  Assim, podemos
observar  nestes  dois  textos  como  o  evento  escatol6gico  em  Jesus  traz  mudan€as
profundas na vida dos primeiros cristaos: a inclusao/aceitaeao de todas as pessoas que
se  deixam  motivar  pela  novidade  (2,41.47;  4,32);  a  comunhao  entre  as  pessoas
(2,42.44a; 4,32); o partir do pao/refeig6es em conjunto (2,42.46); a comunhao de bens
(2,44b-45; 4,32-35). Considerando especialmente as express6es "todos tinham tudo
em comum", "distribufam o produto entre todos, a medida que algu6m tinha necessi-
dade", "ningu6m considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possufa",
"nenhum  necessitado  havia  entre  eles"  -  da  para  estabelecer uma  relapao  com  o

programa do jubileu, principalmente referente a remissao de dfvidas e ao retomo a
propriedade.  Mesmo que nao haja uma concordancia expressa com as imagens do
jubileu,  ha uma semelhanea entre  a proposta do jubileu e o que  se  vivencia nesta
comunidade: aqui se vive a presen€a antecipat6ria do Reino de Deus.

0 livro de Atos, a seguir, traz ainda outros enfoques desta novidade do Reino.
Em diversos  momentos  ha relatos de curas:  3,I-10;  9,32-35;  9,36-43;  14,8-10.  Em
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I(),I-48;   15,I-21.  Este  6  urn  dos  destaques  nas  reflex6es  de  Paulo:  Gl  3,28:   ICor
12,12-26;  veja  tamb6m  Ef 2,11-22;  3,1-13.  A comunidade  crista  reflete  umu  nova
rciilidade em que cada pessoa tern o seu valor e em que, especialmente os que nao
ernm  considerados,  passam  a  ser  valorizados  (1Cor  1,26-29).  Sem  dtivida,  aqui
tamb6m nao aparecem imagens especfficas dojubileu. Mas estes aspectos contribuem
significativamente  para  caracterizar  o  novo  que  a  comunidade  procura  vivenciar,
especialmente com e para quem antes nao tinha vez.

Dentro  deste  quadro  pode  ser  inclufda  tamb6m  a  coleta  para  os  pobres  de
Jerusalem  que  Paulo  levanta  entre  as  comunidades  de  origem  nao-judaica  (Rm
15,25-27;  1Cor  16,1 ;  2Cor 8,1-15;  9,1-5;  G12,10;  At 24,17;  veja tamb6m At  11,29).
Esta oferta esta na continuidade daquela proposta do inicio do livro de At de que nao
havia "nenhum necessitado entre eles" (4,34). De certa forma, esta informapao sobre
a coleta p6e em dtivida a veracidade da informagao de Atos: sera que realmente foi
assim ou, caso tenha havido aquela comunhao de bens, ela nao acabou em fracasso?
No entanto, o fato de que irmaos distantes se solidarizam com os necessitados de outra
comunidaide demonstra aquele espirito que passou a determinar esta nova comunhao
que  se  evidencia  bern  concretamente  na  ajuda  ao  necessitado.  Por  outro  lado,  a
comunhao material 6 apenas  o reverso da moeda,  ou seja,  ela 6 a contrapartida da
comunhao espiritual (Rm  15,27). Portanto, a partir daquele evento fundamental que
muda  radicalmente  a  vida  das  pessoas,  justamente  pela  apao  do  pr6prio  Deus,
estabelece-se uma nova relapao entre as p6ssoas que abarca a vida toda delas, tanto
na esfera espiritual quanto na material.  Em 'outras palavras,  inaugura-se uma nova
coinunhao de vida entre as pessoas, na qual se busca vivenciar a integralidade da vida,
ou seja, sinais que antecipam a presenea do Reino.

4. Desafios para a comunidade vivenciar a antecipaeao do jubileu

Vimos  acima,  num  primeiro  momento,  que  Jesus  nao  fez  do jubileu  o  seu
programa de atuacao. Por isso tamb6m nao da para colocar o jubileu como programa
da comunidade. Nb entanto, seu minist6rio foi visto sob a 6tica do jubileu, porque
aquilo que as pessoas experimentavam na sua presenga tinha muita semelhanga com
o  que  o jubileu  propunha.  Por  isso,  foi  o  que  vimos  num  segundo  momento,  a
comunidade  crista  procura  dar  expressao  a  essa  experiencia  na  sua  conviv6ncia
comunitaria. Como isso pode se concretizar hoje?

Em primeiro  lugar,  cabe  recordar o  que  observamos  no  infcio da  analise  da
pratica comunitaria dos primeiros cristaos:  a relapao intrfnseca entre testemunho e
vivencia. Portanto, 6 tare fa primaria da comunidade dar continuidade a obra de Cristo
mediante o antincio de que nele o Reino de Deus se tomou realidade entre n6s e que
nao existe mais barreira alguma que impeca qualquer pessoa de participar desta nova
realidade. Junto com esse testemunho, cabe a comunidade a constante reflexao sobre
a forma correta deste testemuhho: 0 evangelho que anunciamos 6 de fato o evangelho
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cxclusiva  de  Deus?  Que  circunstancias  ou  instancias,  na  sociedade  ou  na  pi.6pritl
comunidade de fe, impedem que as pessoas fagam esta experi6ncia libertadora?

Em  segundo  lugar,  cabe  a  comunidade  refletir  sobre  as  implicap6es  desta
novidade na sua vivencia, tendo sempre presente, por6m, que testemunho e vivencia
nao  acontecem  separadamente,  mas  coexistem  numa  relagao  intrinseca.  Vejamos
alguns exemplos.

1.  A proposta do jubileu  se faz necessaria, porque a forma de  se organizar o
convfvio humano gera pobreza, marginalizapao, exclusao. Tudo isso sao realidades
bern presentes em nossos dias. A globalizagao em todos os sentidos, ao gerar alto grau
de riqueza para usufruto de quem ja tern condig6es de usufruf-las, cria cada vez mais
mis6ria e aumenta o ntimero dos miseraveis. A comunidade, junto com o antincio do
senhorio de Jesus, deve manter a consciencia crftica de seus membros e levantar a voz
profetica contra as estruturas geradoras de sempre maior marginalizagao e mis6ria.
Isso ela pode fazer em todos os seus grupos, setores e em todas as suas programap6es.
Mas, junto com esta reflexao, a comunidade deve ser espaeo onde as pessoas, que
sofrem sob tal marginalizapao e mis6ria,, possam sentir aceitapao, acolhida e comu-
nhao. Muitas comunidades tom preocupagao com as pessoas que passam por neces-
sidades  e  procuram' estabelecer  programas  de  ajuda  a  essas  pessoas:  cursos
profissionalizantes, ajuda material, servigo de orientapao etc. Mas importa ir urn passo
al6m: Que a comunidade passe cada vez mais a ser igreja dos pobres ao inv6s de ser
apenas igreja para os pobres.

2. Uma modalidade de realizar isso, combinando simultaneamente consciencia
critica intema e voz profetica para a realidade maior, 6 engajar-se como comunidade
nas organizae6es sociais que buscam solug6es para problemas ben concretos: meni-
nos/as de rua, agricultores sem terra, combate ao racismo e a violencia, preven€ao de
doengas, grupos ecol6gicos, preveneao e recuperacao de drogados etc. Outra moda-
lidade 6 abrir espaeo dentro do ambito comunitario para que grupos de auto-ajuda (por
exemplo,Alco6licosAn6nimos)seretinanali;queseformemcooperativasdepessoas
desempregadas para produgao independente (por exemplo, de costureiras, de produ-
eao de alimentos).

3. Considerando que cada vez mais as pessoas passam a viver em conglome-
rados urbanos e considerando, tamb6m, que a perspectiva de vida 6 sempre maior,
aumentando  assim  o  ntimero  de  pessoas  na terceira  idade,  cresce  o  ntimero  de
pessoas  que  sofrem  sob  a  solidao.  A16m  disso,  para  muitas  dessas  pessoas  o
sofrimento  6  ainda  maior  pela  deficiencia  da  aposentadoria  e  do  atendimento
medico. Assim, a comunidade crista podera ser cada vez mais urn espaeo signifi-
cativo para essas pessoas mediante a criagao de grupos de terceira idade em que
as  pessoas  se  retinem  para  programas  de  lazer,  de  encontro,  de  reflexao,  de
celebracao e de estudo. Mas podera ser tamb6m urn grupo que acolhe, organiza c
ajuda pessoas em suas necessidades bern concretas.
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4.  No  entanto,  nao  apenas  para  a  terceira  idade,  mas  para  todas  fls  idnde.i,
especialmente  no  contexto  urbano,  a  comunidade  pode  e  deve  ser urn espapo  de
grupos: de jovens, de casais, de proximidade e afinidade entre as pessoas. Ser espa€os
em que  as  pessoas  possam  experimentar comunhao,  aceitapfo  e crescimento.  Ser
momentos em que se experimenta a nova vida do Reino e da qual se buscam as forcas
e a orientacao para a vivencia no dia-a-dia, sob o rumo do Reino.

Concluindo, podemos dizer: 0 programa do jubileu aponta para o fato de que a
maneira de n6s organizarmos o convfvio social leva a fracassos e, conseqtientemente,
a marginalizaeao, exclusao, dominagao etc. 0 programa do jubileu visa remediar essa
realidade mediante o restabelecimento da ordem justa inicial: reparar a situapao dos
que sofrem sob o fracasso, especialmente do ponto de vista econ6mico. Jesus nao fez
do jubileu o seu programa de atuagao. Mas toda a sua maneira de ser foi vista sob esta
6tica:  ela se caracterizou  pela  aceitapao,  especialmente  dos  fracassados  na  vida e
rejeitados pelos  outros.  A comunidade crista deu continuidade a essa mensagem e
procurou expressar isso concretamente em sua maneira de ser: Comunidade de Jesus
Cristo 6 comunhao dos que nao sao gente por fonga ou m6rito pr6prios. Isso pode se
expressar de mtiltiplas formas, inclusive sem conotapao s6cio-econ6mica inicial. Nao
se trata, evidentemente, de espiritualizar a id6ia de jubileu. A comunidade crista nao
pode esquecer os mais fracos entre os fracos, tamb6m sob o ponto de vista econ6mico.
Mas ela podera ser uma maneira de antecipap5o do jubileu, oportunizando a vivencia
antecipat6ria do Reino de Deus nas mais diversas programap6es e organizapao de sua
vida comunitdria.

Martin Volkmidnn
Caixa Postal  14

93cO1-970 Sao Leopoldo, RS
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