
TESTEMUNHAS DA RESSURREI

Carlo Roberti

Dia tenso de muita escuriddo
0 cansago venceu.
Prisioneiro de muita tristez;a
sonhei com o Sol
E a luz apareceu
pelas frestas do meu barraco.

ARessurreig5opareceumtemataoalienado,foradanossaexperi6nciacotidiana,
que nos  6 diffcil crer e  anunciar.  Ha te6logos e exegetas  que advertem esse cons-
trangimento e -pedagogicamente, se entende! -se perguntam: Fawf-i./ c#core pczr/cr
dc #t3'swrrecfi.o# ? (Boismard, M., ed. Cerf,  1995).

E aqueles que acreditam... pelo catecismo, dificilmente aprofundam o sentido e
querem ficar no seguro:  "se houver, tudo bern. Por enquanto o importante 6 viver o
dia-a-dia", transformando-se assim mos modemos Saduceus.

1. A morte, que prob]ema!

Claro, a vida ja nos interessa mais do que a vida ainda n5o. E desse modo
colocamos o bern precioso da vida em duas gavetas separadas do nosso imaginino:
antes da morte a vida 6 uma; depois da morte 6 outra.

Essa Mofte... que problema!

As conseqti6ncias sao catastr6ficas. A vida cz;tJcs 6 urn corre-corre danado para
ser mais, ter mais, gozar ao maximo dos bens. Nao importa se as custas dos outros.

i a preocupapao com o pr6prio eu. E, para defends-lo, ate a chamada Justica
cria e aplica leis de propriedade que nao dispensam despejos, violencias, justificapao
de roubos de terra e ate arrombamentos com maparico aos cofres do Banco da Napao...
risos e lagrimas.

Sao os novos Fariseus, observantes da Lei e por isso justos ....

Ate os Sindicatos, justamente, lutam pelo bern da categoria: pelo salfrio, claro!
Mas muitas vezes 6 luta pelo Eu Corporativo,  sem se interessar pelo conjunto da
populapao que pode ser afetada, pois que "ningu6m 6 ilha": somos urn coxpo s6 e se
urn membro cresce demais, mos tomamos monstros. E os partidos? podemos preterir:
a literatura 6 grande demais !
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Hf quem pense quc a Morte 6 justa justiceira. Em part€ 6 verdnde. 0 Fulano
poderoso toma-se igual ao mais misefavel do povo la debaixo de 7 palmos de terra.
Mas  ha  aquela  tal  lei  da  heranga,  que  aqui  na  terra  deixa  tudo  igual.  Ja  muitos
opressores morreram, mas nao morreu a opressao!

E sera que toda essa gente preocupada com seu eu n5o pensa que ira morrer?
Acho  que  sin:  alguns  ja  botam  nomes  em  cidades,  pontes,  pragas...;  outros  se
constroem  monumentos;  outros  escrevem  livros,  criam  imp6rios  econ6micos,  ate
fundap6es beneficentes.  Os  mais  pobrezinhos  tamb6m,  os proletarios, ricos  s6 em
prole, nao podem suportar ficar esquecidos ap6s a morte e botam seu pr6prio none
mos filhos.. . 6 a tal da imortalidade a que todo ser humano aspira„ , "non omnis moriar",
dizia o velho Hofacio. Nem a morte resolve...

2. A16m da Morte

Imortalidade nao 6 Ressurreieao! Esta vai muito al6m.

E ressurreigao nao 6 revitalizapao de cadaver, como entenderam os intelectuais
curiosos de Atenas (leia At 17,22-34) nao prestando atengao a expressao de Paulo-Lu-
cas.. "Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, dando-Ike cr6dito diante de todos" (v.
31).

Se Jesus tivesse ficado entre os mortos, toda sua atividade -como os evangelhos
a apresentam -nao teria passado de boas ap6es merecedoras de comovido panegirico.
Mas Jesus nao fez ``boas ap6es": ele inaugurou o Reino ! Mostrou na pr6pria vida que
o sonho de Deus ja 6 realidade, restaurando a imagem dele em cada pessoa, libertando
dos dem6nios que obstaculizam o Reino, convocando todo ser humano para uma
fratemidade sem diferengas e distine6es e fazendo de urn grupo de discfpulos semente
de uma comunidade cuja tarefa 6 estar a servieo da realizapao do seu programa.

Tudo isso nao podia acabar com a morte de Jesus. Deus Pai assinou embaixo
toda a vida do seu Filho e disse: Isso deve continuar. Jesus nao pode ficar na morte.
E ressuscitou lesos. o fez subir ao c6u, o glorificou.

3. Ressurrei€ao: esperan€a do povo oprimido

A linguagem 6 muito limitada para poder expressar uma experiencia tao forte,
que funda uma nova fe.

Ate Lucas  complica as  coisas  quando  nos  Atos  coloca entre  Ressuneigao  e
Ascensao 40 dias de separacao. Ressurreicao e Ascensao sao as duas faces da mesma
moeda.  0 que muda 6 a 6tica. 0 que es fa no centro 6 a morte.  Se olharmos pela
horizontal, diremos: Jesus a"fcs era vivo, pregava, curava, exorcizava, etc.; dcpoi.s da
morte voltou a ser vivo, com urn coxpo novo, p#cztmcz'fi.co.. coxpo de g16ria e corpo da
comunidade (ler lcor 14,44; Cl 1,24). Se olharmos pela vertical, diremos que Jesus
antes da morte estava crmbczi.xo, no meio das contradie6es, injustieas, escravid6es da

41 BIBLioTECA
Freis Cal)uchinho



sociednde do .`eu tempo.  Nela tornou-se servo dos excluidos para reiili/,iil' {i i}f.t>jcto
de Deus, obediente ate a morte e morte de cniz (ler Fl 2,6-10). Depois da moile foi
c;¥-a//&do,  glorificado, colocado  a direita do Pai;  subiu ao c6u  (em cima!) e todos
dobram o joelho diante dele, proclamando-o Senhor.

Se  Lucas  de  urn  lado  complica  a  hist6ria,  de  outro  revela  uma  importante
inteneao catequ6tica. Por que 40 dias entre a Ressurreigao e Ascensao? Na Bfolia,
ntimero 6 conceito e 40 representa o tempo que urn grupo de Hapirus precisou para
se libertar da tentapao de voltar ao projeto do fara6, para aceitar a nova Alianga no
Sinai e tomar-se povo de Deus com a tare fa de realizar para os outros o que ele mesmo
tinha recebido. 0 Don da libertapao tomava-se Divida - compromisso para quem
estivesse na mesma condicao daquele gmpo antes da libertapao.

Quarenta  dias  entre  a  Ressurreigao  e  a  Ascensao  6  a  grande  "Quaresma de
conversao"parafazerdeumgrupodemedrososonovopovodanovaAliangaanimado
pelo mesmo Espfrito de Jesus. A nova Comunidade tera sua condigao de existir e sua
identidade  se  for  rcsfcrm##fea  dcz  Rcsswrrc!.f6o  (leia  At  1,21-26)  e  se  sua  missao
conststlr cm Ser testemunha desse Jesus ressuscitado ate os coirf iins da terra (leia AI
1'6-8).

Faz-se necessino agora entender essa linguagem da Rcffz¢rre!.f6o para poder-
mos dela ser testemunhas.

Ate aqui encontramos algumas balizas no caminho: Ressurreieao nao 6 imorta-

:i:sasdae;s::°m6ftr]::;:aEZ:i::££:ace:::Vee:'alnt::a6o,mit:c:anpseaso:rfep:g:1?o|fr:go::i:::::::
contra aqueles que provocaram a molte: "Aquele que vocGs mataram, Dezis o ressus-
citou e #o's somos testemunhas" (ler At 3,13-16).

4. Ressurreieao: hist6ria de uma fe revolucionaria

Todos  lembramos  que,  na 6poca  de  Jesus,  os  Saduceus  nao  acreditavam  na
ressurreigao (ler Mc 12,18-27 reparando sobretudo a motivapao de que Deus 6 o Deus
da vida!); ao contrino, os Fariseus acreditavam (por isso Paulo tern bomjogo na sua
defesa:  leia At 23,6-10). Os Saduceus sao da classe sacerdotal-sadocita, aquela que
na 6poca de Israel col6nia grega tanto se corrompeu e assumiu a ideologia helenista
e sua praxis dominadora. Grego nao acredita na ressurreieao porque despreza tudo o
que se relaciona ao coxpo (ler At 17,22-32). Fariseu 6 gente boa, que vivia a vida do
povo:  do  trabalho  manual  ate  suas  lutas  de  libertapao  (quantos  martires  no  meio
deles!). Saduceu sustenta o sistema e nao quer mudangas; Fariseu ve a injustiea, se
op6e, quer libertapao, mesmo que o caminho escolhido seja a observancia da lei que
fatalmente descamba no jugo da lei.

A id6ia d6 ressurreicao tern a ver precisamente com os acontecimentos da 6poca
dadominapaogregadosSeleucidas(200-142ac).Enesta6pocaquenascemoslivros
de Daniel e 2Macabeus, cujos autores levam a frente algumas intuic6es a respeito da
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I.€*``urrei€±~Lo  iitic  iii7i`i.i.i`i`.riiin  iiiL  6i)oca  depois  do  *cgundo  'l`cm]}lo,  du].Lilitc  a  criL`€

sadocita,eprescntuwittchiii"idoApocalipsedelsafas(Is24-27)esobretudonoLivro
dosvigilantes(umtldascincopartesdoLivrodeHenoc).Essanovateologiasefirma
sempre mais e aparece bern clara em outras duas obras do final do primeiro s6culo
ac : o Livro das Parabolas (outro livro que constitui o Pentateuco de Henoc, colocado
em 6poca bern recente,  como  substituigao do Livro dos  Gigantes) e a Sabedoria.
Estamos  as  portas  do  novo  Testamento:  a  teologia  da  ressurrei€ao  se  firma  e  se
constitui  como  resistencia  corajosa  ao  sistema  opressor  numa  espiritualidade  de
insurreigao.

i importante agora pesquisar na hist6ria de Israel sobre a concepcao que veio
se formando a respeito da morte,  seja em senso pessoal, como sobretudo em senso
coletivo: a injustiea e opressao do povo.

1.  Ate  o  s6c.  IV  a  morte  era  encarada  como  urn fato  natural,  urn processo
necessario. Todos, sem excegao e sem julgamento, tomavam-se "larvas" ('oboth) e
desciam ao Xeol,  lugar triste dos  mortos, sombrcz,  scpw//z{rcz,  /4!gar cJe pcrd!.fGo,  cJe
treva, terra de esquecimento onde ate Deus jd ndo se lembra de n6s (Sl 88,6.1L-15).
0 Xeol 6  'czbbczc7o".. destruieao (J6 26,6; Pr  15,11...); dz6mflfo:  sil6ncio (Sl 94,17...).

Os  que  descem o Xeol ndo  esperan mats  na fidelidade  de  Deus  (1s
38,18-19).

Oxald me abrigasse no Xeol! pois se algu6m morrer, poderd reviver? (16
14,13-14).

2. i a partir do s6c. IV que se comega a considerar a morte como estranha a
natureza do homem. Ela 6 preter-humana e encontra sua origem no pecado de alguns
anjos que se uniram a mulheres dando vida aos Ivefl/Ji.in, "Gigantes", seres monstru-
osos que enc,he[z\m z\ terral de morte. 0 Livro dos Vigilantes e o Livro dos Gigantes
(primeiros dois livros que formam urn Pentateuco chamado Livro de Henoc) trazem
essasnotfciaseumaconseqtientenovainterpretaeaodop6s-morte:asA/mczs-Espi'ri.fos
(nao mais I,a!rvczs/ sao imortais e recebem no al6m umjulgamento onde sao separados
os bons dos ruins para destinos opostos.

Essa  teologia  faz  parte  do  infcio  da  rrczczz.fGo  Apoca/I'pfi.ca  que  se  difunde
rapidamente com aceitapao, recusa e reelaborapao. Ela 6 tao nova que logo 6 contra-
riada  pelo  Eclesiastes  que  se  op6e  a  id6ia  de  imortalidade  (Eel  9,4-6.10)  e  pelo
Sacerdotal que em Gn 6,1-4 em 4 versfculos reduz o contetido do livro dos Gigantes
a categoria de saga etiol6gica, opondo-se assim a origem preter-humana da morte.

3.  No tiltimo extrato do Livro dos Vigilantes (IV-Ill  s6c.) a reflexao  sobre a
imortalidade se aprofunda: as almas nao saojulgadas no al6m, mas sao encaminhadas
para o Ocidente, em certos vales onde have fa o grandejulgamento de"fro cza foi.sfo'ri.&.
S6  os justos  se  alimentarao  da frvore da vida e  viverao  longa vida na nova terrtl
regenerada, sem ter mais ``mal, aflieao e flagelo" . No fim, a morte definitiva os esperil
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A imporlancia dessa tiltima reflexao 6 que pela primeira vez temos tt id€iiL de
rc.i.suneieao num mundo novo, dcm/ro da Ai.sJo'ri.cz.

4.0textocan6nicomaisantigoquefaladaressurrei€aoeochamadoApocalipse
de  Isafas:  os  capftulos  24-27  do  Corpz4s  I.scz!.cz#wm.  Diffcil  determinar  a  data  de
composieao,  que  deve  se  encontrar  entre  o  V  e  o  11  s6c.  ac,  mas  nao  antes  do
Eclesiastes.

Nesse texto a Ressurreieao 6 reservada s6 aos mortos que pertencem a Deus
(parece  ser  os  fecbrezts,  nao  tanto  os jwsfof);  aos  outros  (inimigos  dos  hebreus)  6
reservada a morte etema.

" Os teus mortos tormardo a viver:,

os teus caddveres ressurgirdo (qwTn, o verbo que indica a ressurreifdo).
Despertai e cantai v6s os que habitats o p6,
porque o teu orvalho sera urn orvalho de luz
e a terra dart a luz seus mortos" (Is 26,19).

Ao contrino:

Os mortos (dos inimigos) nco reviverdo; as sombras nco ressurgirdo
porque tu as visitaste e exterminaste,
tu destru{ste toda a sua mem6ria (1s 26,14).

i importante notar a abrangencia comunitaria do conceito de ressurreieao e
como ele esta ligado a insurreieao contra os inimigos.

5. 0 mesmo conceito 6 desenvolvido, no s6c.11, em 2Mc 7, pela boca da mac
dos 7 irmaos, em forma ainda mais clara, como restituieao do que foi injustamente
tirado, por causa da fidelidade de Deus. Contemporineo 6 o livro de Daniel onde a
ressurreigao 6 bern documentada e parece reservada para todos (win grtz#de mrfmcro/,
mas com exitos opostos:

E muitos dos que dormem no solo poeirento acordardo, uns para a vida
eterna e outros para o opr6brio, para o horror eterr.o.
Os que sdo esclarecidos resplandecerde corro o resplendor do firmameuto,
e os que ensinam a mui,tos a justica hdo de ser como as estrelas
por toda a etermidede (Dn L2,23).

Notar de novo que este texto esta no contexto literdrio e hist6rico da resistencia
do povo contra a perseguigao de Antfoco IV.

6. No seculo seguinte, mos Sa]mos de Salomao o tema da vida ap6s a morte
sempre esta presente, implicando o conceito de imortalidade e ressurreigao, e 6 urn
motivo de esperanga para o justo perseguido:

Aqueles que temem o Senhor se levantardo para a vida eterna e a vida
deles estard na luz do Senhor e nunca mats tend fim (3,1Z).
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QUQ'rH  |il.iLI\lca a jiis(ira gtiarda para si a vitlu |]t]rlil dcl,1)c.us;  II\as quem
pratica a injusti€a ele mesmo 6 culpado da rufi'ra da sua vida (13,1\).

A Ressurreieao 6 privil6gio dos justos. Para os outros a morte 6 o fim.

S6 no Livro das Parabolas (do final do I s6c.) se esclarece definitivamente o
conceito de ressurreieao de todos indistintamente, seguida do julgamento com que os
justos habitar5o alegres a terra purificada do mal:

N`aquelesdiasaterraeos{rferosdevoiverdooqueaelesfoicorfindoe
o Reino dos mortos restitulrd o que deve. 0 Eleito escolherd entre eles
os  Santos  e  os  Justos  porque  se  aproximard  o  dia em  que  eles  se
salvarde.

0 Eleito naquele dia seutard no troiro e todos os segredos da Sabedoria
sairdo de sun boca porque o Senhor dos esptritos lhos deu e o glorificou.

Naqueles dies os mohies puidrdo como cabritos, as colinas saltorao
como cordeiros fartos de leite e todos serao anjos do c6u. Seu rosto
brilhard de alegria porque napueles dims o Eleito se levantard, a terra
se alegrar6 e os justos morarao sobre ela; os eleitos passearao sobre
ela (IH  [LP] 51).

Na mesma 6poca a Sabedoria, escrita em Alexandria, num clima de resistencia
de minorias dentro da Po/I.a grega, traduz em categorias gregas essa doutrina semita
que ja era tradicional, anunciando a I.morfcz/I.cJczde (Sb 2,23; 3,4) e deixando implfcita
a ressurreigao humana na sua totalidade (3,5 e 16,13;  19,6-21).

5. Deus 6 Deus da vida e nao da morte

Assim aparecem claras algumas constantes ligadas ao conceito de ressurreieao:

1.  A  exigencia  de  transformapao  hist6rico-polftica  vivamente  sentida  numa
6poca de grande corrupeao no sagrado e de dominapao polftica e cultural estrangeira.

2. A abrangencia comunitdria da reflexao que -tamb6m no Eu pessoal -sempre
visa ao Eu coletivo: a povo, a ressurreieao do povo.

3.  A releitura constante  da  Hist6ria e  da F6  do  povo  de  Israel,  inspiradora,
atualizadora e justificadora da nova fe e das lutas que por ela se assumem.

Nesse sentido,  significativo e Os 6,1-6, por exemplo, que,  mesmo escrito no
longinquo s6c. VIII, expressava a morte do povo na sua vontade de ter vida assumindo
o culto baalfstico da fecundidade. 0 profeta faz compreender que para ter vida o povo
deve vo/fczr a Deus:

Java feriu, ele nos ligard a ferida.
Depots de dois dias ele nos ford  reviver,
no terceiro dia rros levantard (vehoo qwm!).
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Ii``tc tcxto € rclido no .`6c.11 c  mos LXX a*sumc a f'ormultleao:  t./{' /i.).\.  rt',`',`'/i.`'t,'/.-
/fii.ff. 0`` evangelistas tamb6m o usardo para expressar a ressurreig5o de J€.`iiti.

Igualmente em Ez 37, a situapao do povo no exilio da Babil6nia (s6c. VI ac) 6
sem vida (Ez 33,10); mas a visao de Ezequiel da nova esperanga: Deus vai ressuscitar
esse povo por meio do seu Espfrito (Ez 37). Este texto 6 relido por Jl 3,1-5 e por Pedro
em  At  2,17-21  para  falar  do  espfrito  de  Jesus  ressuscitado  que  da  vida  a  uma
comunidade fechada e sem esperanea.

Deus esta comprometido a salvar, "ressuscitar" o seu povo.

Contra a fe dos egfpcios  na vida al6m da morte,  muito antiga,  personalista e
alienante da hist6ria, Israel op6e s6 mos tiltimos s6culos do AT a fe na Ressurreieao
do povo, baseada sobre a fidelidade de Deus a Alianga e a Promessa de Vida feita a
Abraao, que se realiza dentro da hist6ria.

dentroE:£S;reasnpdeerat:£:i:::':pmo::#ppt:c::ir]::'stsaei::°qvua;S[esrca°eTS::]s€:'bsreeatEr:£u6nmda;
Ressurrei€ao  pessoal que  s6  deve  ser intexpretada dentro de uma esperanca mais
vasta, aquela da renovapao do mundo inteiro (veja Ap 21,1 -5).

6. A Ressurreie5o de Jesus

As mesmas pessoas que fizeram essa releitura dos textos sagrados para entender
o  momento  presente  da  pr6pria  hist6ria,  continuaram-na  para  entender  a  vida,  a
missao, a morte e a vida al6m da morte do pr6prio Mestre Jesus de Nazar6.

Atrav6s dos escritos que eles nos deixaram, procuramos entender a essencia da
mensagem,  convidando  quem  precisar  de  maiores  esclarecimentos  a  ler  o  6timo
cademo bfolico n.  17 das Edi€6es Paulinas: Charpc#f!.cr Efj.c#"e,  Cri.sfo Refsz4fc!.Jow,
J984 (ed. francesa original 1973).

Alguns pontos introdut6rios :

1. Nunca se diz que Jesus foi visto no momento em que ressuscitou.

2. Os discfpulos vz.rczm Jesus ressuscitado e o reco#feccerczm so' czepo!.s de mwi.fcz
dificuldade.

g„e„3e.ieAd:::js:T£;::3esfe6n:iear:::,t,fvme:sn;an::iJoer:T.:::cfaarnov::uqg:::r°o:[neadqeus:i::seu:
se imp6s a fe dos seus discfpulos, como vivo, vivendo de uma vida nova al6m da
morte" (Charpentier, o. c., p. 48).

Para  cxpressclr essa experi6ncia tinica,  os  discfpulos  se  valeram  de gGHeros
/!.Jcrcz'ri.os comuns nas releituras : o Epifanico ou Teofinico (para manifestar a presenca
de Deus: Deus esta af !); o Apocalfptico (que envolve os elementos c6smicos: estrelas,
sol, lua, terra que se abre, mortos que ressuscitam...); os Relatos ("narrativizapao de
id6ias": em lugar de expor uma id6ia em forma abstrata, forja-se uma est6ria, para
melhor transmitir aquela id6ia).
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A* ./;;i-iiiti,`'  /i./t.i.tit-i.ti,``  com  quc  c\`sa  cxpcriencia  1.tii  c{iliiilliiciLdiL  l'tirtlm  vfrias

como: 8wori.gi#a (o grito de I.e dos ap6stolos aos nao crentcs):
" Deus ressuscitoulglorif icou

e fez Senhor
aquele Jesus que vocas crucif iicaram" .

Os Credos (1Cor 15,3-4, na sua forma mais primitiva):
"Cristo morreu, segundo as escrituras;

foi sepultado;
ressuscitou co terceiro dia segundo as escrituras" .

Retomando  Os  6,2,  a  expressao  "ao  terceiro  dia"  6  urn dado  teol6gico,  nao
cronol6gico.Osevangelistasqueremdizer:odiadaressurreigaogeraldopovo(ofinal
dos tempos) chegou com a ressurreieao de Jesus (nesse sentido ler Mt 27,52-53): ele
comeea a dar vida a nossa esperanea.

AsAparl.f6cs:fazempartedogeneroliterdriodasteofanias,ondeseinsistemais
sobre a missao confiada e menos sobre o que pode ser "visto". Querem dizer que o
"invisfvel" se faz perceptfvel. Que o Espfrito dele agora esta na sua comunidade que,

por isso, 6 chamada a construir a mesma esperanea: E/c voa precede rna Gcz/c./c`i.a.. /cz' a
vcrei.I./ (Mc 16,7). Galil6ia em Marcos 6 todo o minist6rio de Jesus resumido nos tres
elementos: Ensino com autoridade, Cura, Exorcismo. i o reino acontecendo na tonga
do Espinto (Le 4,14-21).

Leonardo  Boff  no  livro  Jcs'ws  Cr!.sfo  Lz.be7tado#  Vozes   1980  (p.   134-152),
sintetiza em alguns pontos o sentido teol6gico da ressurreieao de Jesus:

I. A Ressurreieao reabilitou Jesus diante do mundo. Ele nao foi abandonado. A
fuga dos seus discfpulos toma-se uma con-versao, uma volta ao verdadeiro rosto de
Jesus  e  ao  seu  projeto  (nao  Messias  libertador  nacionalista,  mas  Filho  de  Deus,
glorificado por ele, na sua pessoa e na sua missao).

2. Com a ressurreigao de Jesus as esperangas colocadas para os tiltimos tempos
entramnahist6ria.Jacomeeouo"fimdomundo"(lerMt28,1-15reparandoogenero
literdrio apocalfptico que ele usa). 0 mundo-comunidade ja esta ressuscitando com
Jesus porque o mesmo Espfrito pelo qual Jesus ressuscitou mora ja mos fi6is e vai
formando em todos urn corpo de g16ria.

3.  Por tras  de toda a vida de Jesus e da sua morte esta urn plano escondido
("segundo as Escrituras") que faz de toda a parabola humana de Jesus uma perfeita
obedi6ncia ao Pai para o servieo fiel ate a morte em favor da humanidade.

7. Procuram-se Testemunhas da ressurreieao

As esperaneas,  os  sonhos,  as utopias nascem e crescem no coraeao da gente
porque anseios, sofrimentos e frustrap6es nao podem ser a tiltima palavra.
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utopia que se torna fato concreto, hist6rico. i o Reino que ja cheg6u e esta no meio
de n6s e que ainda nao 6 completo.

Porissoprocwram-seJcsfcmw#feczsdflRcsswrre!.fGo!Genteanimadapelamesma
forea do Espfrito que animou Jesus (At 1,8.22).

Nasce a Comunidade dos Discfpulos do Ressuscitado com a tarefa de continuar
a realizar a ressuneieao do mundo.

Na ressurreigao de Jesus temos uma amostra gratis do que 6 a promessa de Deus
para o fim dos tempos. Agora ja estamos no fim dos tempos; a promessa ja comeeou
a se realizar.

Dois sao os alcances dessa promessa:

1. Pessoal:

Deus que 6 rico em miseric6rdia
pelo grande amor com que nos amou
quando estdwamos mortos em nossos delitos
nos vivifiueou juntamehie com Cristo
-pela grapafostes salvos! -
e com ele nos ressusci.lou
e nos fez assentar nos c6us em Cristo Jesus (Ef 2,,4-]).

Notar os verbos no passado que expressam a escatologiaja realizada da vida, da
grapa e da dignidade humana. Sao estes os campos de atuapao das testemunhas da
ressurreigao para devolver esperanea a quem vive no pessimismo existencial.

2. Coletivo:

Java dos ex6rcitos prepara para todos os povos sobre esta montanha
urn banquete de carmes gordas, urn banquete de vinhos finos,
de carmes suculentas, de vinhos depurados.
Destruiu neste monte o v6u que errvoivia todos os povos
e a cortina que se estendia sobre todas as rac6es;
destruiu a morte para sempre.
0 Senhor Java enxugou a ldgrinra de todos os rostos
e ha de remover de tode a terra o opr6brio do seu povo
porque Java o disse.
Nesse dia se dird.. Vede, este 6 o nosso Deus:
nele esperdvanros, certos de que nos salvaria;
este 6 Java em quem esperdramos.
Exultemos, alegremo-rros em sua salvapdo (Is 2;S,6-9).

Epossivel,fazpartedoprojetodeDeus,jaestaemrealizagaoessegrandesfecz/6m
da esperanga escatol6gica de justiea, de socializapao da Humanidade, de paz em toda
a criapao.

48

¢ o  ififcio da rcalizactio do  .`t)llht),  da Ot`  cristaos  sfio  {L*  `c,`tcmunhas  de  uma  promessa  quc  I.tlzr.  surgir  o  novo  na
Hist6ria, que lhe proporciona urn futuro possivel.

Sao os discfpulos, na fe e nas obras, do Mestre que sempre se insurgiu contra
tudo o que deixava o povo em situapao de memos-vida. Contra os que, "abandonando
o mandamento de Deus e apegando-se a Tradigao dos homens", em vao prestam culto
a Deus (ler Mc 7,7-9).

Verdadeiro culto a Deus, entao, 6 a vida do povo. i realizar o sonho de Deus:
"que todos tenham vida". i para isso que Deus mos escolheu, mos predestinou, nos

chamou, e mos enviou a continuar a realizapao do seu sonho: urn mundo como aquele
sai'do do seu "Verbo", feito de harmonia com Ele, entre n6s e com a Natureza.

Procuram-se testemunhas da ressurreigao.
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