
0 Messianismo do Evangelho Q

ENo ENfroero 22 (L995/g) da Reuista de Iuterpretct§ao btbli,ca I,ati,no-americana
(RIBI.A) apresentam-se diversos "cristianismos originarios". 0 termo 6 feliz, pois
exprime bern a id6ia de que antes dos anos 160-180 nao podemos ainda falar em``cristianismo", mas sin em "cristianismos", no plural. A partir do momento em

que o movimento do seguimento de Jesus chega a expandir-se, primeiramente na
9alil6ia e depois em direeao a Jerusalem, Siria oriental e ocidental (Antioquia),
Asia Menor, Egito, Macedonia e Gr6cia, e assim por diante, ele se envolve numa
multiplicidade de situag6es muito diferentes, seja de urn ponto de vista politico,
social,  seja sobretudo  de carater cultural. Algumas figuras ilustram ben essa
diversidade, como por exemplo Estevao, que representa o grupo dos "helenistas"
em Jerusalem (Nogueira,  1995), ou Paulo que 6 expressao de urn novo tipo de
missionarios que se forma em Antioquia, na diaspora, ou ainda Valentino, que
divulga em Alexandria, antes de mudar-se para Roma, urn cristianismo gn6stico,
ou ainda Marciao em Roma. Impossivel reduzir esses cristianismos a urn denomi-
nador comum que nao seja a fe em Jesus Cristo e a vontade de entrar no seu projeto
(Richard, 1995). Nem a forma institucional, nem o ambiente social nem a ideologia
se assemelham nesses cristianismos. Nao existe uma "doutrina" nem urn canone
de livros  considerados  "inspirados",  nem uma hierarquia,  que possa constituir
algum elo de unidade entre os grupos que se formam rapidalnente. Alias, a pr6pria
id6ia de se reunir os cristaos numa s6 "igreja" s6 surge pela primeira vez nos anos
120-140 em Roma,  na cabega de Marciao  de  Sinope, por causa da urgencia de
problemas que ele verifica por la. Mas o projeto dele nao vinga, 6 exigente demais,
sobretudo em relagao a vida sexual, para poder reunir a todos. Pelos anos 160-180
come€am  entao  a  aparecer  sinais  de  uma id6ia mais  moderada e realista de"igreja", a id6ia cat6lica ou ortodoxa, fundamentada numa doutrina comum, na
reserva apost6lica da revelagao, e conseqtientemente no estabelecimento de urn
canone de livros sagrados: o Novo Testamento.

Vale  a  pena  conhecer melhor  esses  "cristianismos  origininos".  Aqui  nos
limitamos a apresentar urn deles, o galileu, no periodo entre a morte de Jesus e a
destruigao do templo de Jerusalem no ano 70 dc (Vaage,  1995). Propomos estu-
da-lo atrav6s do documento Q (de Quelle, em alemao: fonte), nao na forma em que
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vai publicado na RIBIIA,  22,  1995/3,  162-172, mas  na sua primeira forma (da
d6cada de 40-50),  publicada por Mack (1994). A extrapao desse documento dos
textos conhecidos de Lc, Mc e Mt e outros 6 sem ddvida uma das maiores faeanhas
da exegese deste s6culo. A pesquisa em tomo de Q ganhou forca nos ultimos anos,
e esta sendo incorporada aos poucos nos estudos sobre as origens do cristianismo.
Mesmo assim, 6 born saber que tudo que se escreve hoje - e nao 6 pouco - fica no
patamar das hip6teses enquanto nao se concluam os estudos sobre essas novas
fontes, sobretudo os manuscritos do Mar Morto e a biblioteca de Nag Hammadi.
Mas,  mesmo  assim,  temos  que  escrever  e  comunicar  ao  ptiblico  os  achados
recentes, tirando deles as conseqiiencias que porventura venham a se impor.

Desde ja flea claro que para o cristianismo no Terceiro Mundo o estudo de Q
6 de suma importancia, pois Q remete a uma vivencia da mensagem de Jesus que
aponta claramente para a opeao pelos pobres. Quest6es a serem examinadas pelos
biblistas e historiadores do Terceiro Mundo sao por exemplo: como se da a relagao
entre Q e Lc 4,16-21, urn texto querido dos biblistas do 'ferceiro Mundo? Como se
da a passagem entre a mensagem de Q e as sabedorias das culturas dos pobres do
Terceiro Mundo?

No cristianismo galileu, os seguidores de Jesus ainda s,eguem a 'Ibra, ou seja,
a religiaojudaica, vivem imersos no mundo culturaljudeu. E importante destacar
esse bloco hist6rico com nitidez, examina-lo com cuidado, pois de seu exame podem
eventualmente  surgir  largas  perspectivas  de  dialogo  religioso  e/ou  6tico  com
movimentos atuais que emergem no Terceiro Mundo, em setores nao ocidentali-
zados ou imperfeitamente ocidentalizados dos Mundos da America, Africa e/ou
Asia.

Jesus nao esta mais no meio dos disofpulos. Aparecem novas situap6es e os
seguidores  passam  a elaborar urn texto  escrito,  no  cuidado  de  se  preservar a
mem6ria original do movimento da forma mais perfeita possivel, a servi€o dos que
viriam depois. Assim nasce o documento Q em suas diversas reda€6es. Na maneira
de se entender o movimento naqueles primeiros tempos, Jesus era antes de tudo
"aquele que ha de vir", segundo a pergunta significativa de Joao Batista (Mt 11,3).
Essa pergunta como que resume a ansia da primeira gera€ao. Muito significativa
tamb6m  a  resposta  de  Jesus  (Mt  11,4-6).  Ele  vein  atrav6s  de  sinais  novos,
anunciados pelos profetas: "Os pobres  sao evangelizados etc.", uma alusao aos
oraculos de lsaias que anunciam que a era messianica vein sob forma de ae6es
ben6ficas a humanidade sofrida (cegos, coxos,1eprosos, surdos, mortos). 0 movi-
mento vein trazer algo muito concreto, ligado a vida cotidiana, muito "sapiencial"
(como diriam os biblistas), mas que vein a confirmar o que estava expresso nas
esperaneas messianicas, apocalipticas, profeticas daqueles segmentos do judais-
mo que estavam inconformados com a situa?ao em que viviam. Assim o movimento
da primeira geracao pode ser qualificado ao mesmo tempo de sapiencial, messia-
nico, apocaliptico e profetico. Vive imerso no clima apocaliptico e messianico tipico
dos ambientes que quiseram mudanea no quadro social da Palestina (Richard,
1994). Foi com razao que Moltmann se queixou de que, ulteriormente, "a teologia
crista negligenciou  a  escatologia"  (Moltmarm,  21),  quer  dizer essa  escatologra
terrestre  e  concreta,  assim  como  Kasemann  lamentou  que  ela  abandonou  a
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perspectiva apocaliptica tal qual foi entendida pela primeira geraeao (Richard,
1994).

Nao 6 o caso de comentar aqui o documento Q na sua totalidade. Queremos
mos limitar a comentar a primeira frase apenas,  pois  este artigo 6  apenas urn
extrato de urn trabalho mais amplo que estou preparando sobre a formagao do
cristianismo hist6rico (Hoornaert). Comentamos sucessivamente as duas partes
do enunciado: "Felizes os pobres", e "porque deles 6 o reino de Deus''.

"Felizes os pobres". Eis uma afirmagao que joga com esquemas de inver-
sao. Ela 6 tfpica do mundo popular, que provoca o interlocutor "bern situado", que
certamente acha que os ricos sao os felizardos. 0 povo contesta, e provoca desta
forma uma reflexao salutar. Podemos verificar esse m6todo em toda a redacao do
documento Q e tamb6m dos evangelhos  sin6ticos que dele derivam em grande
parte. Os textos estao repletos de sinais de contradigao. Por exemplo: a vida de
Jesus 6 contada dentro de urn marco referencial de reverso e marginalidade. Jesus
nao nasce numa "casa" mas sim num estabulo, no meio de animais, durante uma
viagem, como acontece com os migrantes.  Seu nascimento 6 testemunhado por
pessoas marginalizadas: os pastores (os marginalizados por excelencia), os magos
itinerantes do Oriente (desprezados pelos judeus). Quando Ele 6 levado ao templo,
s6 duas pessoas marginalizadas - vivendo entre a vida e a morte - entendem a
importancia que tera sua vida. Ele nao se casa - como 6 de costume - nem se alia
a nenhuma escola teol6gica de sua 6poca (saduceus, fariseus). Freqtienta ambien-
tes de pescadores (desprezados pela boa sociedade) e gente do povo, camponeses.
Sua primeira aparieao ptiblica se da com outra pessoa marginalizada pelo judais-
mo oficial: Joao Batista. Ele se interessa pela massa (ignorante) do povo, os `"am
ha'arets"  da  Galil6ia.  Nao  gosta  dos  ricos,  prefere  o  convivio  com  os  pobres.
Ensina-lhes que amem seus inimigos, e "se algu6m lhe bater numa face, oferega
a outra"."Se algu6m quiser arrancar o manto, deixe que leve tamb6m a ttinica".
Exige dos seguidores uma adesao total, e "que os mortos enterrem seus mortos".
Insiste no perdao, sempre, e que ningu6m se preocupe com alimento, roupa, casa.
Afirma que "todo aquele que se enaltece sera humilhado, e aquele que se humilha
sera enaltecido''. Exatamente o contrario do que exige o born senso e o comporta-
mento "certo" aceito pela sociedade. Rejeita a procura do poder para espalhar sua
mensagem. Nas "hem-aventuraneas", os que vivem na margem da sociedade sao
chamados `foem-aventurados". Ele substitui a lei da reciprocidade (que 6 a lei da
sociedade: "olho por olho, dente por dente", pela lei da caridade (``oferece a outra
face"). 0 mestre se torna escravo dom6stico e lava os p6s de seus disofpulos. As
suas andancas pela cidade de Jerusalem sao igualmente marginais: ele s6 anda
em volta da cidade, mos bairros marginais, passa pelo centro unicamente para ir
ao templo. Nem o Cenaculo, nem o Calvario, nem o Jardim das Oliveiras ficam
dentro do recinto da Cidade Santa, muito menos a casa de Lazaro que fica a uma
distancia de cinco kin. E quando finalmente entra em triunfo na Cidade Santa,
ele esta sentado nun burro, animal que nao conv6m a urn rei, e 6 aclamado por
camponeses da Galil6ia, regiao desprezada pelos judeus. Ele morre numa cruz
entre dois marginais. 0 texto pregado na cruz em cima de sua cabe€a indica que
ele 6 rei de verdade, mas sua coroa real 6 uma coroa de espinhos. A ressurreigao
inverte as regras da morte e as primeiras pessoas a testemunha-la sao mulheres,
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nao homens. Jesus proclama a mais radical das invers6es: "Os primeiros serao os
tiltimos e os tiltimos (os marginalizados) os primeiros" ( Mt 20,15). As normas da
sociedade sao invertidas e emerge o pobre, o doente, o aleijado, o cego, o pecador
e o marginal como detentor das promessas divinas.

A fe da primeira gera€ao de seguidores de Jesus 6 baseada nessa 16gica de
invers6es  que  vein  contestar  a 16gica  da  sociedade  estabelecida que  relega os
pequenos a urn plano inferior. Dai nasce uma esperanga francamente terrestre:
fartura  de comida para todos,  amparo  para os fracos,  as vitivas,  os  6rfaos.  i
verdade que ate agora essa esperan€a de fartura e amparo para todos nao se tomou
realidade, mas ela continua viva, cultivada por muitos. A frase inicial da mensa-
gem de Jesus tal qual foi gravada no documento Q nao apenas anuncia o reino
mas tamb6m indica onde se realiza: o reino vive no meio dos pobres. 0 movimento
de Jesus 6 urn movimento que emerge do mundo da pobreza e por conseguinte da
sentido a toda uma hist6ria normalmente relegada ao sil6ncio, a do pobre. Anuncia
como mensagem basica: precisa-se conhecer o pobre para se conhecer a hist6ria
do  mundo.  A proclamaeao  inicial  de  Jesus  ten  urn  sentido  ao  mesmo  tempo
messianico,  profetico  e  apocaliptico.  Se  6  verdade,  como  diz  M.  Buber,  que  "o
messianismo 6 a id6ia original mais profunda do judaismo" (cit. Moltmann 1993,
19), entao devemos dizer que o movimento de Jesus, ja a partir de suas primeiras
palavras, opera o resgate dessa id6ia dojudaismo. Nao imagino Jesus promulgan-
do ao som da trombeta o valor dos pobres mas sim vivendo o dia-a-dia numa intima
convic€ao que toma conta de todos os gestos, transparece em tudo. 0 evangelho Q
nao 6 senao reflexo dessa aposta que deve ter sido detectada pelos discfpulos em
todos os gestos de Jesus: urn dia os deserdados da terra vao deixar de chorar, vao
assentar-se as mesas e saciar-se de comida abundante. Felizes os pobres.

As primeiras gerag6es tomam a s6rio esse postulado fundamental, fazem dele
a base de urn estilo de vida. Elas procuram efetivamente manter a fe nun mundo
onde o pobre seja herdeiro das promessas de Deus por seu modo de viver.  Sao
judeus humildes e piedosos, familias que se retinem regularmente para vivenciar
a mem6ria de Jesus e as exigencias que seu ensino faz a cada urn. Esses primeiros
grupos passam a encarar o mundo e a vida as avessas da mentalidade comum do
ambiente em que vivem. 'I\ido 6 interpretado a partir do pobre e marginalizado.
Os  observadores  de  fora  nao  deixam  de  perceber  como  esse  comportamento
aparentemente apenas anti-social 6 na realidade subversivo.  Suet6nio, escritor
romano,  descreve  os  cristaos  como  "judeus  em  efervesc6ncia  constante  sob  a
instigacao  de  urn  certo  Crestos".  0  historiador  Tacito  fala  de  "uma  execravel
supersti€ao", enquanto Plinio o Jovem qualifica os seguidores de Jesus como gente
praticando  "uma  superstigao  extravagante  e  absurda  acompanhada  de  uma
perfeita inocencia mos costumes". Luciano de Sam6sata ( 125-185) 6 mais agressivo
e diz que os cristaos deixaram os deuses da Gr6cia "por urn sofista crucificado que
introduziu esses novos mist6rios e conseguiu convencer seus adeptos a s6 adorar
a ele", e fala do rumor que corria entao de que os cristaos estariam a adorar a
cabega de urn burro e a devorar uma crianca mos seus ritos de iniciaeao.

A realidade  6  diferente:  os  seguidores  de Jesus  que no inicio certamente
provem de setores marginalizados pela sociedade comegam a formar mintisculos
grupos de coesao e fraternidade, baseados na mem6ria do exodo, dos profetas, de
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Jesus e dos ap6stolos, uma "nova terra e urn novo c6u" (2Pd 3,13), urn novo 6xodo:
"nossa morada 6 no c6u" (F13,20), "Procurem o que 6 de cima, nao o que 6 da terra"

(C13,1-2), "N6s nao temos aqui uma cidade permanente, mas procuramos a futura"
(IIb 13,14). 0 seguimento de Jesus implica numa opgao pelos pobres e desprezados
deste mundo, como exp6e a Carta (an6nima) a Diogneto ao dizer que a conduta
dos cristaos parece "paradoxal" aos olhos dos nao-cristaos: "Eles sao pobres e fazem
a riqueza de muitos" (ANF 1,26). A opcao clara e concreta 6 exigencia da pr6pria
op€ao pelo seguimento de Jesus, urn tema que percorre os documentos do cristia-
nismo como urn flo de ouro. Quando se pratica o rito do batismo, por exemplo, 6
necessdrio que o novo batizado opte entre dois caminhos, o da "vida" e o da "morte",
o "caminho largo da perdigao" e o "estreito da salva€ao", o da "luz" e o das ``trevas''.
0 tema 6 neotestamentalio:  "Nao  se  pode  servir a dois  senhores,  a Deus e  ao
dinheiro" (Mt 6,24). Amesma ligao encontra-se na Didaqu6, cap. 1 a 6 (ANF 7,379),
na Carta de Barnab6, cap. 18 a 20 (ANF 1,137-149), no Pastor de Hermas (segundo
mandamento,  4-6.  ANF  2,25),  nas  Constituig6es  apost61icas  (livro  7,  primeira
seeao. ANF 7,465s), mas desaparece no Simbolo de Nic6ia de 325, embora este
tenha sido inspirado em Simbolos batismais mais antigos. Hoje o tema da opgao
reaparece em documentos oficiais da Igreja, aqui no Terceiro Mundo, ap6s tantos
s6culos  de  sil6ncio,  mos  textos  das  conferencias  episcopais  de  Medellin  (1968),
Puebla (1979), e Santo Domingo (1992), de certa forma prenunciando o encontro
hist6rico entre o cristianismo da America Latina e a mais antiga tradigao crista,
a tradifao galilaica.

'I\ido isso 6 vivido de forma muito pratica e direta, sem muita teoria. Uma
tare fa primordial consiste em servir aos pobres e necessitados.  Uma carta que
circula nas  comunidades da Siria por volta do  ano  100,  e que leva o none do
ap6stolo Thago, martirizado em 63, define a religiao "pura e gem macula" da forma
seguinte: "visitar os 6rfaos e as vitivas em suas tribulag6es e guardar-se livre da
corrupgao do mundo" (1,27). Outros textos como a Didaqu6 e a primeira carta de
Paulo aos Con'ntios confirmam a mesma orienta€ao: 6 preciso servir. Em grego:
praticar a ``diaconia". 0 termo diaconia designa o servigo normalmente atribuido
ao escravo dom6stico. Ele lava os p6s e os pratos, 1impa a casa e a arruma. Jesus
lava  os  p6s  de  seus  disofpulos  (Jo  13,12).  Ele  quer  servir  aos  pequenos  nas
pequenas coisas e identificar-se com eles. Toda a comunidade tern que servir aos
mais necessitados. Se faltar o pao na mesa do pobre, 6 que os homens nao praticam
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horizonte referencial  que  se  entende o  significado  de termos  como  presbitero,
bispo, diacono, diaconisa. Pelo menos no cristianismo galileu entre 40 e 70 dc.

Leiamos agora a frase toda: "Felizes os pobres... porque deles 6 o Reino
de Deus". Com vigor essa afirmapao se destaca diante da esperanga apocaliptica
nacionalista da tradigao judaica que colocava as coisas  mais  ou menos  assim:
"Felizes os judeus porque deles 6 o Reino de Deus''. A postura de Jesus diverge
nitidamente da compreensao normal da tradieao messianica e apocaliptica tao
cultivada  nos  ambientes  em  que  ele  se  move.  Isso  fica  claro  nos  dois  outros
versiculos iniciais do documento Q:
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"Felizes os que ten fome: eles serao saciados.
Felizes os que estao chorando: eles hao de rir".

Nao  ha  dtivida:  trata-se  dos  pobres,  nao  especificamente  dos judeus.  A
diferenga de acento entre a apocaliptica do movimento de Jesus e a apocaliptica
dos livros de Daniel, tao imbuida de aspirag6es nacionalistas, 6 fundamental. Por
nao observar suficientemente essa diferenga diversos estudos sobre o tema criam
uma enorme confusao.  Desde Daniel e na realidade ainda mais cedo o mundo
popular judaico 6 dominado por uma interpretacao da hist6ria a partir da visao
dos quatro reinos. 9 quinto reino sera de nil anos (Ap 20,1-6), e ele 6 iminente.
Depois vira o fim.  E compreensivel que o movimento de Jesus tenha sido com-
preendido pelos primeiros seguidores, todos judeus, nessa perspectiva apocalipti-
ca e milenarista. Mas quer nos parecer que ha uma diferenga fundamental entre
a apocaliptica nacionalista, fechada diante dos outros povos, de urn lado, e do outro
lado a apocaliptica a partir da op€ao pelo pobre.

A apocaliptica "de vinganca" 6 uma esperanca a curto prazo: o fim 6 iminente.
Deus voltaja, sentado sobre as nuvens, parajulgar os vivos e os mortos. Sabedores
do poder que a cultura tern sobre as pessoas, podemos inclusive admitir que ate
Jesus se empolga demais com o tema de uma apocaliptica "a curto prazo" quando
diz -ou pelo menos quando Marcos poe na sua boca -as seguintes palavras: "Em
verdade digo a voces, que estao aqui presentes: alguns nao provarao a morte ate
que vejam o reino de Deus chegando" (Mc 9,1). Falamos assim porque o evangelho
de Marcos 6 da d6cada de 80, foi redigido quase cinqtienta anos depois. Mas mesmo
sendo de Jesus a palavra, ela nao mos coloca urn problema maior. A hist6ria mos
ensina a cada pagina que ningu6m escapa dos condicionamentos de seu ambiente.
Afinal Jesus nao erajudeu? Nao participava dos sonhos e das esperan€as de seu
mundo? Ou queremos fazer dele uma figura fora do tempo e do espaco?

0  mesmo  se  diga  de  Paulo.  Havia  tessalonicenses  ja  adeptos  do  novo
movimento que ficavam discutindo entre si quem seria o primeiro a "ver" as coisas
do fim acontecerem. E a mesma ingenuidade que se ve ainda hoje mos ttimulos de
judeus acumulados diante das Portas do Templo de Jerusalem, na ansia de "ser o
primeiro" quando tocarem as trombetas. Paulo tern que tranqiiilizar os tessaloni-
censes:  ``Por  isso  declaramos  que  os  vivos,  os  que  ainda  estivermos  aqui,  nao
passaremos em frente dos que morreram" (1Ts 4,15). Ja mos anos 52-53 ha pois
entre os seguidores de Jesus em Tessal6nica uma briga feia entre gente que afinal
de contas esta acostumada a entender a apocaliptica num sentido muito inedia-
tista. Paulo contemporiza: Nao vai haver nenhum atropelo na hora apocaliptica:
tudo vai se processar em ordem. Todos vao ter sua vez. Jesus volta ja, e tudo vai
se resolver na santa paz. A partir de urn texto como este podemos compreender
como as comunidades vao ter que trabalhar muito o tema, para que todos cheguem
a compreender de que maneira Jesus volta, em que condie6es, e o que significa na
realidade essa volta.

0 que nao se pode negar 6 que a primeira geracao apela para o futuro a fin
de  entender  a  Jesus  (o tema  da  nova Jerusalem).  Essa leitura 6  sem  drivida
original dos primein'ssimos tempos, como comprovam certos "testemunhos inde-
pendentes" de ordem apocaliptica, hoje inseridos na Didaqu616,3-8 e Mt 24,10-
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12.30a  e  exaustivamente  estudados  por  Crossan  no  seu  livro  sobre  o  Jesus
hist6rico (Crossan, 467). 0 fato que o tema da volta apocaliptica de Jesus ocupa o
segundo lugar entre os "testemunhos independentes" dos primeiros tempos (anos
30-60 dc), nun niimero de seis (Crossan 472), 6 muito significativo. Ha tamb6m
numerosas sentengas sobre a volta do ``Filho do Homem apocaliptico", o pr6prio
Jesus (Crossan 283 e 490-491).

Pelo final do s6culo ja ha gente que comega a duvidar da imin6ncia de tao
formidavel transformagao e diz: "Ja ouvimos essas hist6rias no tempo de nossos
pals. Mas envelhecemos e nada disso aconteceu" (1 Clem. 23,3-5. Patristica,I, 41).
Clemente de Roma censura com forca esses dissidentes, mas o epis6dio 6 eloqtien-
te: mostra os inicios de uma decepeao que vai afetar a muitos. Nao podemos evitar
esse problema nem escamotea-1o sob nossas palavras: muitos ficaram decepciona-
dos e procuraram racionalizar sua decepcao. Afinal os primeiros seguidores de
Jesus nao escapavam a maneira em que a tradigao judaica entendia e aguardava
o fin iminente do murido atual e a instalacao rapida de urn "reino de Deus", o que
nao aconteceu. S6 aos poucos foi se trabalhando o tema e surgiu urn texto como o
Apocalipse de Joao que 6 uma reflexao mais madura (Richard,  1994). Chegar a
urn texto como esse deve ter sido fruto de muita reflexao. Urn dos elementos da
formaeao  do  cristianismo hist6rico  consistia exatamente na necessidade  de  se
administrar  os  sentimentos  de  decepgao  que  foram  se  acumulando  entre  os
seguidores de Jesus com o tempo, quando se verificou que a "volta iminente" nao
acontecia. De qualquer modo, as comunidades tiveram que trabalhar o tema e
podemos  verificar  diversas  linhas  de  encaminhamento  que  aqui,  por  fins  de
clareza, resumimos em quatro.

Uns passam a dizer que a volta de Jesus esta condicionada a expansao do
movimento por todo o mundo. Nessa linha se compreende o dito atribuido a Jesus
pelo mesmo Marcos que ja citamos aqui: "E necessario que primeiro o evangelho
seja proclamado a todas as nae6es" (Mc 13,10). Desta forma liga-se a esperanga
apocaliptica a missao universal. Essa vinculaeao da a id6ia de missao crista urn
carater exclusivista,  apressado,  de certa forma angustiado,  no que  se  percebe
decerto  uma  reagao  diante  do  fracasso  devido  a  dificuldade  em  convencer  as
pessoas da verdade do evangelho.  0 mundo nao se deixa converter, persiste no
erro. A apocaliptica ameaea: os inimigos de Jesus serao obrigados a "olhar para
aquele que traspassaram", quando esse aparecer nas nuvens "parajulgar os vivos
e os mortos" (1Ts  4,13-18;  Did.  16,6-8; Mt 24,30; Mc  13,24-27; At  1,7; Jo  19,37)
(Crossan 472). Eles "verso o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder
e g16ria". Afinal de contas Jesus vencera. 'I\ido o que se fizer de certo ou errado na
terra sera retribufdo por Deus no ultimo dia. Nos "testemunhos" citados vai ao
mesmo tempo uma ameaea e uma promessa: uns serao eleitos, outros condenados.
Vejaln a seqti6ncia de testemunhos sobre "julgamento por julgamento, miseric6r-
dia por miseric6rdia,  dadiva  por  dadiva,  condenaeao  por condenaeao,  etc."  na
listagem de Crossan (472-486). Atras desses textos podemos nos imaginar a raiva
contida,  a agressividade reprimida dos  grupos perseguidos  ou oprimidos pelos
poderes da 6poca.  0 ultimo jufzo vai dar razao aos pequenos e humildes.  Esse
desvio  da  id6ia  apocaliptica  tera  urn  futuro  enorme  na  evolu€ao  das  igrejas
hist6ricas e -como ja disse -influenciou a id6ia da missao no seio do cristianismo.
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Uma segunda corrente 6 representada pelos montanistas, do final do s6culo
11. Estes afirmam que a volta de Jesus exige uma moral muito rigorista. Nao 6 o
momento de comentar aqui o montanismo. Mas o que podemos avancar 6 que as
conclus6es do soci61ogo americano Gager mos parecem aplicaveis ao movimento
montanista.  Gager  define  o  comportamento  apocaliptico  como  urn  "viver  na
expectativa do fin iminente do mundo" (Gager, 1975). E ele da cinco caracten'sti-
cas dos movimentos apocalipticos, entre elas a insistencia no rigor moral e a curta
dura€ao. Os movinentos apocalipticos duram pouco e dao origem a urn processo
de racionalizagao de ordem mais ou menos neur6tica: quando afinal de contas o
tao esperado fim do mundo nao acontece os grupos que o anunciaram passam a
tentar convencer-se a si mesmos que estao certos.  Passam a insistir em certos
tipos de comportamento que ainda mais os distanciam do resto da sociedade. A
reviravolta ocorrida no movimento montanista a partir de 200 mos parece confir-
mar a analise  de Gager.  Durante a hist6ria desses  dois mil anos  se repetiram
diversos casos de milenarismo neur6tico. Festiger trabalhou esse tema (Festinger,
1956).

Numa terceira corrente a expectativa apocaliptica 6 liberada de seu carater
imediatista e quas,e adivinhador e surge com clareza o tema da esperanga cons-
tante e confiante. E nessa corrente que deve ser situado o Apocalipse atribuido ao
ap6stolo  Joao.  Esse  Apocalipse  cria  aos  poucos  espaeo  para  uma  apocalfptica
menos escatol6gica, mais sapiencial. Areinterpretapao da expectativa apocal£ptica
em Joao 6 de urn realismo sadio e muito ligado a vida concreta: a libertacao 6 urn
processo penoso e lento, nao uma irrupeao instantanea de urn mundo melhor. Foi
essaexatamentea"leitura"queosmaisequilibradosentreosprimeirosseguidores
de Jesus fizeram da escatologia do Antigo Testamento: trata-se de urn processo,
nao da imip€ao de urn "Deus ex machina" (Earle Ellis, 103-105). Os que interpre-
tam a vida na linha do Apocalipse de Joao nao sao nem milenaristas exaltados
nem revolucionarios apressados, mas sim pessoas antes de tudo dotadas de born
senso: conhecem o peso das injusticas, das discriminac6es, da viol6ncia fisica e
cultural e dos preconceitos, e sabem -como Jesus sabia -que s6 urn lento processo
libertador, que nao projete unicamente para fora de si as causas do mal mas seja
capaz de ver as responsabilidades subjetivas, cria o "reino de Deus" n`este mundo.
Dal a imbricagao entre perspectiva apocaliptica e sapiencial.

Houve finalmente uma quarta racionalizacao que consistia no puro e simples
abandono da id6ia apocal{ptica, como em Tertuliano, ja no ano 197: "Rezamos pelo
imperador, pelos seus ministros e por toda autoridade, pelo bern-estar do mundo,
pela paz, pela demora da consumaeao final" (Apolog6tico 39, 2. ANF Ill, 49. Veja
tamb6m 32, ANF Ill,  42). Aqui a "consuma€ao" ja 6 vista como algo terrfvel e
temivel, enquanto a ``paz romana" 6 entendida como uma garantia de que tal coisa
nao  acontega.  A mudanga  de  perspectiva entre  Mc  9,1  e Apolog6tico  39,  2  de
Tertuliano 6 total. Estamos diante de toda a contradi€ao provocada pelo dialogo
do jovem cristianismo com as correntes antiapocalipticas de pensamento, como
por  exemplo  o  estoicismo.  Tertuliano  6  urn daqueles textos  em  que  aparece  a
imagem por assim dizer "est6ica" do cristianismo. Sao as igrejas que t6m interesse
em criar urn conceito "hard" e sensacionalista da apocaliptica. Parece urn tema de
filmes de horror. Foi dessa forma que o tema agiu no passado sobre a imaginacao
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de pintores como Bosch, Van der Weyden, Breughel, Michelangelo e muitos outros:
o horror,  o inferno,  o incendio final,  etc.  Prova de que os pregadores da 6poca
falavam da apocaliptica mos termos mais carregados e horn'veis. Eles nao repre-
sentam a tradieao genuina mas sim uma corrente que ganhou envergadura com
a vit6ria da "grande igreja" no decorrer do s6culo IV.

Concluindo:  a  primeira  espiritualidade  do  seguimento  de  Jesus  6  uma
espiritualidade terrestre, nao "celeste". Ela se assenta em duas id6ias principais:
a ressurreieao ou "volta apocaliptica" de Jesus com seus discipulos, e o reino de
Deus, ambas  amplamente documentadas nos primitivos testemunhos do movi-
mento. Senao vejamos: a ressurreicao no sentido de volta apocaliptica de Jesus 6
a mais  insistente  mensagem  do  cristianismo  das  origens:  nada memos  de  seis
textos anteriores ao ano 60 dc a mencionam: 1Ts 4,13-18; Did 16,6-8; Mt 24,30a;
Mc 13,24-27 com correspond6ncias sin6ticas; At 1,7; At 1,13; At 14,14; Jo  19,37.
Mas ningu6m sabe onde e quando Ele voltara: Ev Tome 3,1; Ev Tome 51; Lc 17,23;
Mc 13,21-23; Dial. Sal.  16; Lc 17,20-21 (Crossan 472-473). Os textos mais antigos
sao imbuidos de uma poderosa mistica terrestre e 6 dentro dessa perspectiva que
deve ser entendida a mensagem da ressurreieao de Jesus (Crossan 473).

Em intima conjugaeao com esse tema aparece a esperanca no reino de Deus
a ser realizado aqui na terra por ocasiao da volta de Jesus. Ambos os temas sao
conectados e inter-relacionados: Jesus voltara para instalar aqui seu reino.  Os
quatro reinos hao de cair e surgira urn novo reino, de mil anos, com a volta de
Jesus (o ja citado texto de Apocalipse 20,1-6). "Ele voltara''; `Vem, Senhor Jesus".
A esperanga 6 terrestre. Jerusalem celeste desce do c6u. A teologia da eleieao dos
marginalizados (Hoornaert, 1986) se junta a esse assim chamado milenarismo: o
mundo vai se transformar, o reino de Deus vai se instalar. A prova concreta 6 a
ressurreigao de Jesus, prentincio da ressurreieao de toda "carne". 0 mundo atual
com suas injustigas e atrocidades vai se acabar e vira Jesus sob os aplausos dos
seus  seguidores instalar urn reino de bern-estar,  felicidade e paz por mil anos,
antes do juizo final e definitivo.
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