
0 Tema do Messias no Quarto Hvan-
gelho

Muitas vezes, ouve-se dizer que o evangelho de Joao apresenta uma cristo-
logia superior, "de cima para baixo", chamando Jesus de Filho de Deus, enquanto
os evangelhos sin6ticos apresentariam Jesus "de baixo para cima", como o mes-
sias-1ibertador esperado pelo povo de Israel. Tal opiniao 6 criticavel, pois Jo 6 o
dnico evangelista que usa o termo "messias'', fornecendo inclusive sua traducao
(1,41; 4,25), e seu evangelho 6 o que mais usa o equivalente grego de "messias",
fefarjs£6s (Mateus usa 17 vezes, Marcos sete, Lucas doze e Joao dezenove vezes).

::Cd°eTr::teann::Sd%etreai:ednatem:::i::Tdamd:itdaeiteesnu9sa2?Faa`:T£'sC:;Ssts°::g:pdae]aJ:aa°:
do "classico" C.K. Barrett: "A cristologia do Quarto Evangelho nao 6 `mais alta' ...
que  a dos  evangelhos  sin6ticos,  mas  ...  Jo era mais  consciente  que  os  autores
sin6ticos da importancia e do lugar central da cristologia"3. Em Jo, o messianismo
de Jesus esta tao central como mos outros evangelhos, mas a questao 6 saber o que
Jo entende por Cristo ou Messias. Para descobrir isso, nada melhor que ouvir o
pr6prio evangelho.

Ha diversas raz6es por que a questao da messianidade parece escapar aos
leitores e aos comentadores do Quarto Evangelho. Uma primeira razao 6 que a
palavra "Cristo", pela qual Joao traduziu messjos ( 1,41; 4,25), se tomou urn none
pr6prio, e assim perdemos a sensibilidade por seu teor messianico. Mais determi-
nante, por6m, parece esta razao: a imagem sobre-humana que se ten do Jesus
joaneu. Nao parece urn messias-libertador como caberia no contexto do judalsmo

1.  Usamos o termo messz-onfdade para falar da qualidade do pr6prio messias,  a diferen€a de
messjonjsmo,  que  indica  as  expectativas  ou  movimento§  em  tomo  a  urn  personagem  messianico
imaginario ou real.

2. Nem mesmo os grandes comentarios de Brown e de Schnackenburg dedicam algum excurso
ao assunto.

3. BARRETT, Charles K. T%e Gospez according to Sajn£ Joh". Londres: SPCK, 1967, 58.
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no Imp6rio Romano. Parece antes urn extraterraqueo. Muitas pessoas abordam o
evangelho  de  Joao  sob  o  impacto  do  Pr6logo  interpretado  numa  mentalidade
ocidental. Os primeiros te61ogos cristaos do mundo greco-latino, os Santos Padres,
achavam no Pr61ogo uma cristologia mais elevada que os conceitos messianicos
do judalsmo e dos evangelhos  sin6ticos.  Em seu ara de dialogar com a filosofia
grega, eles se demoravam nas primeiras palavras do Pr6logo, meditando sobre o`Verbo Encarnado", que lembrava o Logos-Verbo ou Inteligencia Suprema e Divina
da filosofia grega. (Alguns professores de exegese fazem isso ainda hoje.) Ora, se
esse modo  de abordar o evangelho  de Joao foi relevante para o  dialogo com  a
cultura grega por volta do s6culo Ill, ele nao serve para quem procura o que Joao
quis dizer a seus leitores judeu-cristaos do fim do s6culo I, muito antes dos Santos
Padres e seus fil6sofos.

Na  conclusao  do  evangelho,  o  autor  exp6e  a  finalidade  de  sua  obra.  Jo
20,30-31 (o capftulo 216 urn apendice, como explicam os comentarios) exprime a
intengao do autor mos seguintes termos:

"dEestqefe(S]bensaubss)6fo°rcar%s:oe5ft:F#}dh°osdpe°£eesucsr,t:°ppa%%ueence°s#etb:Snfi#er=seustnffe€£

seu norne".

Deixando de lado o segundo elemento desta frase, "ter vida em seu nome'',
examinaremos  o  primeiro  elemento:  a  afirmacao  de  que  Jesus  6  o  "Messias
(Cristo), o Filho de Deus". Ja que o segundo termo constitui urn aposto ao primeiro,
significamaparentementeamesmarealidade7,anaoserqueosegundotftulosirva
para reinterpetar o primeiro. A questao 6 se Joao usa "messias" e "filho de Deus"
como sin6nimos, ou se quer dizer "o messias que 6 mais do que messias, a saber,
filho de Deus".

Que evocava o termo messias para os leitores originais do Quarto Evangelho?
Messias (hebraico mosh3cbh , aramaico m€shzba , grego fahrjs£6s) significa "ungido".
0 rito da un€ao servia para consagrar a Deus o rei, o sumo sacerdote e, as vezes,
urn profeta.  Podemos  razoavelmente  supor  que  os  leitores  de  Jo  conheciam  a
expectativa comum dos judeus a respeito de algum "ungido" enviado por Deus
para restabelecer a sociedade e o poder do povo de Israel como ``reinado de Deus".
E pensando em tal messias-restaurador que os ap6stolos, ainda d9pois da ressur-
reigao de Jesus, por ocasiao de sua tiltima aparigao perguntam: "E agora que iras
restaurar o reinado para Israel?" (At 1,6). Muitos entendiam isso no sentido de
urn regime politico liderado pelo messias e baseado no povo judaico. Nao conse-
guiam imaginar de outro jeito a liberdade, a justiga e a paz que almejavam. 0
messias deveria veneer e expulsar os inimigos do povo, restaurar o reinado de Davi
(tamb6m territorialmente: o "Grande Israel") e propiciar ben-estar ao povo. Houve

4. Conforme a leitura mais confiavel dos manuscritos, pisfewGce.

5. Ou seja, messias.

6. Grego pisteuontes .

7.  Tamb6m  Marcos,  pelo  memos  segundo  a  maioria  dos  antigos  manuscritos,  intitula  seu
evangelho como fooa-nova de Jesus Cristo (= messias), filho de Deus" (1,1).
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quem pensasse numa missao universal do messias ou do povo messianico. Outros
esperavam do messias o ensino perfeito da Lei, a pureza do culto, do Templo e da
Cidade  Santa,  eliminando  ou  consagrando  tudo  o  que  fosse  profano  (veja  Zc
14,20-21).  0 messias deveria recuperar a integridade de Israel, todas as coisas
boas que o povo podia esperar de Deus. E tudo isso conforme "a Lei e os Profetas"
(= as Escrituras do Antigo Testalnento).

Veremos  que Joao tera de reinterpretar o papel  do messias  e dar-1he urn
sentido novo, para poder afirmar que Jesus 6 o messias. Alias, o evangelho de
Marcos fez isso antes dele. Joao vai direto ao assunto, como mostra a comparagao
com Marcos.  Este  espera ate o meio  do  seu evangelho para contar a primeira
declaracao messianica dos disofpulos, quando Pedro exclama: "I\i 6s o Cristo" (Mc

3i?e9r);nEtead;eq¥inod:u::tsa£:sg:a¥]Cmsaegnea€=a8.e;?]j::r]oqg:ea:eassussuft::u¥:S£So]£:
seu evangelho para explicar em que sentido Jesus 6 o messias!

AFIRMACA0 EXPLicITA DA RESSIANIDADE DE JESUS
Descontado  o  Pr61ogo,  a  narrativa  de  Joao  comeca  em  1,19.  Jo  1,19-51

constitui uma seqtiencia de quatro dias, devidamente distinguidos. No primeiro
dia (1,19-28), Joao Batista explica que ele nao 6 o messias, nem Elias (o precursor
do  Dia  de  Jav6,  segundo  M1  3,23-24;  Eclo  48,9-10),  nem  "o  Profeta"  (titulo
messianico, como veremos adiante). No segundo dia (1,29-34), o Batista apresenta
Jesus aos  disci'pulos  como o "Cordeiro de Deus" (1,29) e como o "filho de Deus"
(1,34)9, titulos  com valor messianico,  que v6m completar a negaeao do Batista
quanto a sua pr6pria messianidade. No terceiro dia (1,35-42), dois discipulos do
Batista, por causa de sua palavra, seguem Jesus. Querem saber onde ele mora e
permanecer com ele. No flm do cia, urn dos dois, Andr6, vai procurar seu lrlnao
Simao  (Pedro)  e  lhe  anuncia:  "Encontramos  o  messias"  (1,41;  Jo  acrescenta  a
tradueao grega: "cristo''; Jesus certamenteja estava sendo venerado sob este titulo
na comunidade dos leitores). No quarto dia (1,43-51), urn conterraneo de Andr6 e
de Pedro, Filipe, leva essa boa noticia a Natanael de Cana, especificando que o tal
messias anunciado pelas Escrituras 6 Jesus, filho de Jos6, de Nazar6. Natanael
responde: "Que de born pode vir de Nazar6?" Mas por causa de urn sinal profetico
de Jesus ("Eu te vi debaixo da figueira"), ele acredita e da a Jesus o duplo titulo
de "filho de Deus, rei de Israel". Temos aqui a mesma justaposigao de messias (=
rei de Israel) e filho de Deus como em 20,31 (vej a acima). Todos os figurantes destas
cenas sao galileus, e o titulo "rei de Israel" ten urn sabor galileu, pois a Galil6ia
fica no antigo reinado do norte, Israel. `No terceiro dia" (2,1) depois desses quatro
dias,  completando a semana inaugural, Jesus realiza urn sinal messianico na
cidade de Natanael, Cans da Galil6ia: a abundancia de vinho como realizacao do
tempo messianico (veja Am 9,13).

8. Veja J. KONINGS. „arcos.  Loyo}a, Sao Paulo, 1993 (col. A Bfolia Passo a Passo), 37.

9. Segundo alguns manuscritos, "o eleito de Deus".
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0 pr6ximo texto que menciona explicitamente o messias situa-se na Sama-
ria, a outra parte do antigo reino do norte. Ora, no tempo de Jesus, a Samaria, a
diferenea da Galil6ia, vivia em inimizade com Jerusalem (Jo 4,9; Lc 9,53). Quando
Jesus fala com a samaritana, esta exprime a expectativa dos samaritanos, dizen-
do:  "Sei que vein o messias..." (4,25),  e Jesus lhe responde:  "Sou eu,  que estou
falando contigo" (4,26). Notamos aqui, mais claramente ainda que em 1,43-51, que
o conceito de messias tern a ver com uma figura profetica. Para os samaritanos o
messias  nao  seria urn novo  Davi,  mas  o novo Mois6s  que eles  achavam  estar
anunciado em Dt 18,15.18. Ele ensinaria tudo direitinho a respeito do lugar do
culto, etc. (Jo 4,19-20). Quando, depois, ela manifesta aos samaritanos sua fe ainda
hesitante, estes decidem ouvir Jesus e o reconhecem como "salvador do mundo"
(4,42; veja adiante).

0 texto seguinte 6 Jo 6,14-15. Depois da multiplicagao dos paes, os galileus
concluem que Jesus 6 o profeta que devia vir ao mundo, o novo Mois6s, pois ele
fez urn sinal como o de Mois6s, providenciando alimento no deserto (6,14; compare
com a samaritana em 4,25). Por isso o proclamam rei, ou sej a, reconhecem-no como
o  messias  esperado  (cf.   1,49).  Mas  o  resto  do  capitulo  mostra  que  eles  nao
entenderam o sentido da messianidade. Por isso, Jesus se separa deles (6,15) e
depois  lhes  explica  o  sentido  do  dom  messianico:  o  pao  da  vida,  que  6  seu
ensinamento profetico (ver 6,45) e o dom de sua vida (6,51).

Muito importante 6 o fim deste epis6dio, Jo 6,66-70. E o equivalente de Mc
8,27-29, s6 que em termos mais joaneus. Depois de reconhecer que Jesus 6 o tinico
a quem vale a pena prestar ouvidos, Pedro proclama: "N6s cremos e reconhecemos
firmemente que tu 6s o messias, o Filho de Deus" (compare com 20,31). As palavras
de Pedro nao sao inspiradas pelo milagre que Jesus operou (a multiplicaeao dos
paes), mas pelas palavras que ele pronunciou ("'I\i tens palavras de vida eterna":
6,69). Novamente percebemos os tragos profeticos da messianidade de Jesus.

No  cap.  7,  Jesus  sobe  clandestinamente  a  Jerusalem,  para  a  festa  dos
Tabernaculos. No meio da festa, poe-se a ensinar no Templo e enfrenta a inimizade
dos  "judeus"  (=  o  grupo  do  Templo  e os rabinos) que,  em  5,16-18,  procuravam
tirar-1he  a  vida  porque  ele  curava  em  dia  de  sabado.  Alguns  estranham  sua
liberdade de falar e opinam que talvez as autoridades o tenham reconhecido como
messias/cristo  (7,25-26).  Mas  outros  retrucam  que  nao  se  sabe  de  onde  vira  o
messias,  enquanto  de  Jesus  se  sabe  que  ele  vein  da  Galil6ia.  Jesus,  por6m,
questiona esse suposto saber (7,27-29).  Sera que sabem mesmo? A questao fica
aberta.

Em 7,40, parte do povo atribui a Jesus os dois tftulos de profeta e messias.
Mas objeta-se que o messias nao pode vir da Galil6ia, pois a Escritura diz que deve
nascer em Bel6m, da estirpe e na cidade de Davi (7,42). Os guardas que deviam
prender Jesus observam que nunca ningu6m falou como ele (papel profetico: 7,46).
Finalmente, os chefes criticam o pr6prio colega Nicodemos por tomar a defesa de
Jesus, e lembram que da Galil6ia nao surge profeta (7,52). Tamb6m aqui vemos
que os titulos de messias e de profeta formam uma unidade.

Coisa analoga se constata no cap. 9, onde o cego de nascenca reconhece que
Jesus 6 uni profeta (9,17), o que da inicio a uma perseguigao "porque os `judeus'ja
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tinham  combinado  que  seria  expulso  da  sinagoga  quem  o  confessasse  como
messias  (cristo)"  (9,22).  A cena  continua com  o  discurso  sobre  o "pastor certo"
(10,1-18; e veja 10,24-38), que deve ser compreendido como declaragao messianica
(veja Ez 34,15; S122; Sl 95). Nas controv6rsias que seguem, os "judeus" pedem a
Jesus que diga claramente se ele 6 o messias ou nao, mas Jesus retruca que nao
adianta diz6-lo, porque nao acreditam mesmo (10,24-25).

No riltimo sinal de Jesus, ainda antes da ressurreigao corporal de Lazaro,
Marta exprime sua fe em Jesus como messias/cristo, por causa da mensagem da
vida eterna pronunciada na ocasiao da morte do irmao ( 11,27). Anuncia-se aqui o
que Joao diz na conclusao (20,31): crer que ele 6 o cristo/messias e ter, nesta fe, a
vida (eterna).

Jo 12,20-52 6 urn texto-chave do Quarto Evangelho. Nesse texto, Jesus revela
que sua morte 6 sua "eleva€ao'' na cruz e na g16ria (12,31-33). Mas os ouvintes
entendem "elevacao" no sentido de afastamento, e objetam a Jesus que, conforme
a Lei (= as Escrituras), o cristo/messias deve permanecer. Identificam-no com o
"Filho do Homem" de que fala Jesus. 0 judaismo dominante tinha uma id6ia tao
fixa e estereotipada do messias, que eles nem mesmo perceberam a diferenga entre
o messias que eles procuravam na Escritura e o Filho do Homem com o qual Jesus
se identifica (veja adiante).

0  tema  do  messias-rei  aparece  explicitamente  no  interrogat6rio  perante
Pilatos (18,28-19,16) e no epis6dio da inscrigao da cruz (19,18-22). Nestes textos,
Pilatos insiste em condenar Jesus com o titulo que exprime a razao da condenagao:
"rei dos judeus". Os chefes de Jerusalem se dessolidarizam de seu "rei", dizendo:
"Nao temos outro rei senao C6sar" (19,15). Mostrando assim que estao "vendidos"
ao Imp6rio Romano, eles revelam tamb6m quao longe se encontram daqueles que
desde a primeira hora saudaram Jesus como messias, rei de Israel, profeta, Filho
do Homem, Filho de Deus (Natanael,1,49; a samaritana, 4,29; os galileus, 6,14-15;
Pedro  e  os  Doze,  6,68.70;  Nicodemos,  3,2;  o  cego,  9,17.22;  Marta,  11,27;  sem
esquecer o Batista, mos seus diversos testemunhos,1,19-34; 3,22-30)... Estes 6 que
sao os verdadeiros israelitas, sem fraude (1,47).

Ha em Joao urn jogo literario de oposi€ao entre o irfcio e o fim. No inicio, urn
israelita sem fraude reconhece Jesus como messias, instaurador da "paz"; no fim
do evangelho, os que sao chamados "os judeus" rejeitam "o rei dos judeus", para
nao terem  problemas  com  a "paz  romana",  como explica muito bern,  antes  da
entrega, o porta-voz oficial do judalsmo do Templo, o sumo sacerdote (portanto,
ungido!), Caifas (1,49-52).

Adivinhamos assim, por tras do Quarto Evangelho, uma "briga de familia"
entre  os  "judeus"  do  Templo  de  Jerusalem  e  do  rabinismo,  e  os  "verdadeiros
israelitas", que creem em Jesus (galileus,  samaritanos, pessoas na periferia do
Templo: o cego, que nao podia entrar no Templo por ser cego, cf. 2Sm 5,8, e Marta,
de Betania, na colina oposta a do Templo). 0 evangelho de Joao deve ser lido em
primeira instancia sobre o fundo das quest6es judaicas, e o messianismo 6 uma
das principais. Os membros da comunidade joan6ia eram judeus perseguidos por
seus irmaos de sangue: nun primeiro momento, pelos que estavam comprometi-
dos  com o regime do Templo (nao 6 por nada que Joao relata no inicio de seu
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evangelho a purificagao do Templo, que na realidade 6 uma "substitui€ao", 2,13-
22). Depois da destruigao do Templo, em 70 dc, os perseguidores da comunidade
j oan6ia provavelmente foram os promotores da restaura€ao farisaico-rabinica do
8rupo de Jinnialo.

CONCEITOS IRERPRETATIVOS
Nao basta considerar os textos onde Joao fala expressamente do cristo/mes-

sias. Para apreender o sentido da messianidade de Jesus conforme Joao, contra-
riamente ao messianismo cultivado pelo judalsmo dominante, importa estudar as
outras qualificag6es que Joao atribui abundantemente a Jesus.

0 primeiro titulo que vein completar a messianidade de Jesus 6 o de prof€£a
(1,21-25; 4,19; 6,14; 7,40.52, 9,17; e veja 4,45). Com sua tipica ambigtiidade, Joao
nao diz qual dos profetas messianicos Jesus representa. Joao refere-se geralmente
ao profeta escatol6gico como o concebiam os samaritanos: urn novo Mois6s (veja
Dt  18,15.18)  (Jo  4,25;  veja  tamb6m  6,14)11.  Jesus  nao  sera  antes  de  tudo  urn
messias r6gio, e sin, urn porta-voz de Deus e de sua vontade. A obra de Jesus, em
Jo 6,45, 6 a realiza€ao da profecia dizendo que todos serao ensinados por Deus,
conforme Is 54,13 e Jr 31,33-34, relacionado com a id6ia da nova alianga.

0 segundo titulo que nos ajuda a interpretar a messianidade de Jesus 6 o de
FZzho cZo Homem. Estamos longe de ter uma visao conclusiva do significado deste
tema em Jo e mos outros evangelhos, como tamb6m na tradigao biblica em geral.
Contudo, podemos dizer que o tema vein do livro de Daniel, onde urn "como que
filho  de  homem"  - urn  ser  de  aparencia  humana,  em  oposi€ao  as  bestas  que
representam os imp6rios deste mundo - recebe de Deus "o imp6rio, a honra e a

:efi];Zraa(ieo]::fob):iDann:':4jff.s:£L]P;2di7*dpu°£f2°ofumcpo°[¥t:vSo:::eani%::eeri:e6Ee=i::
Joao segue nisso a tradi€ao representada tamb6m pelo evangelho de Marcos.

Nos primeiros capitulos de Marcos reconhece-se urn mal-escondido segredo
em torno da messianidade de Jesus, mas quando, em Mc 8,27-29, Pedro confessa
abertamente Jesus como messias, este imediatamente comeea a falar no FZzho cZo
Homem, que deve sofrer e morrer -e ressuscitar. E, a partir dai, Jesus explica sua
missao em termos que lembram fortemente o Servo Sofredor de Is 53,12-54,12

10. Veja,  p.  ex„  Raymond BROWN. A com"njczode do Disc}'pz4Zo Anode.  Paulinas,  Sao Paulo,
1984. Talvez pare?a estranha a aproximagao entre o judaismo de Jerusalem e os fariseus, mas nao se
deveesquecerqueemMc7,1,comoemJo1,19.24(eJo4,1),osfariseussaosolidarioscomasautoridades
de Jerusalem, isto 6, do Thmplo. Era em Jerusalem que se encontrava a sede do farisaismo, embora
desenvolvesse talvez na Gali]6ia maior acao proselitista. Informac6es valiosas a este respeito em Sean
Freyne, Gazjze'£a, Jest/s e os ELJangezhos (Loyola, Sao Paulo, no prelo).

11. Para os judeus em geral e conforme Mc e Mt, o profeta esperado era provavelmente Elias,
que foi arrebatado ao c6u (2Rs 2) e por isso poderia vir de volta. Alias, tamb6m a respeito de Mois6s
existiaumatradi€aoap6crifaquantoa§uaassun€aoaoc6u,oquefacilitavaacrengadequeelevoltaria.
Veja a presenea de Mois6s e Elias na Thansfiguraeao, Mc 9,2-13.

12.  Assim, com boas raz6es, nesta revista, o artigo de Agabo 8. de SOUSA.

93



(sobretudo mos tres antincios da paixao: Mc 8,31-33; 9,30-32,  10,32-34). Ha uma
esp6cie de sobreimpressao das figuras do messias, do Filho do Homem e do Servo
do  Senhor]3.  Quem  entende  isso,  tern  a  chave  da  messianidade  de  Jesus  nos
evangelhos.

0 Filho do Homem joaneu tern nitidos traeos dani6licos, sobretudo porque
lhe 6 confiado o julgamento (Jo 5,27; em Dn 7, tudo 6 decidido no tribunal de Deus,
que delega o Filho do Homem como executor de sua vontade). Jesus como Filho
do Homem pertence a esfera de Deus. De la ele sai como enviado e para la ele volta
(Jo 13,3; 16,28). Por isso, Jesus diz que o Filho do Homem deve ser elevado -o que
os "judeus" nao conseguem coadunar com sua leitura messianica das Escrituras
(12,32-34; veja tamb6m 6,61-62).

Podemos  agora falar do termo FZzho de DeL4s,  que  aparece  diversas vezes
como aposto junto a "messias" (6,70; 11,27; 20,31; e veja 1,48). De fato, no Antigo
Testamento, o titulo "filho de Deus" era dado ao rei, especialmente no dia de sua
investidura real (S12,7). Como o conceito dominante de messias inclui a realeza,
"filho de Deus" 6 urn titulo muito adequado para o messias. Mas sera que Joao

quer dizer apenas isso?
Diversas vezes, Joao registra que os "judeus" querem matar Jesus porque se

faz "filho de Dens" ( 19,7) ou chama Deus de "pai" (5,18). Segundo 5,18, os "judeus"
concluem que, ao chamar Deus de "pai", Jesus se toma igual a Deus. Em 10,33,
incriminam Jesus porque se faz Deus. Sera isso que Jesus quer dizer? Em 10,30,
ele diz que ele e o Pai sao "uma s6 realidade" (he'7t), mas nao diz que ele 6 igual a
Deus. Diz que eles estao em comunhao tal que as obras de Jesus sao as obras do

:;::uVs£Cne::esresfizEDme::,'i:LJ:gLu:]da£Ze]qei4:a:na;u6d¥,a6;:rs:£°mq::ee:es.i¥dae°r::]9u]dgalual:£oS:
entendem o titulo "filho de Deus" usado a respeito de Jesus; provavelmente, com
base nesse titulo eles acusam os cristaos de terem dois Deuses. Parece haver nisso
uma sutil ironia de Joao: o pr6prio Antigo 'festamento diz que ojusto pode chamar
Deus de "pai" (Sb 2,16) -mas os adversarios da comunidade joan6ia, os rabinos
de Jamnia, nao aceitavam o livro da Sabedoria...

0 significado deste titulo pode ser apreendido no trecho que segue a acusacao
de 5,18. Jo 5,19-27 apresenta urn sutil jogo de palavras e de figuras com relacao
aos termos "filho (de Deus)" e "Filho do Homem". Comeea com uma parabola: o
filho ve seu pai trabalhar e faz a mesma coisa. A partir dai, Jesus explica que sua
obra 6 a obra do Pai, e sua g16ria, tamb6m. Pode ate dar a vida: "Vein a hora, e 6
agora, em que os mortos ouvirao a voz do Filho de Deus" (5,25). E depois passa
para o tema do julgamento, porque esse "filho (de Deus)" 6 o "Filho do Homem" do
qual falamos acima.

13. Que se pode explicar melhor ainda pelo interm6dio de Dn 4,17: Deus pode dar a realeza ao
minimo dos homens; cf. o artigo mencionado na nota anterior.

14.  Evidentemente,  Joao  da  a  Jesus  tamb6m  o  qualificativo  de  Deus,  mas  isso  nao  6  uma
igualizacao com Deus Pai. Em Jo 1,1 Deus 6 chamado fro f4eds, "o Deus", enquanto da Palavra 6 dita
que ela era "Deus", £he6s, sem o artigo definido. Mas isso exigiria outro estudo.
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Que Jesus-Messias 6 "Filho de Deus" nao 6, portanto, uma especulagao sobre
urn ser sobre-humano que aparece no mundo. Joao leva muito a s6rio a humani-
dade de Jesus, a Palavra de Deus que, conforme Jo 1,14, "veio-a-ser came" (veja
tamb6m lJo 4,2: "veio em carne"). Chamar Jesus de Filho de Deus 6 aplicar a ele
urn predicado que se pode aplicar ao messias e ao justo. Joao o usa, todavia, nun
sentido exclusivo. Por isso, chama Jesus de "unigenito", nao apenas no sentido de
filhoquerido,comonoAntigoTestamento(Gn21,2),massugerindoaexclusividade
do conhecimento interior de Deus (Jo 1,14.18; 3,16.18). Por isso, o "unig6nito" mos
pode comunicar como 6 o Deus e Pai que ningu6m nunca viu (Jo 1,18). 0 Filho de
Deus 6 Jesus vivendo, em verdadeira existencia humana, uma relaeao iinica de
conhecimento e obedi6ncia a Deus, que faz com que sua obra seja a obra de Deus
mesmo. Se Jesus nos liberta, 6 Deus quem mos liberta (veja 8,36). Se conhecemos
Jesus, conhecemos Deus (14,7-9).

Talvez  seja  esse  o  contetido  especifico  de  outro  titulo  dado  a  Jesus  no
quadro  de  sua  messianidade:  SoZL)odor  do  mztndo.  De  fato,  a  samaritana
reconheceu em Jesus  o profeta que  devia vir ao mundo,  o messias (4,25.29).
Quando ela conta isso aos habitantes da Samaria, estes querem ouvir Jesus e
depois concluem que ele 6 o "salvador do mundo". Geralmente atribui-se o uso
deste titulo, verbalmente ausente do Antigo Testamento grego,  ao fato de os
samaritanos  terem  sofrido  influencias  helenisticas  (no  ambito  helenista,  o
titulo de salvador era dado aos imperadores, etc.).  Ora, o contetido do titulo,
helenista ou nao, corresponde a descricao genuinamente joan6ia da missao de
Jesus em Jo 3,16-17: "Deus amou tanto o mundo que entregou seu filho tinico,
para que todo o que nele cre ... tenha vida eterna. Deus enviou seu filho ... para
que o mundo seja soZLJo por ele".

Podemos agora considerar duas passagens que nao falam diretamente
do  messias,  mas  que  talvez  sejam  mais  reveladoras  ainda  que  as  acima
tratadas.  0 evangelho de Joao,  descontado o Pr6logo,  6 urn grande drama.
Numa primeira fase (Jo  1-4),  a messianidade de Jesus  6 reconhecida sem
resistencia maior em diversos  ambitos de Israel (na Galil6ia, na Samaria,
e,  de modo ainda duvidoso,  por Nicodemos  de Jerusalem).  Depois,  surgem
as controv6rsias (Jo 5-10), principalmente em Jerusalem, mas tamb6m com
os  "judeus"  nas  sinagogas  da  Galil6ia  (6,41.52).  Na  segunda  metade  do
evangelho, essa controv6rsia 6 elucidada para a comunidade dos intimos de
Jesus, os quais recebem seu testamento espiritual (os discursos de despedi-
da, Jo 13-17). Finalmente, manifesta-se aos olhos do mundo a plenitude da
missao messianica de Jesus:  sua elevaeao na cruz e na g16ria,  seu dom da
vida ate o fim (Jo 18-20). Nas partes centrais do evangelho (5-12/13-17), a
discussao messianica esta presente de modo determinante, tamb6m onde o
termo nem sequer aparece, como no cap. 8.

Jo 8,12-58 deve ser lido como continua€ao imediata do cap. 7 (7,53-8,116 urn
acr6scimo  alheio  ao texto  de  Joao;  veja os  comentarios).  0  cap.  7 termina na
discussao acerca da origem  do messias.  0 cap.  8 traz  a resposta categ6rica de
Jesus, mas em termos implicitos (por isso, em 10,24 os judeus voltam a perguntar
o que ja deveriam ter entendido). Primeiro, Jesus se apresenta como a "luz do
mundo" (8,12, ver tamb6m 9,5). Depois exige ser reconhecido como mais-que-mes-

95



sias: como aquele que liberta o mundo do pecado: "Se nao credes que eu (o) souls,
morrereis em vossos pecados (= sem serem libertos)" (8,24). E acrescenta miste-
riosamente: "Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, entao sabereis que eu
(o) sou" (8,28; a respeito da elevagao do Filho do Homem, veja acima, a explicacao
de  12,32-33).

Estas palavras sao a resposta a pergunta se ele 6 o messias, com todas as
conota€6es que acima apontamos (revelador profetico, Filho de Deus, enviado do
Pai, Servo Sofredor, Cordeiro de Deus, Filho do Homem). Quando diz: "Antes que
Abraao viesse a ser, eu sou" (8,58), parece referir-se a tradigao judaica da preexis-
tencia do messias. Ora, sabendo o que significa o envio de Jesus na teologiajoan6ia,
podemos dizer que o "eu sou" da afirmagao messianica, quanto ao contetido de fato,
6 uma afirmacao da prese7t€ci de Deuis, como era a palavra de Deus a Mois6s em
Ex 3,14. 0 Pai esta com ele (8,18). Isso justifica a exclamagao do Pr6logo: `Vimos
sua g16ria" (1,14).

Aquilo  que  os  "judeus"  nao  aceitam,  o  dom  messianico  em  toda  a  sua
amplidao, o Filho revelador do Pai o deixa em heran€a para a sua comunidade (Jo
13-16). Depois de dar aos discipulos o "exemplo" daquilo que 6 ser Servo Sofredor
(o lava-p6s como gesto simb6lico do don da vida), Jesus repete as palavras de 8,28,
por6m no contexto da fe e nao mais da incredulidade: "para que creiais, quando
acontecer, que eu (o) sou" (13,19). Os judeus de 7,33-34; 8,22 procuravam Jesus,
mas  nao  podiam chegar onde ele iria, nao podiam acompanha-lo e serem seus
seguidores.  Nao  conhecendo  Jesus  (na  sua  qualidade  de  messias  e  enviado),
tamb6m nao conhecem o Pai que o enviou (8,19-20). Os amigos de Jesus presentes
na Ceia, ao inv6s, poderao seguir o caminho que ele 6 (14,6) e conhecer o Pai, na
medida em que conhecem Jesus (14,7). Poderao ver o Pai, nele ( 14,9). Nas palavras
que ele lhes transmite, transparecem os tracos do messias, sobretudo quando lhes
deixa a paz, dom messianico por excelencia (14,27), e o espirito do Pai, que repousa
sobre ele desde o inicio (14,16-17.26; veja 1,32-33 e 20,19-23).

Podemos agora contemplar o evangelho com o olhar da aguia que representa
o  quarto  evangelista.  Guiamo-nos  pela palavra-chave "buscar/procurar''  (grego
zGfefn).  Em Jo  1,39,  a  primeira  palavra  que  Jesus  fala no  evangelho  6:  "Que
procurais?" (neutro). A resposta dos discipulos 6: onde Jesus "mora" (a morada ou
shefej7td de Deus?). 0 resultado 6 que eles descobrem Jesus como sendo o messias
(1,41.45.49), mesmo que nao entendam o sentido disso. Depois das discuss6es com
os "judeus" (Jo 5-11), depois da revelagao aos "seus" mos caps.  13-16, depois de
Jesus ter separado os "seus" do mundo e os ter consagrado ao Pai (Jo  17,19), o

;gsuunsd::rvfnE:I:otis]t::eavvee£:pprr£:::::.[do?tJ£::Sri3::c:raa°]:?#::1;;¥}i°6:£Tes]L3a86
respondem "o messias",  ao  qual nao querem  conhecer,  mas "Jesus  de Nazar6"

15. 0 grego eg6 ejmj pode ser traduzido "eu sou", "sou eu" ou "eu o sou". -Que eg6 ejmj lembra
aqui a revela€ao de Dens a Moi§6s em Ex 3,14 6 muito provavel, porque esse era exatamente urn tema
da celebra?ao da festa`de Tabemaculos, na qual se situa Jo 7ng.

16. Em 1,38 ele diz: "Que procurais?" (neutro).
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(none que, conforme 1,46, nao prometia nada de born). Entao ressoa, majestosa-
mente, por duas vezes, a afirma?ao da presen?a de Deus no seu messias: "Eu (tF:)
sou'', e os guardas caem no chao. E a terceira vez, o enviado de Deus proclama:
Se 6 a mim que procurais, deixai a esses ir embora" (18,5.8). 0 messias-pastor

nao deixa que algu6m arrebate suas ovelhas, mas da a vida por elas (18,9; veja
10'15.29).

CONCLUSA0
Apesar dos meandros, este estudo relativamente simples pode servir como

primeira orientaeao para nossa percepgao da messianidade  de Jesus conforme
Joao. Jesus nao 6 identificavel com nenhum conceito de messias em voga no s6culo
I. Ele 6 messias enquanto sendo o filho de Deus mum sentido rinico, conhecendo
Deus como Pai por dentro e realizando, como filho, a sua obra. Deste modo, o que
Jesus realiza para seus irmaos 6 garantidamente a obra de Deus mesmo, e nesta
obra Jesus vence todos os imp6rios humanos, como Filho do Homem ejuiz delegado
por Deus. Sua obra 6 comunicar o Pai, do modo mais profetico possivel: mostrando
pelo dom da pr6pria vida, como Profeta-Servo Sofredor, que Deus 6 Amor fiel. Este
6  o  exemplo  a  seguir  no  seio  da  comunidade  ameagada  pela  perseguigao,  a
desistencia, o esfriamento do amor. Por isso, Joao nao chama de "reino de Deus"
a obra do messias, como a chamam os outros evangelistas, mas chama-a de "vida
eterna", ou seja, vida em comunhao com Deus, para sempre. 0 contetido desta vida
6 o que Jesus mesmo viveu como "came", ser humano igual a n6s: a doacao da
vida, fiel ate a morte, revelando o amor que 6 o ser de Deus mesmo. Nisso esta sua
forga profetica, 1ibertadora e salvadora.

Joao profere sua compreensao de Jesus no contexto de uma foriga de familia"
que op5e os "judeus" do Templo (antes de 70 dc) e o rabinismo dominante (depois
de 70) aqueles que creem em Jesus como messias. 0 messias no qual estes cr6em
nao 6 o da restauragao politica do reino de Davi, nem o que confirma a hegemonia

S:rT:qmupe]i:::md:osj:figo°faae's::a=:ude°iaT#am(::::::,e]ys°t]ou:,£°dip#::;::seqp::°if;:Vd=
cr6dito e seguem o seu caminho de doa€ao no amor ate o fim.

Concretamente, isso significa para eles que devem permanecer fi6is a sua
comunidade e ao amor e comunhao que os unem com Cristo e entre eles. Nao se
deixem desviar, nem mesmo sob pressao, rumo ao Templo (antes de 70 dc) ou a
Sinagoga dominante (depois de 70). 'I\ido o que eles podem ter esperado, alguma
vez, em termos de messianismo, quer como judeus do centro (como Nicodemos),
quer  como  israelitas  perifericos  (galileus  ou  samaritanos,  cegos  ou  coxos...),

17.  Por  exemplo,  os  movimentos  mencionados  pelo  fariseu  moderado  Gamaliel,  segundo  At
5,36-37, mas sobretudo o movimento zelota que deu origem a Primeira Guerra Judaica e a destrui?ao
do  'Itmplo,  mos  anos  66-73  dc.  No  tempo  em  que  o  evangelho  de  Joao  recebeu  sua  redagao  final,
estruturava-se urn novo movimento messianico que viria a tona alguns anos depois (Bar Kokba, segunda
Guerra Judaica, 132-135 dc). Por outro lado, no seio da pr6pria comunidade surgiam os que negavam
Jesus ser o messias que partilhou nossa condi€ao humana (1Jo 4,2): eles sao pseudoprofetas, antimes-
sias, anticristos (1Jo 2,18.22; 4,1.3; 2Jo 7).
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encontrou em Jesus seu cumprimento (messias) e superagao (filho de Deus no
sentido tinico de Joao). Se eles estao com Jesus, estao na presenga de Deus, para

::,prfrefi6¥iap::::rfi=::em]:ratoeeasci:See:::neajfagre:hqoi3..nomeiodaperseguigao,
Jolran Konings

Caixa Postal 5047
31611-970 Belo Horizonte, MG

18. 0 leitor pode estranhar a  aus€ncia,  neste artigo, de refer6ncias  a opressao exercida pelo
Imp6rio Romano. Este nao 6 o alvo direto do evangelho de Joao, comoja mencionei em artigo anterior
(J. KONINGS, `"eu reino nao 6 deste mundo": de que se trata?, in: Reu!.sfo de Jnferpre£¢€de B}'bJjca
Lofjno-Amer;cano, n917 (1994/1) 54-64), mas sim, do Apocalipse. Apolemica do evangelho se dirige em
primeiro lugar contra as instancias hegem6nicas do judaismo no tempo de Jesus e da comunidade
joan6ia.  Por  isso,  Jesus  faz  pouco  caso  do  poder  de  Pilatos  e  diz  que  ``maior  culpa  ten  os  que  o
entregaram" a ele (Jo 19,11).
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