
Reconstruir a casa

Jespes defiende a vida das criarn±as, dos peque-
7&oS1

Ao longo das paginas da Biblia corre a expressao de uma dupla experiencia.
De  urn  lado,  a  experiencia  sempre  renovada  da  vida,  q.ue  leva  as  pessoas  a
descobrir e a criticar as imagens erradas de Deus. De outro lado, a experiencia
sempre renovada de Deus, que leva as pessoas a descobrir e a criticar atitudes e
leis religiosas repressivas contra a vida.

Hoje acontece o mesmo. A situacao dramatica de indios, operarios, agricul-
tores e pescadores levou a criacao de novos instrumentos pastorais como o CIMI,
a CPO, a CPT e a CPP, que t6m em comum o seguinte: surgiram por causa da fe
renovada em Deus e, como Jesus, defendem a vida, sao ecumenicos, incomodam
a sociedade estabelecida, provocam polemica e ajudam os indios, os operarios, os
agricultores, os pescadores  a defenderem melhor seus direitos,  sua identidade,
sua vida.

A situagao dramatica do menor, por sua vez, esta criando urn novo instru-
mento pa:toral. Sao milh6es as crian€as abandonadas, marginalizadas ou caren-
tes no Brasil. E o ntimero continua aumentando! Th6s coisas chamam a atencao
quando se analisa esta situagao em vista de uma so|ugao:  1. 0 despreparo total

:[acsaiac:1::i:s?aEr:::ff::c:nef::::=r±:ap:::1;rmo:ir:Oaf:nas:¥]uc:gnpc:in:ipr:neds:a££ir±:i::
e favorece o exodo rural. 2. A desintegracao do tecido social. Afamilia foi atomizada
e, para poder sobreviver, 6 obrigada a fechar-se sobre si mesma. Na sua fragilida-
de, qualquer influencia iindevida de fora causaria sua desintegragao. 3. A ausencia
de  uma  vida  comunitaria  capaz  de  reverter  a  situafao.  Faltam  organismos,

1. Neste artigo utilizamos o livro escrito para o mss da Biblia de 1995, C. MESTERS, Co)7® Jesws
#a confram6o, Ed. Paulinas, S. Paulo, 1995, 5e edi€ao e o trabalho feito para o Seminario Nacional de
religiosas  e  religiosos  educadores  que  trabalham  com  meninos  e  meninas  de  rua,  promovido  pela
Conferencia dos Religiosos do Brasil e realizado em Belo Horizonte mos dias  15 a  19 de setembro de
1994. Parte deste trabalho foi publicada em Co"uerg6mc!.a, ng 282, p. 234-246.
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c()munidades e famflias que possam acolher o menor, ajudar os pais e oferecer uma
Ba{da. A sociedade, incapaz de enfrentar o problema, apenas se defende contra o
menor atrav6s de urn aparato policial cada vez mais forte. Com estas quest6es na
mente vamos abrir a Biblia e olhar de perto a agao de Jesus.

1. A DEslNTEGRACAO DO TEclDO soclAL NA GALILin DO TEMpO
DE JESUS

No antigo Israel, o cla, isto 6, a grande familia (a comunidade), era a base da
convivencia social. Era a proteeao das fam£1ias e das pessoas, a garantia da posse
da terra, o veiculo principal da tradicao, a defesa da identidade. Era a maneira
concreta do povo daquela 6poca encarnar o amor de Deus no amor ao pr6ximo. Sua
expressao mais bonita 6 a lei do Go'GZ ou do resgate (Lv 25,23-55). Defender o cla
era o mesmo que defender a Alian€a.

Na Galil6ia do tempo de Jesus, por causa do sistema implantado pela politica
helenista do governo de Herodes Antipas (4 ac a 39 dc), tudo isto ja nao existia
mais, ou cada vez memos. 0 cla estava enfraquecendo. Ja nao conseguia realizar
o seu objetivo2. A necessidade de comer e de sobreviver obrigava o povo a pagar o
imposto tanto ao governo como ao templo, a endividar-se, a procurar emprego, a
comprar mercadoria, a acolher os soldados e dan-lhes hospedagem etc. A mentali-
dade individualista da ideologia helenista, as freqtientes ameaeas de repressao
violenta por parte dos romanos e os problemas cada vez maiores de sobrevivencia
levavam as familias a se fechar dentro das suas pr6prias necessidades. Na pratica,
o cla deixou de existir como fator de uniao e de defesa das pessoas e das famflias.
Em  caso de  doenea,  pragas,  rna colheita ou outros  desastres,  as  familias  e  os
indivi'duos ficavam sem ajuda, sem Go'8Z. A familia, agora desprotegida, deixou de
ser urn lugar de acolhimento e  de partilha e tornou-se fator de exclusao e de
marginalizapao dos mais fracos. A tinica seguran€a dos pobres era o cla.  E era
exatamente esta seguranea que estava faltando. Aquilo que devia ser rem6dio,
acabou sendo ameafa a satide!

Este enfraquecimento dos valores tradicionais (cla, partilha, organizacao das
aldeias, posse comunitaria da terra, funcao do Go'GZ) transparece nas parabolas
que Jesus contava para o povo. Por exemplo: 0 dono de terra se apropria dos bens
dos  seus  empregados  e  exige  deles  mais  do  que  pode  e  deve  (Mt  25,26).  Os
trabalhadores desempregados a espera de urn biscate (Mt 20,1-6). 0 patrao que
mora longe deixa tudo entregue ao caseiro ou ao meeiro (Mt 21,33). 0 clima de
viol6ncia e de revolta entre os empregados (Mt 21,35-38). 0 povo, cheio de dr'vidas
e sem Go'GZ, 6 ameapado de ser escravizado (Mt 18,23-26). 0 desespero leva o pobre
a explorar o pr6prio companheiro (Mt  18,27-30; Mt 24,48s). A inseguranca das
estradas por causa dos assaltos (Lc 10,30). Funcionarios corruptos se enriquecem
e se beneficiam com os bens dos outros (Lc 16,1-7). Riqueza que ofende os pobres
(Lc 16,19-21).

2. Em Com cJese4s na conframdo analisamos as causas politicas e econ6micas que levaram a este
enfraquecimento do cla, p. 3542.
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A atitude de fechamento das familias, causada pela politica do Governo, era
refor€ada pela ideologia religiosa. 0 peso do Templo e da Lei contribufam para
enfraquecer a for€a integradora do cla. Por exemplo, quem dedicava sua heran€a
ao 'femplo poderia deixar seus pais sem ajuda. Ja nao era obrigado a observar o
quarto mandamento que era a espinha dorsal do cla (Mc 7,8-13). A insistencia na
lei do Sabado deixava o povo sem defesa e sem ajuda (Lc 13,10-17). A observancia
das normas de pureza e a preocupa€ao com a genealogia eram fatores de margi-
nalizacao  e  de  exclusao  para  muita  gente:  mulheres,  crianeas,  samaritanos,
estrangeiros, leprosos,  possessos,  publicanos, doentes,  mutilados, parapl6ricos.
Sobretudo os pobres que nao tinham condie6es de conhecer nem de observar todas
aquelas normas (Jo 7,49). Assim, tanto a conjuntura pol{tica e econ6mica como a
ideologia religiosa, tudo conspirava para desintegrar o cla, deixar sem for?a a
comunidade local e, portanto, impedir a manifestaeao do Reino.

criangNa°s:neovsapne8qeu¥::st:a::Pe:reefep]::Ea°viaa#:::£gfi%afosdsecq[:e:eo€:{f:t:;,i.a2:
Mt 18,6-8; Mc 9,42). Esc&ndazo indica uma ruptura. Ser motivo de esc6nczc!jo para
gente pequena significava ser a causa pela qual os pequenos perdiam a fe em Deus
ou  se  desviavam  do  born  caminho.  Jesus  dizia:  "Ai  do  mundo  por  causa  dos
escandalos!  E  inevitavel  que  haja  escandalos!  Mas  ai  do  homem  pelo  qual  o
escandalo vem!" (Mt 18,7; Lc 17,1). Com outras palavras, a situacao do mundo,
isto 6, do sistema, era tal que muita gente pequenaja nao tinha condie6es de crer
em Deus por causa do testemunho contrario dado pela sociedade que se dizia
praticante (cf. Rm 2,24). Mesmo considerando o escandalo como inevitavel, Jesus
nao 6 fatalista. Pelo contrario! Acusa o sistema e o responsabiliza pelo contrates-
temunho que da ao povo.

Jesus insiste no acolhimento a ser dado aos pequenos. "Quem acolhe a urn
destes pequenos em meu none 6 a mim que acolhe" (Mc 9,37). Quem da urn copo
de agua a urn destes pequenos nao perdera sua recompensa (Mt 10,42). Ele pede
para nao desprezar os pequenos (Mt 18,10). E no julgamento final os justos vao
ser recebidos porque deram de comer a "urn destes mais pequeninos" (Mt 25,40).
Se Jesus insiste tanto no acolhimento aos pequenos, 6 porque havia muita gente
pequena sem acolhimento!  Com efeito, mulheres e criancas nao contavam (Mt
14,21;  15,38),  eram desprezadas  (Mt  18,10) e  silenciadas (Mt 21,15-16). Ate os
ap6stolos impediam que elas chegassem perto de Jesus (Mt 19,13; Mc 10,14). Em
none da lei de Deus, mal interpretada pelas autoridades religiosas, muita gente
boa era excluida. Em vez de fortalecer o cla e de acolher os exclu'dos, a lei era
usada para legitimar a exclusao.

Para o futuro, para os tempos do Messias, antes da vinda do grande Dia de
Jav6, o povo esperava que o profeta Elias viesse "reconduzir o corapao dos pais
para os filhos e o coracao dos filhos para os pais" (Ml 3,24) e, assim, "restabelecer
as tribos de Jac6" (Eclo 48,10). Esperavam que o cla fosse reconstruido.  Sem a

indica3o.sAs:grreessseax°c:u¥dqouseE:S"sie!:::ise?£ri¥o;k6r°ffa:£red::0:);na£Sr.Vfesje{zneds:C:`:#ea:C3;'e:::rnaos„V::e=
evangelho 6 "crian€a" no outro.  Criancas pertencia a categoria dos "pequenos". dos excluidos. A16m
disso,  nem  sempre  6  facil  discernir entre  o  que  vein do  tempo  de  Jesus  e  o  que  6  do  tempo  das
comunidades para a§ quais foram escritos os evangelhos. Mesmo assim, o que resulta claro 6 a imagem
que as primeiras comunidades se faziam de Jesus, e o contexto de exclusao que vigorava na 6poca.
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i`cconst,ru€ao da casa, do cla, da comunidade, o povo estaria ameagado de do.lint,e-
Lrraeao  total  (Ml  3,24).  Com  a vinda  de  Joao  Batista  esta esperanga  come€a  a
r`ealizar-se (Lc  1,17).    `

Concluindo. Na terra de Jesus, o sistematanto politico como religioso era tao
opressor que impedia o povo de observar a lei de Deus que dizia: "entre voces nao
haja  pobres!"  (Dt  15,4).  A  religiao,  do jeito  que  era  organizada  e  praticada,
tornou-se motivo de exclusao de urn nqmero cada vez maior de pessoas. Este era
o escan`dalo! "Por vossa causa o Nome de Deus esta sendo blasfemado" (Rm 2,24).
"Ai do mundo por causa do escandalo" (Mt 18,7), pois "o Pai nao quer que urn destes

pequeninos se perca" (Mt 18,14). Na sua agao em defesa da vida da crian§a e dos
pequenos, Jesus vai revelar a vontade do Pai.

2. JESUS ACOLHE E DEFENDH AVIDA DOS PEQUENOS
A nova experi6ncia de Deus como Pai marcou a vida de Jesus e lhe deu olhos

novos para perceber e avaliar a realidade que o envolvia. No Antigo Testamento
Deus 6 chamado Pai 15 vezes. No Novo Testamento, 245 vezes! Jesus se coloca do
lado dos pequenos, dos excluidos, e assume a sua defesa. Impressiona quando se
junta tudo que Jesus fez em defesa da vida das criangas, dos pequenos:

1. Acozher e 7t6o esccmczozjzc[r. Uma das palavras mais duras de Jesus 6 contra
os que causam escandalo nos pequenos, isto 6, sao o motivo pelo qual os pequenos
deixam de acreditar em Deus. Para estes, melhor seria ter uma pedra de moinho
amarrada no pescogo e serjogado nas profundezas do mar (Lc 17,1-2; Mt 18,5-7).
Jesus condena o sistema, tanto politico como religioso, que 6 motivo de crianga,
gente humilde, perder sua fe em Deus.

2. Acozher e foccbr. Maes com criancas chegam perto de Jesus para pedir a
bengao. Os ap6stolos reagem e as afastam. Jesus corrige os adultos e acolhe as
maes com as criangas. Foco nelas e lhes da urn abrago. ``Deixem vir as criancas,
nao as impegam!" (Mc 10,13-16; Mt 19,13-15). Dentro das normas da 6poca, tanto
as maes como as criangas pequenas, todas elas viviam, praticamente, num estado
permanente de impureza legal. 'Ibcar nelas significava contrair impureza! Jesus
nao se incomoda.

3.  Tornclr-se  como  crjcb7t€a.  Jesus  pede  que  os  discipulos  se  tornem  como
crianga e aceitem o Reino como crian€a. Sem isso nao 6 possivel entrar no Reino
(Lc 18,17). Ele coloca a crianca como professor de adulto! 0 que nao era normal.
Costumamos fazer o contrario.

4. Jdc7iczficc!r-se  com  os pegz4€7ios.  Jesus  abraea  as  criangas  e identifica-se
com elas. Quem recebe uma crianga, 6 a Jesus que recebe (Mc 9,37). "E tudo que
voces fizerem a urn destes mais pequenos foi a mim que o fizeram" (Mt 25,40).

5. Defender o czjrejfo de grifar. Quando Jesus, entrando no 'lemplo, derruba
as mesas dos cambistas, sao as criancas as que mais gritam. "Hosana ao filho de
Davi!" (Mt 21,15). Criticadas pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, Jesus
as defende e em sua defesa invoca as Escrituras (Mt 21,16).

6. Agrcidecer pezo Rej7}o presents 7ios pegztenos. A alegria de Jesus 6 grande,
quando percebe que as criancas, os pequenos, entendem as coisas do Reino que
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ele  finunci€iva ao povo. "Pai, eu te agrade§o" (Mt  11,25-26). Jesus reconhece que
os pequenos entendem mais do Reino que os doutores!

7. Acozher e cz4rcrr. Sao muitas as criangas e jovens que ele acolhe, cura ou
ressuscita: a filha de Jairo de 12 anos (Mc 5,41-42), a filha da mulher canan6ia
(Mc 7,29-30), o filho da vitiva de Naim (Lc 7,14-15), o menino epil6tico (Mc 9,25-26),
o filho do Centuriao (Lc 7,9-10), o filho do funcionario ptiblico (Jo 4,50), o menino
dos cinco paes e dois peixes (Jo 6,9).

Conv6m mudar o esquema mental com que recebemos a imagem de Je'sus
com seus doze discipulos. Geralmente, a id6ia que temos dos ap6stolos 6 de gente
adulta, ja velha, sempre de barba. De fato, Pedro era casado. Mas eles devem ter
sido jovens na sua maior parte (Mt 19,20). Jesus aos seus trinta anos de idade
talvez fosse o mais velho da turma.

3. 0 CONTEXT0 DAACAO DE JESUS
0 andncio da Boa-Nova do Reino nao se reduz a dar acolhida aos pequenos.

Na 6poca do Novo Testamento,  a marginalizagao da mulher era urn dos fatores
principais a causar a exclusao dos pequenos. A mulher vivia marginalizada pelo
simples fato de ser mulher (cf. Lv 15,19-27; 12,1-5). Na sinagoga nao participava,
na vida ptiblica nao podia ser testemunha. Muitas mulheres, por6m, resistiam
contra a exclusao.  Ji desde  os tempos  de  Esdras,  no  periodo  depois  do exilio,
quando  a  marginalizacao  da  mulher  era  mais  pesada,  sua  resistencia`vinha
crescendo, como transparece nas hist6rias de Judite, Ester, Rute, Noemi, Suzana
e da Sulamita. Esta resistencia encontrou eco e acolhida em Jesus.  Eis alguns
epis6dios em que transparecem a resist6ncia das mulheres e o acolhimento que
Jesus lhes dava.

A mo€cf pros£££z4z`dc! ten coragem de desafiar as normas  da sociedade e da
religiao. Ela entra na casa do fariseu para encontrar-se com Jesus. Encontrando-o
encontra amor e perdao e recebe defesa contra o fariseu (Lc 7,36-50). A mulher
e%cz4rL)clczcl nao se importa com os gritos do dirigente da sinagoga. Busca a cura,
mesmo em dia de sabado. Ela 6 acolhida por Jesus como filha e defendida contra
o dirigente da sinogoga (Lc 13,10-17). A senhora considerada j7xpurcl por causa do
fluxo  de  sangue tern a coragem  de meter-se  no meio  da multidao e  de  pensar
exatamente o contrario da doutrina oficial. A doutrina dizia: "Se eu tocar nele, ele
ficara impuro!" Mas ela dizia: ``Se eu tocar nele, ficarei curada!". Ela 6 acolhida
sem  censura e curada.  Jesus  declara que a cura 6 fruto  da fe (Mc  5,25-34). A
Samaritana,  desprezada como here'£jco,  ten coragem  de interpelar Jesus  e  de
mudar o rumo da conversa por ele iniciada. Ela 6 a primeira a receber o segredo
de que Jesus 6 o Messias (Jo 4,26). Amulher esfra7}gejrcE da regiao de Tiro e Sid6nia
nao aceita a sua exclusao e sabe argumentar de tal maneira que consegue mudar
a cabega de Jesus e ser atendida por ele (Mc 7,24-30). As m6es com rzjhos peqt4enos
enfrentam os discfpulos e sao acolhidas e abencoadas por Jesus (Mt 19,13-15). As
mulheres que desafiaram o poder e ficaram perto da cruz de Jesus (Mt 27,55-56.61)
foram as primeiras a experimentar a presenea de Jesus ressuscitado (Mt 28,9-10).
Entre elas estava Maria Madalena, considerada possessa, mas curada por Jesus
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(Lc  8,2).  Ela  recebeu  a  Ord€m  de  transmitir  a  Boa-Nova  da  ressurrei€ao  aos
ap6stolos (Jo 20,16-18).

Crianca abandonada era apenas uma das muitas categorias de gente mar-
ginalizada. Jesus recebe como irmao e irma todos aqueles a quem a religiao e o
governo desprezavam e exclufam: mulheres, criangas e doentes (Mc 1,32; Mt 8,17;
19,13-15;  Lc  8,2),  prostitutas  e  pecadores  (Mt 21,31-32;  Lc  7,37-50; Jo  8,2-11),
pagaos e samaritanos (Lc  7,2-10;  17,24-30; Jo 4,7-42), leprosos e possessos (Mt
8,2-4;  Lc  17,12-14;  11,14-22;  Mc  1,25-26),  publicanos  e  soldados  (Lc  18,9-14;
19,1-10) e os pobres, o povo da terra sem poder (Mt 5,3; Lc 6,20-24; Mt 11,25-26).
Assim, a semente do Reino vai produzindo seu fruto, "restabelecendo as tribos de
Jac6„.

4.UMANOVAACAOMISSIONARIA
No tempo  de Jesus havia varios  movimentos que procuravam uma nova

maneira de viver e conviver: essenios, fariseus e, mais tarde, os zelotes. Muitos
delesformavamcomunidadesdedisofpulosetinhamseusmissionarios(Mt23,15).
Quando iam em missao, iam prevenidos. Levavam sacola e dinheiro para cuidar
da sua pr6pria comida. Nao podiam confiar na comida do povo que nem sempre
era ritualmente "pura''. As normas da pureza dificultavam a partilha e a hospita-
lidade.

Ao contrario dos outros missionarios, os discipulos e as discipulas de Jesus
nao podem levar nada, nem bolsa, nem sacola, nem ouro nem prata, nem cobre,
nem dinheiro, nem bastao, nem cajado, nem sandalias, nem sequer duas trinicas.
Devem ficar hospedados na primeira casa em que forem acolhidos em paz, e comer
o que o povo oferece. Nao podem andar de casa em casa, mas devem conviver de
maneira estavel e,  em troca,  recebem  sustento,  "pois  o  operario merece o  seu
salario". Com outras palavras, eles participam da vida e do trabalho do povo, e o
povo os acolhe e partilha com eles casa e comida.  Como tare fa especial devem
cuidar  dos  excluidos:  doentes,  possessos,  1eprosos.  Caso todas  estas  exigencias
forem  preenchidas,  podem  gritar  aos  quatro  ventos:  "0  reino  chegou!"  (cf.  Lc
10,1-12; 9,1-6; Mc 6,7-13; Mt 10,6-16).

Esta a€ao missionaria implica no seguinte:
1.  Ir sem nada.  Isto 6,  devem confiar na hospzfozjdede  (Lc 9,4;  10,5-6).  0

missionario vai sem nada, porque confia no povo. Acredita que vai ser recebido.
2. Nao levar sua pr6pria comida, mas comer o que o povo lhes da. Isto 6,

devem aceitar a comt4nfa6o c!e mes¢. Nao devem ter medo de perder a pureza no
contato com o povo.

3. Nao andar de casa em casa, mas conviver de maneira estavel. Isto 6, devem
integrar-senavidaenotrabalhodacomunidadelocal,nocla,econfiarnaparfjjhc!.

4. Thatar dos doentes, curar os leprosos, expulsar os dem6nios (Lc 10,9; Mt
10,8). Isto 6, devem exercer a fun€ao do Go'GZ e acolher para dentro do cla os que
vivem excluidos.
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(!wu  tiHtn  atitude  os  discfpulos  e  as  discfpulas  de  Jesus  ci`iticam  as  leis
excludtmt,es da pureza e refor€am a partilha, a comunhao de mesa, a hospitalidade
e  a  fun€ao  do  Go'GZ,  que  eram  a base  da vida  comunitaria  no  cla.  0  objetivo
principal da sua missao nao 6 anunciar uma doutrina, mas sin testemunhar uma
nova maneira de viver e conviver. Devem recriar e reforcar a comunidade local, o
cla, a "casa", para que possa ser novamente uma expressao da Alianca, do Reino,
do amor de Deus como Pai que faz de todos irmaos e irmas.

As vezes, a maneira de realizar esta missao assume formas surpreendentes.
Por exemplo, nas aldeias da Galil6ia, alguns escribas e fariseus eram funciondrios
do governo de Herodes como professores, juizes e fiscais. Tinham os mesmos vi'cios
da elite de Herodes: amor ao dinheiro, explorafao do povo e dominagao autoritaria.
Jesus critica-os fortemente (cf. Mc 12,40; Lc 20,45-47; 11,43; Mt 23,6-7). Ao mesmo
tempo, por6m,  ele atrai funcionarios  do governo.  Por ex.,  chama urn publicano
para  ser  da  sua  comunidade  (Mc  2,13-14).  Provoca  a  conversao  do  publicano

Z:#:eauosq::bdree:o:I:q#4:%eoz£:on:ucea::udbeoE:b:Fceagnao::apre:aToerteasd:Md:S2:fg,:
Acolhe o pedido de urn chefe de sinagoga (Mc 5,22), de urn centuriao (Lc 7,2), de
urn funcionario do rei (Jo 4,46), dos pr6prios anciaos judeus (Lc 7,3-5) e de uma
prostituta (Lc 7,39). Critica e acolhe ao mesmo tempo. Como entender esta acao
de Jesus?

Agindo assim, ele desestabiliza a for€a de penetragao tanto do governo como
da ideologia religiosa junto do povo. Nas aldeias da Galil6ia, o controle social era
muito  rigido.  Era  muito  dificil,  quase  impossivel,  algu6m  do  povo  criar  urn
movimento de renovacao ou de oposigao. Ele seria devorado como "cordeiro no meio
de  lobos"  (Lc  10,3).  Ora,  relativizando  pela  cn'tica  a  autoridade  de  escribas  e
fariseus e atraindo para o seu lado pessoas que, em nivel local, eram a autoridade,
representantes  do governo, Jesus cria urn espago de liberdade, onde 6 possivel
realizar urn novo tipo de convivencia de acordo com a Boa-Nova do Reino, sem
perigo de ser logo esmagado ou eliminado. Ele recria o espa§o para o povo poder
reconstruir o cla, a vida comunitaria, e retomar os valores como a hospitalidade,
a partilha, a comunhao de mesa e a fungao de Go'GZ.

5. ABANDONAR 0S PAIS, AMAR OS PAIS
Uma das coisas em que Jesus mais insiste junto aos que querem segui-1o 6

abandonar pai, mae, mulher, filhos, irmaos, irmas, casa, terra, abandonar tudo
por amor a Ele e ao Evangelho (Lc 18,29; Mt 19,29; Mc 10,29). Manda ate "odiar
pai, mae, mulher, filhos, irmaos, irmas. Do contrario nao pode ser meu discipulo"
(Lc 14,28). E ele dirige suas exigencias nao para alguns mais esfor€ados, mas para
fodos que querem segui-lo (Lc 14,25-26.33). Jesus parece querer desfazer a familia.
Por outro lado, ataca os fariseus pelo fato de eles, em nome da Thadigao dos Antigos,

4. Devolver quatro vezes o que roubou nada mais era que observar a lei (cf. Ex 21,37; 2Sm 12,6).
Dar a metade dos bens aos pobres era ir al6m da lei. Pois a justiea do Reino deve ir al6m da justica d(in
fariseus e escribas (Mt 5,20).
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tlt)tif.{`zoi`em  t)  quarto  mandamento  que  manda  honrar  os  pais  (Mc  7,8-13).  Hle
ensina  que,  para  entrar  na  vida  eterna,  se  deve  observar  os  mandamentos  e
enumera  explicitamento  o  quarto  mandamento  (Mc  10,17-19).  Ele  mesmo  foi
obediente  aos  pais  (Lc  2,51).  Entao,  o  que  significam  aquelas  exigencias  tao
severas que parecem querer desmantelar todo e qualquer vinculo de vida familiar?

Em primeiro lugar, significam o que dizem: o discipulo ou a discipula deve
abandonar a familia, largar tudo e assumir uma vida itinerante. Esta foi a vida
de Jesus e do grupo de seus disofpulos. "N6s abandonamos tudo e te seguimos!"
(Mc 10,28). Foi tamb6m a vida das mulheres que o acompanhavam desde a Galil6ia
(Mc 15,41; Lc 8,1-3; 23,49). Mas esta nao foi a vida das multid6es as quais Jesus
tinha feito o mesmo convite. Nao 6 possivel imaginar que Jesus tenha exigido que
todos os homens e mulheres do interior da Galil6ia abandonassem suas familias,
suas terras e suas aldeias para segui-lo. Alias, isto nao aconteceu, a nao ser com
o pequeno grupo de seguidores e seguidoras.

A exig6ncia de abandonar a familia, quando colocada dentro do contexto da
6poca,  revela ainda urn outro significado, bern mais fundamental.  Como vimos
anteriormente, atrav6s da politica do governo de Herodes Antipas, apoiada pelo
jmp6rio romano, a ideoloria personalista do helenismo infiltrava-se na conviv6n-
cia  diaria  aumentando  o  individualismo.  A pratica  da  pureza  ritual  levava  a
desprezar e a excluir as pessoas e as familias que viviam na impureza legal.  0
contexto econ6mico, social, politico e religioso favorecia o fechamento das familias
sobre si mesmas e enfraquecia o cla. Ou seja, a preocupagao com os problemas da
pr6p.ria familia impedia as pessoas de se unirem em comunidade. Impedia o cla
de realizar o objetivo para o qual foi criado, a saber, oferecer uma protegao real e
verdadeira as familias e as pessoas, preservar a identidade, defender a posse da
terra, impedir a exclusao e acolher os excluidos e os pobres. Ora, para que o Reino
de Deus pudesse manifestar-se, novamente, na convivencia, era necessario rom-
per este circulo vicioso. As pessoas tinham de ultrapassar os limites estreitos da
pequena familia e abrir-se para a grande famflia, para a Comunidade.

Jesus mesmo deu o exemplo. Quando sua pr6pria familia tentou apoderar-se
dele, reagiu e disse: ``Quem 6 minha mae e meus irmaos?" E olhando para os que
estavam sentados ao seu redor, disse: "Eis a minha mae e os meus irmaos! Quem
fizer a vontade de Deus, esse 6 meu irmao, irma e mae" (Mc 3,33-35). Alargou a
familia. Criou comunidade. As pessoas que ele atraia e chamava eram os pobres,
os excluidos (Lc 4,18; Mt 11,25). Ele pedia o mesmo de todos que queriam segui-1o.
As familias nao podem fechar-se.  Os excluidos e os marginalizados deviam ser
acolhidos, novamente, dentro da convivencia e, assim, sentir-se acolhidos por Deus
(cf.  Lc  14,12-14).  Este era o caminho para realizar o  objetivo da Lei que dizia:"Entre voces nao pode haver pobres" (Dt 15,4).

Jesus tenta reverter o processo de desintegracao do cla.  Como os grandes
profetas do passado, procura reforcar a vida comunitaria nas aldeias da Galil6ia.
Ele retoma o sentido profundo do cla, da familia, da comunidade, como expressao
da encarnacao do amor de Deus no amor ao pr6ximo. Por isso pede a quem quer
ser discipulo ou discipula, que abandone pai, mae, mulher, irmao, irma, casa, tudo!
Devem perder a vida para poder possui-1a! E ele garante: "em verdade vos digo
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quo iLlm liri {ilmm tonha deixado casa, irmaos, irmas, m€-ie, pai, Iilht7s tiu t,erras iit7r
minhii ctluH{i ou por causa do Evangelho, que nao receba cem vezes mais desdq
agora, neste tempo, casas, irmaos e irmas, mae e filhos e terras, com persegui€ao,
e no mundo futuro a vida eterna" (Mc 10,29-30). Realmente, quem tern a coragem
de romper o Ofrculo estreito da sua pr6pria familia reencontrara, dentro do cla,
dentro da comunidade, cem vezes tudo aquilo que abandonou: irmao, irma, mae,
filho, terra! Jesus realiza aquilo que o povo esperava para os telppos mes,sianicos:
reconduzir o coragao dos Pais para os filhos e dos filhos' para os pais, reconstruir
o cla, refazer o tecido social. .

Esta mensagem nao 6 uma mensagem que todos  aceitam sem mais.I Pelo
contrario, , na mesma medida em que Jesus combatei o fechamento das .fapli|ias e
ainfluencianefastadaideologiadogovernohelenistaedareligiao,ritualista,nesta
mesma  medida  surgem  tens6es  e  conflitos.i  A mensagem  provoca  resistepcia,
perseguigao . divisao dentro das pr6prias familias: pai contra filho,-riaa. contra'
filha, sogra contra nora (Lc  12,51-52). Uns aceitam e outros rejeitam' Jesus se
torna urn sinal de contradicao (Lc 2,34).  "

Jesus foi o Go'ez do povo. Urn dos titulos mais antigos e mais bonito; que os
primeiros cristaos usaram para interpretar e traduzir a Boa-Nova que Jesus lhes
anunciava foi o de Go'GZ, isto 6, salvador, redentor, libertador, advogado, paraclito,
defensor,  6onsolador,  irmao  mais  velho,  padrinho (cf.  Lc 2,11; Jo 4,42; At 5,31;
13,23; Ef 5,23; etc.). Jesus 6 o parente mais pr6ximo que veio culnprir o sell clever
de defensor dos direitos do cla, da comunidade. "Ele me amou e se entregou por
mim!" (G12,20). Veio ajudar seus irmaos para que pudessem viver novamente em
fraternidade. Veio restaurar a convivencia dojeito que Deus a quis quando chamou
o seu povo do Egito.  Se Deus 6 Pai, entao todos temos que viver como irmaos e
irmas.
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