
casa. Desta forma, "honrar" significa garantir o atendimento material necessario para
pai e m5e na velhice. 0 respeito aos idosos, aos anci5os tinha seu limite. Provavelmen-
te muitos filhos gostariam de desfrutar de sua heranga sem maiores comprometimen-
tos com seus pais idosos. Jesus mesmo alerta para esta realidade. 0 mandamento vein
entao dar uma seguranga para as pessoas idosas que, de outra maneira, poderia ser es-
corragadas de suas familias.

Percebemos em alguns epis6dios o papel importante desempenhado pelo casal
na educagao dos filhos. 0 acordo tacito entre o pai e a mae era fundamental em deter-
minar o futuro de urn filho ou de uma filha. 0 desacordo entre Isaac e Rebeca fez com
que Jac6 conseguisse vencer Esal na disputa pelo primeiro lugar dentro de casa (Gn
27,1-40). Os filhos e filhas serao aquilo que o pai e a m5e conseguirem transmitir. 0
Deuteron6mio diz que a responsabilidade sobre o "filho rebelde" que se afasta do ca-
minho da Alianga, pertence igualmente "ao pai e a mac" (cf. Dt 21,18-21). Encontra-
mos eco destas normas na profecia (cf. Mq 7,6; Zc 13,3). Da mesma forma, Sansao
quando quer se casar, busca conselhos com "seu pai e sua mac" (cf. Jz 14,1-5).

Quando, no decorrer da hist6ria, a bipolarizagao foi quebrada? Questao que exi-
giria urn outro estudo. No entanto, a presenga no C6digo da Alianga de palavras como
bcz 'cz/ e ocJo7€ substituindo a palavrapcH., mostra que o desequilibrio entre o pai e a mac
comecou na 6poca da transigao para a sociedade urbana que permitiu o surgimento da
monarquia. 0 rei surge quando em casa o pai triunfa sobre os demais com seus titulos
indicando propriedade. No entanto, a figura da "rainha-mac" dentro do palacio real
mostra que a presenga da mae resistiu ate os tempos do Exilio.

Francisco Orofino
Av. Mal. Castelo Branco, 313/12

26525-120 Nil6polis, RJ
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POR QUE JESUS MANDA ODIAR OS PAIS?

Carlos Mesters

"Se algu6m vein a mim e nao odeia seu pai, sua m5e,

sua mulher,  seus filhos,  seus irmaos,  suas irmas e
ate sua pr6pria vida, n5o pode ser meu discipulo"
(Lc  14,26).

Uma das coisas em que Jesus mais insistejunto aos que querem segui-1o 6 aban-
donar 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 os pais: "Se al-
gu6m vein a mim e n5o odiar seu pai, sua mac, sua mulher, seus filhos, seus irmaos,
suas irmas e ate mesmo sua pr6pria vida, nao pode ser meu discipulo" (Lc 14,26). E Je-
sus dirige suas exig6ncias nao para alguns mais esforgados, mas para /ocJos e foc7as. que
querem segui-1o (Lc  14,25-26.33).

Por outro lado, ele critica os fariseus pelo fato de eles, em nome da Tradicao dos
Antigos,desfazeremoquartomandamentoquemandahonrarospais(Mc7,8-13).Je-
sus ensina que, para entrar na vida etema, se deve observar os mandamentos, e enume-
ra explicitamente o quarto mandamento (Mc 10,17-19). Ele mesmo deu o exemplo e
se fez obediente aos pais (Lc 2,51).

Parecem duas atitudes contradit6rias: odiar os pais, honrar os pais. 0 que signifi-
cam essas exig6ncias tao severas? Elas significam o que as palavras sugerem: largar a
familiaeassumirumavidaitineranteparaseguirJesus.Estafoiavidadopr6prioJesus
e do grupo de seus discipulos. "N6s abandonamos tudo e te seguimos!" (Mc  10,28).
Foi tamb6m a vida das mulheres que o acompanhavam desde a Galil6ia (Mc 1 5,41 ; Lc
8,1-3; 23,49). Mas esta nao foi a vida das multid6es as quais Jesus tinha feito o 77tes777o
convite. Nao 6 possivel imaginar que Jesus tenha exigido de todos os homens e mulhe-
res do interior da Galil6ia que abandonassem suas familias, suas terras, suas aldeias

para segui-lo. Alias, isto n5o aconteceu, a nao ser com o pequeno gmpo de seguidores
e seguidoras. Entao, como entender aquelas palavras de Jesus?

A exigencia de abandonar a familia e de "odiar os pais", quando colocada dentro
do contexto social e religioso da 6poca, revela urn outro significado bern mais funda-
mental e bern mais atual para n6s hoje.
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1. A desintegracao do tecido social no tempo de Jesus

No antigo Israel, o cla, isto 6, a grande familia (a co77"#iz.cJczc7c), era a base da con-
viv6ncia social. Era a pi.otecao das familias 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 Ilo amor ao pr6ximo. Sua expressao mais bo-
nita era a lei do COG/ ou do resgate, pela qual o parente pi.6ximo ou o irmao mais velho,
chamado goG/, procurava impedir a desintegragao do cla no caso de algu6m da sua fa-
mflia correr o  perigo  de per.der  sua terra ou  de  ser escravizado  (Lv  25,23-55;  Dt
15,7-18). Defender o cla, a comunidade, era o mesmo que defender. a Alianga.

Na Galil6ia do tempo de Jesus, pot. causa do sistema implantado pela politica he-
lenista do govemo de Herodes Antipas (4 ac a 39 dc), tudo istoja nao existia mais, ou
cada vez memos. O cla estava enfraquecendo. Ja nao conseguia realizar o seu objetivo.
Por maior que fosse a boa vontade das pessoas, elas estavam pel.dendo as condig6es
objetivasdepoderemexercerseudeverdegoG/ouderesgate'.Anecessidadedecom-
prar mei.cadoria e de comer; a obrigagao de pagar os impostos e os tributos, as taxas e
os dfzimos, tanto ao govemo como ao Templo; a ameaga crescente de desemprego; o
empobrecimento assustador; a impossibilidade de pagar as dividas que aumentavam;
o perigo constante de ser fongado a acolher os soldados dos ex6rcitos em transito pelo
pals e dar-lhes hospedagem; as freqtientes ameagas de I-epress5o violenta da parte dos
romanos; a escassez de semente para o plantio na primavera; os pi.oblemas cada vez
maiores de sobi.eviv6ncia; a mentalidade individualista da ideologia helenista, tudo
isto levava as familias a se fechai.em sobre si mesmas e a se isolai.em dentro das suas
pr6pi-ias necessidades. Na pratica, o cl5 deixou de existir como fator de uniao e de de-
fesa das pessoas e das familias. Em caso de doenga, pragas, rna colheita, incapacidade
de pagar as dividas ou outros desastres, as familias e os individuos ficavam sem ajuda,
se" goal.

Sem o contexto protetor do cla, a pequena familia deixou de ser urn lugar de aco-
lhimento e de partilha e tomou-se fator de exclusao e de marginalizagao, sobretudo
para os mais fracos. Antes, a tinica seguranca dos pobres ei.a o cla, a comunidade. Ago-
ra, 6 exatamente esta seguranca que estava faltando. Aquilo que devia ser o rem6dio,
acabou sendo uma ameaga a sadde! Faltava o goG/, porque o pr6prio goG/ estava sem
recursos para cxercer o seu clever. Era uma situagao de "salve-se quem puder".

Este enfraquecimento dos valores tradicioiiais (cla, pal.tilha, organizagao das al-
deias, posse comuiiitaria da ten.a, funcao do goG0 transparece nas parabolas que Jesus
contava para o povo. Por exemplo: Os trabalhadores desempi.egados a espera de urn
biscate (Mt 20,1-6).  0 patr5o que mora longe,  deixa tudo eiitregue ao  caseiro (Mt
21,33). 0 dono de tell.a se apropria dos bens dos seus empregados e exige deles mais
do que pode e deve (Mt 25,26). 0 clima de viol6ncia e de 1-evolta entre os empregados
(Mt 21,35-38). 0 povo, cheio de dividas e sem gocA/, 6 ameacado de ser escravizado

I.  No livro "Coin Jesus na contramao" analisamos as causas politicas c ecoii6micas quc lcvaram a cstc cnfraqucci-
mcnto do cl5, p. 35-42.
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(Mt  18,  23-26).  0  desespero  leva  o pobre a explorar o  pr6prio  companheiro  (ML
18,27-30; Mt 24,48s). A inseguranga das estradas por causa dos assaltos (Lc  10,30),
Funcionai-ios 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. 0 contexto religioso no tempo de Jesus

A atitude de fechamento das familias, causada pela politica do Govemo, era re-
forgada pela ideologia religiosa. Alguns costumes ligados ao Templo e a observancia
da Lei de Deus contribuiam para enfraquecer a forga integradora do cla. Por exemplo,
quem dedicava sua heranga ao Templo podia deixar seus pais sem ajuda. Ja nao era
obrigadoaobservaroquai.tomandamentoqueeraaespinhadol.saldocl5(Mc7,8-13).
Ainsist6ncianaleidosabadodeixavaopovosemdefesaesemajuda(Lcl3,10-17).A
observancia das normas de pureza e a preocupagao com a genealogia Cram fatores de
marginalizagao e de exclusao para muita gente: mulheres, criangas, samaritanos, es-
trangeiros, leprosos, possessos, publicanos, doentes, mutilados, parapl6gicos. Sobre-
tudo os pobres que nao tinham condig6es de conhecer nem de observar todas aquelas
normas (Jo 7,49). Assim, tanto a conjuntura politica e econ6mica como a ideologia re-
1igiosa, tudo coiispirava para desintegrar o cla, deixar sem forga a comunidade local e,
assim, impedir a manifesta?ao do Reino.

Os evangelhos mostram como a desintegracao do cla repercutia na marginaliza-
cao e no "escandalo dos pequenos" (Lc 1 7,1 -2; Mt 1 8,6-8; Mc 9,42). Esc6#c7cz/o indica
uma ruptura. Ser motivo de es'cC377c7cz/o para os pequenos significava ser a causa pela

qual os pequenos per.diam a fe em Deus ou se desviavam do born caminho. No tempo
de Jesus, a situacao social e religiosa era tal que muita gente pequenaja nao tinha con-
dic6es de crer em Deus por causa do testemunho contrario dado pela sociedade que se
dizia praticante (cf. Rm 2,24).

A expressao "pequenos" (c/czcfoz.sfoz.,  77"./moz. e Hcp!.oz.), as vezes, indica "crianca",
outras vezes, indica os setores exclufdos da sociedade. Nao 6 facil discemir. As vezes, o

que 6 "pequeno" nun evangelho, 6 "crianga" no outro. A crianga perteilcia a categoria
dos "pequenos", dos excluidos. A16m disso, nem sempre 6 facil discemir entre o que
vein do tempo de Jesus e o que 6 do tempo das comunidades para as quais foram escritos
os evangelhos. Mesmo assim, o que resulta claro 6 a imagem que as primeiras comuni-
dades conservavam dc Jesus, e o contexto de exclus5o social que vigorava na 6poca.

Concluindo. Na terra de Jesus, o sistema tanto politico como 1.eligioso impedia o

povo de observar a lei de Deus que dizia: "entre voces nao haja pobres!" (Dt 15,4) A
religi5o, do jeito que era organizada e praticada, tomou-se motivo de exclusao de urn
ntimero cada vez maior de pessoas. Este era o escandalo ! "Por vossa causa o Nome de
Deus esta sendo blasfemado" (Rm 2, 24). 0 cla deixou de funcionar como forca inte-
gradora, protetol.a c acolhedora das pessoas e das familias.
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3. A reconstrugao da comunidade iniciada por Jesus

AnovaexperienciadeDeuscomoPaimarcouavidadeJesusedeuaeleolhos
novosparaperceber,avaliareenfrentararealidadesocialdoseutempo.NoAntigo
TestamentoDeus6chamadoPai15vezes.NoNovoTestamento,245vezes!Nasua
agaoevangelizadoraJesusvairevelaravontadedoPai."0Painaoquerqueumdestes
pequeninos se perca" (Mt 18,14).

ParaostemposdoMessias,"antesdavindadograndeDiadeJav6",opovoespe-
ravaqueoprofetaEliasviesse"reconduzirocoragaodospaisparaosfilhoseocora-
gaodosfilhosparaospais"e"restabelecerastribosdeJac6"(M13,24;Eclo48,10).
Esperavamqueoclafossereconstruidoequeorelacionamentoentreaspessoassetor-
nasse,novamente,fratemoenaoexcludente.Pois,semareconstrugaodacasftydocla,
dacomunidade,opovoestariaameagadodedesintegragaototal(M13,24).

ComapregagaodeJoaoBatistaestaesperangacomegouarealizar-se(Lcl,17).
JesusreconhecequeEliasveionapessoadeJoaoBatista.MasJoaofoirejeitado.0
sistemafoimaisfoltequeotestemunhodoprofeta(Mc9,1H3;Mtl7,10-13).Depois.^    .     _   I_--___.-.I+ ..,.,. =,`A^rl5

opr6prioJesuscontinuaamissaomessianicadereconstrugaodocla,
I.`/i lu `|u`+ u  .`/u .`~L-..v.^+.._  _ _  I._ _

Ele insiste no acolhimento a ser dado aospegite;Cos, aos excluidos e`

marginalizados."Quemacolheaumdestespequenosemmeunome6amimqueaco-
iLa  uuLiiiLi.iLIIcOuu.  July  A,.+L,^u,_  .._   _, _  _

1he"(Mc9,37).Quemdaumcopodeaguaaumdestespequenosnaoperderasuare-
compensa(Mt10,42).Elepedeparanaodesprezarospequenos(Mt18,10).Enojul-
gamentofinalosjustosvaoseradmitidosnoReinoporquederamdecomera"umdes-
tes mais pequeninos" (Mt 25,40).

SeJesusinsistetantonoacolhimentoaserdadoaospequeno9,6porquehavia
muitagentepequenasemacolhimento!Comefeito,mulheresecriangasnaoconta-
vam(Mtl4,21;15,38),eramdesprezadas(Mtl8,10)esilenciadas(Mt21,15-16).Ate
osap6stolosimpediamqueelaschegassempertodeJesus(Mt19,13;Mc10,14).Em
nomedaleideDeus,malintexpretadapelasautoridadesreligiosas,muitagenteboaera
excluida.Emvezdefortaleceroclaedeacolherosexcluidos,aleideDeuserausada
paralegitimai.aexclusaoeadivisao.Haviamuitasdivis6esinjustas,1egitimadaspela
religiao oficial, que marginalizavam muita gente.

Jesus,compalavrasegestosbemconcretos,ignorouestasdivis6eseasdenunci-
oucomforga:adivisaoentrep7'6x!.#coe7iGo-pr6x!.#co(Lc10,29-37);/.%c7e%eesf7`cz;c-og`etproont\REtLEas.,2a+u_F8±;:su`;,:;:;`e.r±`:;;j€^_t±_3.:^5.,+A_:.3:f#.6n2;:3t.\f`7]:\pRu\:_ofe=n:,=%P=,=grta#:

23,23-24;Mc7,8-23;Mc7,19);o6;`assa#fosep;'o/a#as(Mt6,H8);fe#iposogrodo
ep7'o/cz#o(sabado)(Mc2,27;Jo7,23);/wgarsagradeep;'o/cHio(templo)(Jo4,21-24;
2,19;Mcl3,2);H.coepoG/~e(Lcl6,13;Lc9,58).Denunciandoestasdivis6esinjustas,
Jesusconvidaaspessoasasedefiniremfrenteaosnovosvaloresdoamoredajustiga,e
as convoca a refazer as relag6es da conviv6ncia comunitaria.

Jesusveioparaquetodostenhamvidaeatenhamemabundan?ia"(Jo10,10).
EleanunciavaoReinopai.atodos!Naoexcluianingu6m,masoanunciavaapartirdos
excluidos.Jesusofereciaumlugaraosquenaotinhamlugarnaconvivenciasocial.
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de Jo5o Batista,
da comunidade.

Acolhia os que nao eram acolhidos. Recebia como im5o e irma aos que a religiao e o

govemo desprezavam e excluiam: os I.mo7ic%.s': prostitutas e pecadores (Mt 21,31-32;
Mc 2,15; Lc 7,37-50; Jo 8,2-11); os faereges': pagaos e samaritanos (Lc 7,2-10;  17,16;
Mc  7,24-30;  Jo 4,7-42);  os  z.77tpwros:  leprosos  e possessos  (Mt  8,2-4;  Lc  11,14-22;
17,12-14; Mc 1 ,25-26); os 77tcz7'gr.#cz/I.zczdos: mulheres,criancas e doentes (Mc 1 ,32; Mt
8,17;19,13-15;   Lc   8,2s);   os   co/czborczc7ores:   publicanos   e   soldados   (Lc
18,9-14;19,1-10);  os pob7'es:  o  povo  da  terra  e  os  pobres  sem poder  (Mt  5,3;  Lc
6,20.24; Mt  11,25-26).

i neste contexto mais amplo da reconstrugao do cla ou da comunidade, que de-
vem ser situadas e entendidas as exig6ncias de Jesus de abandonar a familia e de odiar
os pais.

4. Romper o isolamento da familia nuclear e abrir-se para a comunidade

0 contexto econ6mico, social, politico e religioso produzia medo nas pessoas, en-
fraquecia o cla e o impedia de realizar o objetivo para o qual foi criado, a saber, oferecer
rna protegao real e verdadeira as familias e as pessoas, preservar a pr6pria identidade
comopovodeDeus,defenderapossedaterra,impediraexclusaoeacolherosexcluidos
e os pobres. 0 fechamento das familias sobre si mesmas e sobre o seu pequeno mundo
impedia as pessoas de se unirem em comunidade e de exercer o seu clever de GocA/.

Ora, para que o Reino de Deus pudesse manifestar-se novamente na conviv6ncia
humana, era necessario romper este circulo vicioso. As pessoas tinham de ultrapassar
os limites estreitos da pequena familia nuclear e abrir-se, novamente, para a grande fa-
milia, para a Comunidade. As familias n5o podiam fechai.-se. Os excluidos e os margi-
nalizados deviam ser acolhidos dentro da conviv6ncia 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 voc6s nao pode haver pobres" (Dt 1 5 ,4). E 6 por este caminho que Jesus orienta

a sua presenga e atividade no meio do seu povo.

Jesus tenta reverter o processo de desintegragao do cla. Como os grandes profetas
do passado, procura reforgar a vida comunitaria nas aldeias da Galil6ia. Ele retoma o
sentido profundo do cla, da familia, da comunidade, como expressao da encamagao do
amordeDeusnoamoraopr6ximo.Porissopedeaquemquerserdiscipulooudiscipula,
que tenha a coragem de romper o individualismo interesseiro que, ameagado pela situa-
gao,sefechadentrodocirculoestreitodasuapr6priafamiliaejanaosepreocupacomos
outros. As pessoas devem abrir-se para os outros, para a comunidade. Aqui es fa o moti-
vo mais profundo da exigencia de abandonar pai, mac, mulher, irmao, irma, casa, tudo!
E Jesus garante: "Em verdade vos digo que nao ha quem tenha deixado casa, irmaos, ir-
mas,mae,pai,filhosouterrasporminhacausaouporcausadoEvangelho,quenaorece-
ba cem vezes mais c7escze czgorcz, #esje /e77cpo, casas, irmaos e irmas, mac e filhos e terras,
com perseguig5o, e no mundo futuro a vida etema" (Mc 10,29-30).

Realmente, quem tern a coragem de sair do seu pequeno mundo e de dar o passo
para a vida em comunidade, reencontrara, dentro do cia, dentro da comunidade, cem
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#eulen:

vezes tudo aquilo que abandonou: irmao, irm5, mae, filho, terra! Jesus realiza aquilo
que o povo esperava para os tempos messianicos: reconduziu o coragao dos pais para
os filhos e dos filhos para os pais, reconstruiu o cla, refez o tecido social.

Ele mesmo deu o exemplo. Quando sua pr6pria familia tentou apoderar-se dele
para leva-1o de volta para casa, reagiu e disse: "Quem 6 minha mae e meus irmaos?" E
olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: "Eis a minha m5e e os meus
irmaos! Quem fizer a vontade de Deus, esse 6 meu irmao, irm5 e mae" (Mc 3,33-35).
Alargou a familia. Criou comunidade. As pessoas que ele atraia e chamava Cram os
pobres, os excluidos (Lc 4,18; Mt 11,25). Jesus nao permitiu que o interesse particular
da sua pr6pria familia se colocasse acima do bern comum, impedindo a manifestagao
da fe de que Deus 6 Pai de todos e de que, portanto, todos somos irmaos e irmas, uns
dos outros.

Neste contexto, a expressao "odiar os pais" significa rejeitar esse fechamento in-
dividualista da pequena familia nuclear sobre si mesma que estava impedindo a for-
maeao da comunidade e, por conseguinte, estava impedindo a manifestagao do amor
no amor ao pr6ximo e no acolhimento aos excluidos.

5. Jesus, o Go6l, o irmao mais velho

Jesus foi o goeA/ do seu povo, o irmao mais velho, o primogenito. Urn dos titulos
mais antigos e mais bonitos que os primeiros cristaos usaram e guardaram para inter-
pretar e expi.essar a Boa Nova que Jesus lhes anunciava foi o de COG/. 0 termo hebrai-
co goG/ 6 tao rico que nao tern tradugao tinica. No Novo Testamento ocorrem temios
como libertador, redentor, salvador, consolador, advogado, paraclito, defensor, paren-
te pr6ximo, imao mais velho, primogenito (cf. Lc 2,11 ; Jo 4,42; At 5,31;  13,23; Ef
5,23; etc). Todos estes termos, usados para designar Jesus, referem-se, de uma ou de
outra maneira, a este costume antigo de Goel. Jesus 6 o nosso "parente mais pr6ximo",
o irmao mais velho, que veio cumprir o seu clever como defensor dos direitos do cla, da
comunidade. Ele nao tinha dinlieiro nem era rico para poder pagar as dividas e resgatar
os escravos. Mas entregou o que tinha, a sua pr6pria vida: "Prova de amor maioi. n5o
hd que doar a vida pelo irmao" (Jo 15,13). Sao Paulo formulou-o da seguinte maneira:

amou e se entregou por mim!" (G12,20). Jesus veio resgatar seus irmaos e
suas irm5s para que pudessem viver novamente em fratemidade. Veio restaurar a con-
viv6ncia do jeito que Deus a quis quando chamou o seu povo do Egito. Se Deus 6 Pai,
entao todos temos que testemunhar esta fe convivendo como irm5os e ii.mas.

Asvezes,amaneiradeJesusrealizarestamiss5oassumeformassurpreendentes.
Por exemplo, nas aldeias da Galil6ia, alguns escribas e fariseus Cram funcionarios do
govemo de Herodes como professores, juizes e fiscais. Tinham os mesmos vicios da
elite de Herodes: amor ao dinheiro, exploi-agao do povo e dominac5o autoritaria. Jesus
critica-os fortemente (cf. Mc 12,40; Lc 20,45-47;  11,43; Mt 23,6-7). Ao mesmo tem-

po, por6m, ele atrai funcionarios do govemo. Por exemplo, chama urn publicano para
ser membro da sua comunidade (Mc 2,13-14). Provoca a convei.sao do publicano Za-
queu, que devolve quatro vezes o que roubou e chega a dar a metade dos seus bens aos
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pobres (Lc 19 8) Come na casa de publicanos e pecadores (Mc2,15) Acolhe o pedido
de urn chefe de sinagoga (Mc 5 , 22), de urn centuriao (Lc 7,2), de urn funcionario do I.ci
(Jo 4,46), dos pr6prios anciaosjudeus (Lc 7,3-5) e de uma prostituta (Lc 7,39). Critica
e acolhe ao mesmo tempo. Como entender esta agao de Jesus?

Agindo assim, ele desestabiliza a forca de penetragao tanto do Govemo como da
ideologia religiosajunto do povo. Nas aldeias da Galil6ia, o controle social era muito
rigido.Ei.amuitodificil,quaseimpossivel,algu6mdopovocriarummovimentodere-
novagao ou de oposigao. Ele seria devorado como "cordeiro no meio de lobos" (Lc
10,3). Ora, relativizando pela critica a autoridade de escribas e fariseus e, ao mesmo
tempo, atraindo pal.a o seu lado pessoas que, em nivel local, Cram as autoridades, re-
presentantes do govemo, Jesus cria urn espago de liberdade, onde 6 possivel realizar
urn novo tipo de conviv6ncia de acordo com a Boa Nova do Reino, sem o perigo de ser
logo esmagado ou eliminado. Ele recria o espa?o para o povo poder reconstruir o cl5, a
vida comunitaria, e retomar os valores como a hospitalidade, a partilha, a comunhao
de mesa e a fungao de COG/.

A mensagem de Jesus n5o era uma mensagem que todos aceitavam sem mais.
Pelo contrario, na mesma medida em que Jesus combatia e criticava o fechamento das
familias e a influ6ncia nefasta da ideologia do governo helenista e da religiao ritualis-
ta, nesta mesma medida surgiam tens6es e conflitos. A sua mensagem encontrava re-
sist6ncia e provocava perseguicao e divisao dentro das pr6pi.ias familias: pai conti.a fi-
lho, mae contra filha, sogra contra nora (Lc 12,51-52). Uns aceitavam e outros rejeita-
vain. Jesus se tomou urn sinal de contradieao (Lc 2,34). Por isso, no evangelho de
Marcos se diz: "Eu garanto a voc6s: quem tiver deixado casa, irmaos, irmas, mae, fi-
1hos, campos, por causa de mim e do Evangelho, vai receber cem vezes mais. Agora,
durante esta vida, vai receber casas, irmaos, irmas, mac, filhos e campo,/.#77/o co/7£
persegicj.€6es'" (Mc 10,29-30). De fato, iiuma sociedade onde muitos sao os excluidos,
sem condig6es de terem vida de gente, esta mensagem de Jesus s6 se faz presente na
co#frcz-77€Go e quem a leva a s6rio terapcrsegrfz.€6es'. Pois Deus nao se coloca do lado
dos que crucificam, mas sim do lado dos crucificados.

Carlos Mertel.s
Caixa Postal 64

23900-000 Angra dos Reis, RJ
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A FAMfLIA - BODAS DE CANA

Maria Laura Gorgulho'

Introducao
"No terceiro dia houve urn casamento em Cana da Galil6ia e a mae de Jesus esta-

va la e Jesus foi convidado para o casamento e os seus discipulos tamb6m".

A primeira vista o texto relata uma festa social: a sala, os convidados, o mestre
sala, os servos, o noivo, a falta de vinho, o preocupaeao de uma convidada -Maria -, o
dono da festa, a festa.

Lancando urn olhar mais atento, v6-se que o motivo da festa 6 urn casamento -
1angamento dos alicerces de uma familia, sustentaculo do cla, da tribo, da sociedade,
tamb6m para Israel daquela 6poca. Nova familia que vai enriquecer o cla, com a fun-
daeao de uma nova casa, alicergada no casamento.

Nesta reflexao, em torno desse fato -as bodas de Cana -mos perguntamos sobre
a familia anfitria da festa:

1. Que tipo de familia poderia ser esta que celebrava os esponsais ao qual foram
convidados Jesus, Maria e os discipulos entre outros;

2. Que tipo de casamento seria este;

3. Como se davam os esponsais;

4. Como era escolhida a esposa;

1. 0 tipo de fami|ia2

A familia Israelita, desde documentos antigos, 6 clal.amente patriarcal. BGZczb -
casa patema, 6 o termo pr6prio para designa-la. Na hist6ria das familias, as genealogi-
as sempi.e seguem a linha paterna; as mulheres nao sao mencionadas, sen5o excepcio-
nalmente. 0 marido 6 o senhor de sua esposa, seu bczcz/. 0 pai tern autoridade total so-
bre os filhos, mesmo sobre os casados, se vivem com ele. Esse direito se estende ate
sobreapr6priavidacomomostraGn38,24,ondeJudacondenasuanoraTamaramor-
te, acusada de adult6rio.

Os elementos para constituir uma familia sao os lagos de sangue e comunidade
de habitacao. Fundar uma familia se diz "edificar uma casa". Na Biblia s5o diversas as
citag6es que evidenciam esta nota. Assim, Gn 7,1 -7 mostra que a familia de No6 com-

1. Nota da Rcdagao: Agradeccmos a Maria Laura Gorgulho que, durante varios anos, foi a scmprc gcntil c eficiente co-
ordcnadora dc nosso grupo dc biblistas do Rio de Janciro, al6m de assidua colaboradora da rcvista Esf!/dos Bz'b/I.cos.
Por raz6cs dc forq{\ l"`ior transfcriu-sc para Pouso Alegre ( MG), concluindo as prcssas sou artigo.

2.  As infori"`e5CS (|lle #ol'fio {l(`{l{`s sobrc a Familia Patriarcal cncontram-se em: dc VAUX, Roland. .4s Jj7sfz.ftfl.¢6es de
/S/.¢e/ /lo A/I//'6J(J  '/'{'i\'/(///I('/J/fJ,  Sl1o  P{\lllo:  Ed. Tcol6gica, 2003, p. 41-45.
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