
nitas, edomitas, sidonias e hititas". Tamb6m mo?as de Israel se casavam com estran-
geiros (cf. 2 Sin 11,3).

Aos reis se aconselhavam casamentos mistos por motivos politicos, mas o costu-
me logo se estendeu entre o povo, desde a instalagao em Canaa (Jz 3,6). A16m de ser
urn atentado contra o sangue, tal costume punha em perigo a vida religiosa (1 Rs 1 1 ,4),
por isso se tomaram proibidos por lei (Ex 34,15-16; Dt 7,3-4).

As cativas de guerra abria-se uma excegao. Em Dt 21,10-1416-se que ap6s uma
cerim6nia de abandono da terra de origem, elas podiam ser desposadas. Contudo o ca-
samento misto perdurou mesmo depois do exilio (Ml 2,11-12).

Foram severas as medidas de Esdras e Neemias pal.a guardar a pureza dos casa-
mentos (Ed 9,10; Ne 10,31 ; 13, 23-27). Tamb6m pela lei de Lv 18,6 no interior das fa-
milias o casamento de parentes pr6ximos foi proibido, pois nao se deve unir a "pr6pria
came". Sao muitas as proibic6es neste sentido reguladas por Lv 18-21. Para os sacer-
dotes havia restrig6es especiais de acordo com Lv 21, e mais severas para o sumo-sa-
cerdote.

Maria Laura Gorgulho
Rua Herculano Cobra,  170 -Centro

27550-000 Pouso Alegre -MG

ESTAR DENTRO OU FORA DA FAMfLIA DE JESUS:
UMA OPCAO RADICAL]

Carlos Frederico Schlaepfer

1. Introdugao

No capitulo tres do Evangelho de Marcos, os diversos aspectos presentes podem
ser divididos em duas situag6es colocadas de foma antag6nica: Uma, destaca ele-
mentos constitutivos de unidade: constituigao dos doze (Mc 3,13-19) e da verdadeira
familia de Jesus (Mc 3,31 -35), de acordo com sua vontade (Mc 3,14), permanecendo
unida em tomo de suas palavras (Mc 3 ,32) e obras (Mc 3 ,7-12.20), revelando uma co-
munidade portadora da missao de pregar e expulsar os dem6nios, missao caracteristi-
ca do pr6prio Jesus (Mc 3,14-15). Outra destaca aspectos marcados pelas divis6es e
conflitos: em Mc 3,6, os fariseus e herodianos planejam a morte de Jesus, ap6s a cura
em dia de sabado (Mc 3,1-5); Em Mc 3,20-30, os parentes de Jesus e os escribas que
descem de Jerusalem nao querem aceitar a novidade trazida pela mensagem e agao de
Jesus. Estas duas situag6es colocadas de forma antag6nica apontam para uma tens5o
entre unidade e divisao presente no capitulo tr6s do Evangelho de Marcos: a forga de
uma dimens5o comunitaria, ligada ao movimento de Jesus, frente a urn movimento
contrario, marcado pelas forcas politicas (herodianos) e pelo poder da tradigao (fari-
seus e escribas) e cultura toarentes) judaicas.

Da tensao entre unidade e divisao, percebe-se que a casa possui urn lugar de des-
taque. Esta presenca acentuada da casa 6 bastante significativa2, pois em diversos mo-
mentos ela 6 o 1ugar do encontro entre Jesus e os discipulos, 1ugar onde acontecem o
ensinamento e a aprendizagem, em outras palavras, a casa/comunidade dos discipulos
de Jesus, destacando a sua dimensao eclesial e comunitai.ia. Neste sentido, estar dentro
ou fora da casa passa a ser urn diferencial marcante na perspectiva do seguimento de
Jesus, pertellga e participag5o do seu projeto. Todos os interlocutores que estao pre-
sentes dentro da narrativa do capitulo tres podem ser vistos a partir da casa: os Doze
constituidos por Jesus, ou a sua verdadeira familia que faz a vontade de Deus, estao
dentro da casa, isto 6, do movimento e projeto de Jesus; os parentes que quei.em agar-
ra-1o, ou os familiares que mandam chama-lo, estao fora da casa, isto 6, nao querem
aceitai. os ensinamentos e a?6es de Jesus. Desta tensao presente na casa entre unidade
e divisao, aparece a grande discussao com as autoridades judaicas, representadas pe-

1.  0 prcscntc artigo 6 ulna sintcsc da tcsc de doutorado cm teologia biblica, defendida polo autor em 2002 na Pontificia
Universidadc Cat6lica do Rio dc Janciro com o titulo:  "4  cJz./76"7i.ccz c7cz c¢scz c77I A4lc i,20-3j. JJs'far cJCJ!/J.o o!t/oJ.cz
coiiio silral da lelistio elitl.e iinidade e divisao''.

2.  Cf.  SCLAEPFER, a(`rlos  Frcdcrico. A Etica do scguimento em tomo da casa de Jesus. Esftfdos Bz'b/I.cos. n.  79,
2003: 3 9-48. 0 !`utol. Ill)re`qel`tl` `lm brcvc cstudo sobrc o scntido da casa/familia no Evaiigclho dc Marcos. Aqui csta-
rcinos utilizando os vocf`\)Ill(ll{  c(ml\ e  r{\l``Ilia  indistintamcnte.
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los escribas que descem de Jerusalem, sob a apao e poder de Satanas, responsaveis
pela divisao e ruina da casa.

A intengao deste estudo 6 contribuir na compreensao de relag6es intergrupais
atrav6s de uma experi6ncia concreta na narrativa de Mc 3,20-35. A dinamica que o
texto apresenta, dentro do contexto redacional em que se encontra, coloca em desta-
queafiguradacasaondeJesuseseusinterlocutoresest5odentroouforadamesma,re-
velando a tensao entre a unidade e a divisao, inerentes a todos os grupos humanos. A
leitura exeg6tica e teol6gica do texto aponta para uma dimensao grupal nao apenas li-
mitada a comunidade crista a qual se refere, mas a todo grupo ou comunidade reunida
em tomo de urn projeto ou objetivo comum.

2. A arquitetura do texto de Marcos 3,20-35

Independente das divis6es e estruturas do Evangelho de Marcos que sao apre-
sentadas pela maioria dos autores, o capitulo 3 encontra-se dentro da unidade de Mc
3,7-6,6a onde o tema central 6 o mist6rio do Reino, com urn grande acento sobre o
conflito entre aqueles que tern fe e os que se afastam de Jesus. Ja uma divisao da subu-
nidade de Mc 3,13-35 em pericopes, revela diferentes reag6es frente a missao de Je-
sus:  seguidores (Mc 3,13-19),  incompreensao  dos parentes de Jesus  (Mc 3,20-21),
acusac6es de possessao demoniaca (Mc 3 ,22-30) e finalmente a definigao da verda-
deirafamiliadeJesus(Mc3,31-35).Asubunidadecomegaeterminacomumgrupode
seguidores em tomo de Jesus: da 77tw//!.cJao Jesus chama quem ele quis e ao final, estao
czo sew redor aqueles que fazem a vontade de Deus. Entre urn grupo e outro, que aten-
dem ao chamado e missao de Jesus, colocam-se os ¢cJve7isd7~z.os que nao entendem nem
aceitam a pregagao e agao de Jesus.

Graficamente pode-se representar da seguinte maneira:

Ha uma grande discussao sobre a possibilidade de uma estrutura conc6ntrica em
Mc 3,20-35. A seguir, apresento apenas alguns indicativos que assinalam positiva-
mente nesta direeao.
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a) Os pontos extremos encontram-se nas relag6es de parentesco: em Mc 3 ,20-21
e Mc 3,31-35 aparecem a casa e a familia de Jesus. Em ambos os casos acontece unia
ruptura. No primeiro, porque julgam Jesus fora de si. No segundo, porque os familia-
res nao entrain na casa, estao do lado de fora e por isso mandam chama-1o. Embora a
divisao seja o ponto marcante entre Jesus e sua familia/ casa, a segunda pericope apre-
senta uma unidade atrav6s da nova familia/casa de Jesus formada pelos que fazem a
vontade de Deus. 0 paralelismo entre os pontos extremos desta estrutura conc6ntrica,
pode ser visualizado da seguinte maneira:

A -Mc 3, 20-21 -Ruptura com os parentes (familia) que estao fora da casa.
(Os parentes julgam Jesus fora de si, querem agarra-lo)

A'-Mc 3,31-35 -Ruptura com os parentes (familia) que estao fora da casa.
(Os parentes nao julgam Jesus, mandam chama-lo)

b) Em seguimento a divisao da familia/casa de Jesus, uma nova ruptura se esta-
belece atrav6s dos escribas que descem de Jerusalem: pelas acusae6es em Mc 3,22 e
pela blasfemia contra o Espirito Santo em Mc 3 ,28-30. A ruptura e divisao crescem na
medida em que nao se trata mais de romper com a tradic5o familiar, mas com a institui-
cao religiosajudaica, representada pelos escribas. O circulo em torno de Jesus se fecha
e o esclarecimento sobre a divisao aparece por meio das palavras de Jesus. Avisualiza-
gao do paralelismo destes versiculos coloca-se da seguinte forma:

8 -Mc 3,22 -Ruptura com os escribas -acusag6es contra Jesus

B'-Mc3,28-30-Rupturacomosescribas-blasfemiascontraoEspiritosanto

c) Os versiculos de Mc 3 ,23 .27 apresentam a explicagao de Jesus por meio de pa-
rabolas. Por urn lado, Mc 3 ,23 toma-se explicito : "dizia-1hes em parabolas". Por outro,

:i    #2 2d|r::,I:::natoasueT:rpba:;,b: [caeanttrraov:: :°mt°o¥::vfi:r¥[:;uiomsbs°er%:;ttaasp:::dab:;a: eds;
Satanas que 6 o centro da divisao. A unidade somente sera alcancada na medida em
que se domina a sua ag5o. A forga de Satanas neutralizada por algu6m que 6 mais forte
que ele: Jesus. Dando continuidade a representagao grafica, tern-se:

•  C -Mc 3,23 -Explicagao em parabolas -divisao de Satanas

C' -Mc 3,27 -Explicagao elm parabolas -a unidade em tomo do mais forte
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Graficamente,astr6spericopespodemapresentar-se,portanto,daseguinteforma:

A-  Mc 3,20-21 : Jesus e os seus parentes: dz.w.s'Go e ruptura. "Ele esfd/o7tz de si".

8 -  Mc 3,22: As acusag6es contra Jesus: c7z.vz.s6o e ruptura com os
escribas que descem de Jerusalem.

C -Mc 3,23 -explicacao em parabolas -a dz.vz.sGo de Satanas

Mc 3,24:o Reino

D-Mc3,24-26: exemplode     Mc3,25: acasa

dz.vz.sGo  e z4r7z.cZczde:                       Mc 3 ,26:  Satanas

C') Mc 3,27: explicagao em parabolas -%#z.cJade em tomo do
mais forte

8') Mc 3,28-30: As blasfemias contra o Espirito Santo: ##z.cJcrcJe em
torno do perd5o dos pecados

A') Mc 3,31-35: Jesus e sua verdadeira familia: ##z.c7¢cJe em torno da vontade
do Pai.

A divisao 6 o caminho apresentado pelos parentes, escribas e Satanas. Por outro
lado, a unidade se apresenta atrav6s do mais forte, Jesus, do Espirito Santo e da vonta-
de de Deus.

3. Analisando os textos

Nasduaspericopes,ainicial(Mc3,20-21)eafinal(Mc3,31-35),destacam-seos
interlocutores de Jesus: discipulos, multidao e parentes e a dinamicidade em tomo da
casa. Em ambos os textos Jesus encontra-se dentro da casa com seus discipulos e seus
parentesdoladodefora.Entretanto,haumamudancafundamentaleinrelagaoamulti-
dao e aos parentes. No primeiro caso a multidao vai ao encontro de Jesus mas de forma
impetuosa, sem orientagao. No segundo caso esta ao seu redor, dentro da casa, ouvin-
do as suas palavras. Os parentes no primeiro momento quei.em agarrar Jesus, ja no se-
gundo momento mandam chama-lo. A multidao que esta fora da casa em Mc 3 ,20-21,
passaparadentrodacasaemMc3,31-35.Ospai.entes,poroutrolado,permanecemde
fora, mas ja com outra conduta. Se a casa em Mc 3,20-216 o lugar do enconti-o enti.e
Jesus e o Novo Israel, ou seja, os Doze que foram chamados em Mc 3,13-19, em Mc
3,31-356acasadaverdadeirafamiliadeJesus,daquelesquefazemavontadedeDeus.

ApericopedeMc3,22-306cai.acterizadapelaacaoexorcistadeJesus(Mc3,22)
esuaexplicagaoescatol6gica(Mc3,27).Aligagaoentreescatologiaemilagre6singu-
laremJesusenao6menorqueenti.eescatologiaesabedoria.Jesusentendeosseusmi-
lagres como acontecimento de algo novo, antecipapao de urn mundo novo. 0 mundo
novo nao 6 chegado e todavia a sua espera 6 compreensivel. 0 carisma protocristao do

66

milagre introduz efetivamente uma profunda reestruturagao do mundo antigo. Dentro
de uma compreensao simb61ica, a dominagao de Satanas termina a partir da presenea
de Jesus, quando os homens se submetem a dominag5o de Deus, crendo nele e nao em
Satanas.

As respostas de Jesus sao apresentadas em ordem inversa as acusag6es, isto 6,

primeiramente Jesus responde a questao do poder em relagao ao Chefe dos dem6nios e
em segundo lugar a questao de possess5o em relagao a Belzebu. Assim, fica explicito

que as ag6es de Jesus sao realizadas mediante o poder de Deus e do Espirito Santo.

Apresentadas em forma de parabola, as respostas de Jesus acentuam os seus ad-
versarios por urn lado e por outro, colocam o desafio para o seu entendimento e conse-

qtiente seguimento de Jesus. A acusagao a Jesus de possessao diab61ica aparece nao s6
mos  sin6ticos  mas  tamb6m na tradieao joanina,  sendo  aqui  como  magia:  Jo  7,20;
8,48 . 52. Este fato torna-se bastante comum em toda a antigtiidade onde os fundadores
deumanovareligiaoouseitasaoacusadosdemagia3.AacusagaodeJesusestarpossu-
ido por Belzebu, pertence a uma estrat6gia mais ampla, que teria como objetivo desa-
creditar Jesus, declarando-o estranho na sociedade em que vive e conferir-lhe uma
nova identidade. Ao expulsar aos dem6nios, Jesus ameaga a ordem social que utiliza-
va a possess5o demoniaca como valvula de escape.

Em Mc 3,24-26, sao apresentados como sujeitos centrais, o Reino, a casa, e sata-
nas.Adivis5odecadaumindicaoseuenfraquecimentoeporconseguinte,revelaasua
temporalidade frente ao poder eterno de Deus. Desta maneira, Jesus ao mostrar a divi-
sao intema de cada urn, apresenta-se como verdadeiro caminho da unidade, firmeza,
coesao. 0 Reino, a casa e Satanas sao modelos da provisoriedade diante de Jesus e sua

proposta.

O homem forte (Mc 3 ,27) destaca a presenca de satanas acentuando a sua derro-
ta, pois os seus bens sao saqueados da casa. Num sentido metaforico, a casa, os bens e
o saque api-esentam a vit6ria de Jesus sobre Satanas, ao libeilar aqueles que estao sob
seu dominio.

A acusagao de possess5o por Belzebu, Jesus I.esponde de modo enfatico, colo-
candb a blasfemia e perdao em destaque. Acentua a blasfemia contra o Espirito Santo
como o grande pecado sem perdao.

Diante dos conflitos enfi.entados por Jesus, a casa toma-se urn lugar importante:
As ag5es daqueles que se colocam frente a Jesus vao sendo minimizadas na medida em

que a casa vai se tornando mais presente: AgaiTar, desmoralizar e falar, enquanto que
ao mesmo tempo 6 o lugar daqueles que estao dentro, fazendo a vontade do Pai.

3.  Cf. OPORTO, S.G. La Dimcnsi6n Politica dc los Exorcislnos dc Jcsds. La controvorsia dc Bclccbu dcsdc la I)crs®
pcctiva dc las ciclicias socialcs.  JJs'/iidz.os B!'b/j.car. n. 58,  2000:  76-77.
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4. A casa como lugar de ruptura: estar dentro ou fora

0 texto de Mc 3,20-35 encontra-se em meio ao tema do acolhimento e rejeicao
de Jesus, conforme foi observado anteriormente. Esta relag5o de proximidade e afas-
tamento entre Jesus e os seus interlocutores, foi acentuada desde a unidade de Mc
3,7-6,13,ondehaumaformadial6ticadeseapresentar:osmaispr6ximostoarentesou
conterraneos)deJesus,seafastamdiantedamissao.Osmaisdistantessocialmentefa-
1ando,seaproximamdiantedamissao.Doconfrontoentreadesaoerejeigao,vaisendo
formado o grupo dos discipulos e discipulas de Jesus, tendo como referencia a sua
missao frente a Boa Nova do Reino de Deus.

Tanto o movimento de acolhimento ou aproximae5o e rejeigao ou afastamento,
como o de estar dentro ou fora, pode ser notado mais explicitamente dentro do circulo
dosdiscipulosedamultidao.Naohaumaoposigaoentrediscipulosemultidao,como
emrelaeaoaosadversarios.Amultidao6semprefavoravelaJesus,entretanto,hauma
distingao entre a multidao e ao que Marcos chama ``os de/or¢ " e que fazem parte da
multidao. Sao os que elf/Go/orcz da fe, recusam-se a reconhecer em Jesus a presen?a
operante do Reino de Deus. Tamb6m os discipulos sao comparados por Jesus com cs-
Zesde/or¢,namedidaemquenaoconseguemcaptarosentidodeseusgestosepodem
elesmesmostomar-seosquet6mocoracaoendurecido,t6molhosenaovem,ouvidos
e nao ouvem (Mc 8,17-18). A linha de demarcag5o entre aos que 6 dado a conhecer o
mist6riodoReinodeDeuseaoscJe/orcz,passanocoragaodetodohomemenointerior
de cada comunidade.

NotextodeMc3,20-35,encontram-seduasnarrativasondeestemovimentotor-
na-sebastanteexplicito.Aprimeiratrata-sedeMc3,20-21,ondeacasa6olugarcen-
tral,umavezquetodaacenadesenvolve-seemtornadamesma.Aitemososparentes
do /czdo cJe/orcz e Jesus com os discipulos do /czc7o cJc de77fro. A multidao encontra-se
fora, mas procura entrar na casa. Neste relato, ha claramente uma situagao de 7`wp/c(ro
entre os parentes e Jesus.

Nasegundanarrativa,Mc3,31-35,ocontexto6diferentedeMc3,20-21,por6m
dentro da descricao encontram-se n5o apenas os mesmos sujeitos: parentes, multidao,
discipulos e Jesus, inas tamb6m a casa, ao menos implicitamente. Sua mae e seus ir-
maos nao fazem palfe do grupo que esta sentado ao redor de Jesus, dentro da casa, por
isso mandam chama-1o. A situac5o de J'ap/i#~cz 6 manifestada no desejo de falar com
Jesus,sementrarnacasa.Emrelaeaoamultidaoeaosdiscipulos,Jesusolhandoaoseu
rcdornaofazumadistingaoexplicitaentreosmesmos,poisestadiferengasedaname-
dida em que se faz ou nao a vontade de Deus.

Na pericope de Mc 3,22-30, dentro da discussao entre Jesus e os escribas que
descem de Jerusalem, encontra-se este movimento em tomo da casa, por6m em senti-
do inverso. Ti.ata-se de Mc 3,27, onde o forte deve ser amarrado para que se possa ar-
rancarosseupertencesdacasa.Estespertencespossuemumareferenciaexplicitaaos
que estao sob a dominaeao de Satanas, sendo necessario arranca-los da "casa", por
isso saquea-1os, isto 6, 1iberta-los de seu poder. 0 contexto 6 diferente das duas outi-as
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pericopes acima analisadas, entretanto, possui o mcsmo movimonto {lo t!/I//W cJ ,t'f/I:/.
dcz cczs'cz, dentro de ulna situagao de /`i//7/I,//'c/.

0 movimento de esfc!r/i)r4{ c c/cO/7//'() t/cl c'cr.t'c/, revek\, P()I.t{`nlo, um{,\ /.I//?/1/J`c} quc
esta voltada para o sentido de aproximagc#io c rcjcigi~`o dc Jesus. No c{`so dc Mc 3,27, a
rifpfwr¢ encontra-se pi.esento em relagao ao pi.ojcto I.cligioso c idcol6gico defendido
pelas  autoridades judaicas.  Na primcira narrativa,  Mc  3,20-21,  trata-se da J`%pJ%r¢
comatradigaojudaica,representadapelosparentesdeJesus.JaemMc3,31n35,aritp-
/Lir¢sevoltaparaoslagosfamiliares,nointuitodeaflrmaraverdadeiraidentidadeda
nova comunidade: Fazer a vontade de Deus (Mc 3,35).

5. A dial6tica da casa unida e dividida em Mc 3,25

A estrutura literina apresentada acima revelou ulna centralidade em tomo de Mc
3,25. 0 significado de cada elemento presente, isto 6, Satanas, Reino e casa, dentro do
contexto relativo as acusag6es dos escribas que descem de Jerusalem contra Jesus (Mc
3,22-30), apontou para o lugar de destaque ocupado pela casa, rna vez que a mesma re-
presentaolugardeapaodeumpoderexercidoporSatands,queserefletenafomareligio-
sa e politica, simbolicamente representado pelo Reino. 0 tema da casa, tanb6m aparece
emMc3,27,emrelagaoafigurado"forte",representativodopoderdeSatands.AInova-
menteacasa6o1ugarondeoseupoder6exercidosobreosbensepertences,osquaisserao
saqueadospelo"maisforte".Acasanestecontexto,foiapresentadadentrodosentidode
unpoderideol6gicoexercidopelo"forte"quemant6maspessoassobcontrole,sendone-
cessaria a intervengao de Jesus, como "o mais forte", para sua liberap5o.

A casa em Mc 3,25 apresentando-se em referencia a Satanas, coloca a sua divi-
sao como  forma de apresentagao:  "A casa dividida nao pode sustentar-se".  A casa
onde o poder de Satanas esta agindo 6 uma casa condenada a divisao. 0 verso de Mc
3,27 vai confirmar esta afirmagao na medida em que anuncia o saque desta casa por
meio da agao do "mais forte", isto 6, Jesus.

Tanto do ponto de vista estrutural quanto do sentido na pericope na qual se en-
contra,emMc3,25,acasapossuiumpapelfundamental,comolugardopoderedomi-
nio de Satanas. Por6m, nao 6 somente dentro deste quadro no qual esta inserido Sata-
nasqueacasaocupaumlugardedestaque.Comcerteza,elapodeapontarparaumlu-
garbemmaisamploedemaiorimportancia,namedidaemque6compreendidatanto
comofamilia,quantocomocomunidadeeclesial.Este6opontoemquesedaaverda-
deira dinamica da casa!

Entretanto,6precisoapontarparaumaoutrarealidadeque,emboranaoexplici-
ta, coloca o sinai positivo para a sustentagao da casa. Trata-se da casa nao inais como
lugar de urn poder dominacao, como a casa de Satanas, mas a casa enquanto familia,
por6m dentro de uma caracteristica pr6pria e toda particular, na medida em se torna
uma familia de fe, encontro de todos os que fazem a vontade de Deus (Mc 3,35).

Assim,portanto,podenseperceberqueacasaemMc3,25apresentaumafacene~
gativaatrav6sdesuadivisao,por6mpossuiimplicitamenteumafacepositivaatrav6sde
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sua unidade em tomo da vontade de Deus. Sao duas realidades distintas que se colocam
de forma c7z.cz/6Zz.ccz, ou seja, a cczscz dcz c7z.vz.s'Go, por urn lado, e a cczs'cz c7cz 2/73z.c7czcJe, por ou-

tro.As'z'7z/eseentreasduascasasencontra-seemtomodaprdl;isedavo"fczc7ecJeDe#s.

Mc 3,25, portanto, apresenta-se como ponto de apoio para a dinamica em torno
da casa em Mc 3,20-35. Para que se possa perceber ben claramente esta dinamica,
sera colocada a seguir cada ulna das representag5es simb6licas da casa, no capitulo
tr6s do Evangelho de Marcos, onde atuam os seus sentidos de divisao ou unidade.

5.1. A divisdo da casa

Se por urn lado, a casa em Mc 3,25 apresenta-se como urn impohante exemplo
para desenvolver o tema sobre o poder de Jesus frente ao poder de Satanas, por outro
mostra que este mesmo poder de Satanas esta em declinio, servindo de exemplo para
toda e qualquer realidade que se encontra ao seu lado e, conseqiientemente, 6 contrdria a
Jesus. Estes dois poderes sao diametralmente contfarios, em posie6es opostas, portanto,
constantemente em luta. Satanas e sua casa contain com diversos elementos que atuam a
seu favor, procurando implantar o seu poder e reino de divisao, disc6rdia, opressao.

Em meio a este combate, os diversos grupos e interlocutores que estao dentro da
narrativa apresentada por Marcos, v5o se posicionando frente ao poder de Satanas ou
ao poder de Jesus. Neste sentido, aqui 6 importante o queja foi colocado anteriormente
sobre os discipulos, multidao e adversarios de Jesus. Em especial, no capitulo tres do
Evangelho de Marcos encontram-se dois grupos que buscam, ainda que de forma e
com interesses diferentes, impedir o avanco do poder de Jesus. Trata-se em primeiro
lugar dos parentes de Jesus apresentados em Mc 3,20-21 e dos escribas que descem de
Jerusalem em Mc 3,22. Ambos estao atuando denti.o da casa de Satanas, isto 6, a casa
que esta voltada para a divisao e seu pr6prio tim.

5.1.1. A resposta para os parentes de Jesus -Mc 3 ,20-21

0s parentes de Jesus, representando estas instituig6es e tradig6es judaicas, de
certa forma, sao colocados por Marcos como paiticipantes da casa de Satanas, porque,
enquanto procuram impedir a sua aeao, estao impedindo a chegada da Boa Nova. Ati-
tude semelhante tamb6m vai assumir Pedro ao chamar atencao do Mestre, quando este
revela sua natureza messianica em desacordo com a tradicao judaica (Mc 8,31-33).
Poi-mais foile e agressiva que possa parecer a atitude dos parentes de Jesus, fica clara e
evidente a sua intengao e ao mesmo tempo, a sua posicao frente a pratica de Jesus.

Neste contexto, apresentando-se de forma metaforica, a casa toma-se uma res-
posta a esta atitude de impedimento a acao do Reino por parte da pregacao e agao de
Jesus. 0 andncio da divisao da casa 6 uma alei.ta e tamb6m resposta negativa, de modo
categ6rico por parte de Jesus a acao dos parentes. A casa onde Jesus se encontra com a

:neufte;€::seps:ruesnf:::lip:I:esr:¥s::t,e22::::mqbu%:rEa#:3,2:asredt]r:]t:£g::ronracca:ssaandoasaetf#:
do de familia, ou seja, a divis5o da casa esta voltada para a divis5o que os parentes de
Jesus est5o realizando, na medida em que n5o querem aceitar as ag6es de Jesus.
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5.1.2. A resposta para os Escribas de Jerusalem -Mc 3,22

As acusag6es feitas contra Jesus pelos escribas que descem de Jerusalem possu-
em, de fato, uma relag5o direta com a casa em Mc 3 ,25 . Tamb6m aqui se pode conside-
rar a casa de forma metaforica, ou seja, sua divisao expressa bern a situagao de seus ad-
versarios. A divisao da casa aponta para a divisao no seio do que representam, ou sej a,
a religiao e o poder politico do judaismo.

Satanas, sendo apresentado como o principe dos dem6nios, estaria colocando
em destaque c reino dividido, enquanto que Satanas como Belzebu estaria voltado
para a casa dividida4. No Evangelho de Mateus, Belzebu 6 identificado como o "Baal
dacasa"5.Nestesentido,tamb6macasaemMc3,27secolocaemdestaqueeformaum
paralelo com Mc 3,25 evidenciando a divisao da casa e seu fim, com a chegada do"mais forte".

A casa em Mc 3,25, pode ser considerada como o centro da resposta para a as
acusae6es levantadas contra Jesus. A divisao da casa e sua sustentagao sao o maior
exemplodequeJesusnaopoderiaestaratuandosegundoopoderdeSatanas,nemtam-
pouco estar a seu servigo, uma vez que desta forma estai-ia contribuindo para sua pr6-
pria ruina.

A casa dividida em Mc 3,25 6 uma resposta para os dois casos apresentados aci-
ma: atitude dos parentes de Jesus e as acusag6es dos escribas que descem de Jerusa-
lem. Dentro da cultura e tradig5ojudaicas, a estrutura familiar, religiosa e politica sen-
tem-seameagadasdiantedaa?aoepregagaodeJesus.Aestrat6giadeambos6deterJc-
sus:  Os parentes, ameagados pelo novo grupo rec6m criado por Jesus (Mc 3,13-19),
procuramdet6-lo,tirando-odacasaedoconviviodosdiscipulosedamultidao-"quc-
rem agarra-1o". A casa dividida certamente responde a esta atitude extrema! Por outro
lado, os escribas representantes do poder politico e religioso judaico, vindos de Jeru-
salem, tamb6m procuram deter Jesus, por6m a estrat6gia 6 diferente daquela dos pa-
rentes. Utilizam a forma de acusagao, mesmo que infundada. Tamb6m aqui a casa di-
vidida responde a situagao em que se encontram. Nao pode manter-se, sustentai.-sc.

5.2. A unidade da casa

Se por urn lado, a divisao da casa apresenta-se como uma resposta na forma me-
taforica frente a esta situa?ao de ataque a Jesus, nao estaria ao mesmo tempo assina-
lando para uma outra realidade, oposta aos parentes e escribas de Jerusalem? Dentro
destapossibilidade,acasan5oteriamaisosignificadodedivis5o,massimdeunidadc.
Nao se trata mais de resposta, mas sim de exemplo. Neste caso, seria necessario deter-
minar os sinais de unidade que estao presentes no contexto da casa.

4.  Cf. GUNDRY, R.H. Mc!r.fr. .4 Co77i77zc;7/any oj. fJi.a 4po/og);/o7. f/]c C7.oss. Michigan: William B.E.Publishing,  1992,

p.173.

5.  Cf. Mt 10,25. Tamb6m csta denominaeao para Bclzebu 6 atcstada por GNILKA, J. E/ cvczJ!gL>/j.a Segr/;i 5'(//i M(//.COJ.
vol.I. Salamanca: Sigucmc,1992, p.174.; TAYLOR, V.  7l/zc Goxpc/ czcco;.dz./!g fo S/. M¢/./f.  Londoii:  Macmillni`,
1952,p.  239; MYF]RS, C. a Ev¢7cge//2o cJe S6o A4cz;.cos.  Sao Paulo:  Paulinas,1992,  p. 209.
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Conforme exposto anteriormente, Mc 3,20-35 coloca em evidencia a questao
entre os familiares de Jesus. De urn lado esta a incompreensao e hostilidade dos paren-
tes (Mc 3,20-21) e de outro a verdadeira familia de Jesus que faz a vontade de Deus
(Mc 3,31-35). No centro do paralelismo encontra-se a pericope de Mc 3,22-30, com a
casa dividida como elemento central a mesma. Do ponto de vista estrutural, Mc 3,25
coloca-se coino divisor entre duas atitudes antag6nicas da familia de Jesus frente a sua
pratica e ensinamentos. No primeiro caso (Mc 3,20-21), diante da incompreensao e
hostilidade, a casa em Mc 3 ,25 coloca-se como resposta e alerta para a divisao da mes-
ma. No segundo caso, junto a verdadeira familia (Mc 3,31-35), de forma contraria, a
casa aponta para uma importante unidade e, portanto, urn verdadeiro exemplo.

0 dinamismo da casa nao se apresenta apenas como urn elo ou passagem entre
duas realidades distintas no ambito familiar. Ela tamb6m esta voltada para outras duas
realidades opostas. Os escribas de Jerusalem (Mc 3,22-30) representantes do poder
oficial, com suas acusag6es contra Jesus e a constituicao dos doze (Mc 3,13-19), re-
presentantes de urn poder que 6 dado pelo pr6prio Jesus: pregar o Evangelho e expul-
sar os dem6nios. Tamb6m aqui, a casa em Mc 3,25 6 uma resposta e ameaea frente as
acusag6es e urn exemplo de unidade para os grupo dos doze.

Da mesma forma como a casa foi apresentada como metafora de divis5o frente
aosparenteseescribasdeJerusal6m,sefaapresentada,aseguir,comometaforadeuni-
dade frente a verdadeira familia e ao grupo dos Doze.

5.2.1. 0 exemplo da casa dos Doze -Mc 3,13-19

0 texto narrativo da constituigao dos Doze (Mc 3,13-19), deve ser visto antes de
tudo dentro do contexto em que se encontra. Jesus 6 considerado extremamente peri-
gosoporumsistemaqueprocurapreservar-se,atrav6sdopoderreligiosorepresentado
pelos fariseus que se associam aos herodianos (Mc 3,6). Diante deste quadro de tama-
nharadicalidadeporpartedolsraeloficial,Jesusfomalizaarupturacomainstituicao
judaica,consumandoumcisma,namedidaemqueconvocalsrael,ouseja,permanece
ligado ao povo, mesmo estando fora da instituigao oficial. Desta forma, Jesus faz urn
chamado aos israelitas que desejam o Reino de Deus, para que unidos a ele abando-
nem as instituig6es que n5o aceitam a exig6ncia universalista da era messianica nem
permitem a emancipacao do homem.

i interessante observai. que os elementos dentro da marl.ativa possuem urn valor
simb61ico muito forte em 1.elagao a Israel. Primeiramente, o 1ugar de referencia 6 o
monte (Mc 3,13a), simbolo da esfel.a divina, a do Espirito, em contato com a humana
(em oposig5o ao monte Siao, lugar do Templo); a sua identidade n5o esta na Lei de
Mois6s, mas no Espirito de Jesus. Em segundo lugar, nao 6 convocado diretamente por
Deus como no Antigo Testamento, mas por Jesus, o Homem-Deus, presenga de Deus
na terra. 0 ato de convocar sup6e ulna autoridade por parte de Jesus sobre aqueles a
quem ele o faz. Urn terceiro elemento esta presente na frase "os que ele quis" (Mc
3,13b), pois descreve o amor de Jesus a Israel, representado pelos israelitas que res-
ponderamaoseuchamado.Apertengaaestenovolsraeln5osedaapenaspelaorigem
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6tnica. Aresposta a constituicao dos Doze (se apt.oximaram dele) implica adesao a Jc-
sus e, ao mesmo tempo, o afastamento da instituigaojudaica, com a qual Jesus rompe-
ra (Mc 3,1-7). Por urn lado, a cena cumpre a profecia de Joel 3,5, onde se anunciava
que Deus haveria de convocar o resto de Israel pal.a envia-lo como portador de boas
noticias e, por outro, coloca Jesus exercendo a fungao divina.

Na constituicao dos Doze esta presente uma dupla finalidade: "estar com Jesus"
(Mc3,14b)6,revelandoumaadesaoincondicionalasuapessoaemensagem;"paraen-
via-losapregar"(Mc3,14c),tratando-sedoobjetivoprincipaldaconstituigaodonovo
Israel e sua tare fa univei.sal. Com Jesus ha uma mudanca na missao de Israel. Ao inv6s
de ser centripeta, isto 6, como ponto de atragao de todos os povos (Is 2,1 -5), agora pas-
sa a ser uma missao de cunho centrifugo, colocando-se a servico da humanidade, em
contraste com o sentido de privil6gio e o etnocentrismo do antigo Israel. Jesus n5o p6e
fronteira a miss5o dos Doze, deixando aberto o horizonte para os povos pagaos. Por
outro lado, nao assinalando uma fungao dentro da comunidade, coloca sua atividade
fora dela, em concordancia com o pr6prio significado do grupo que representa a todos
os seguidores de Jesus que procedem do judaismo.

A proclamacao vein acompanhada de uma atividade libertadora, atrav6s da ex-
puls5o dos dem6nios, representantes de ideologias de 6dio e viol6ncia que sao incom-
pativeis com a mensagem de Jesus.

A constituigao dos Doze, portanto, indica a criagao do novo Israel e consuma a
ruptura de Jesus com a instituigao judaica. Isto significa que o antigo Israel deixou de
ser povo escolhido e destinatario das promessas. 0 ndmero doze (alusao as doze tri-
bos), simbolo do Israel primitivo e do escatol6gico, inclui todos os seguidores de Jesus
procedentes do judaismo. Torna-se urn sinal, uma refer6ncia ao povo de Israel. Tra-
ta-se da casa do novo Israel, urn exemplo daquilo que a casa em Mc 3 ,25 de forma me-
taforica quer significar: a nao divisao vista a partir do seu significado em relagao aos
parentes e escribas de Jerusalem.

Ditodeoutraforma,acasaqueosDozerepresentamcoloca-secomomotivadora
para a resposta de divisao da casa aos escribas de Jerusalem e aos parentes de Jesus.
Enquanto para estes a casa em Mc 3,25 6 vista como divisao, para os Doze 6 casa n5o
dividida, mas sinal de unidade e, portanto, urn verdadeiro exemplo.

5.2.2. 0 exemplo da familia de Jesus -Mc 3,31-35

0 sentido do epis6dio emerge bern sobre o fundo da forte solidariedade familiar
existente, entao, no mundo judaico. A intencao da narrativa 6 clara, apesar de sua con-
cisao. Aqueles que estao sentados em volta de Jesus est5o ocupados em ouvir seus en-
sinamentos. Jesus afirma que sua verdadeira parentela, seus verdadeiros irmaos, nao
s5o aqueles que lhes sao ligados pelos lagos de sangue, mas aqueles que aceitam os en-

6.  Por duas vezcs a cxpressao "estar com algu6m" aparcce no Evangclho de Marcos. Primciraincntc cm rclagiio a Si-
mao, quaiido alguns o scgucm em busca dc Jesus (Mc I ,36); a scgunda vcz aparccc cm rclacao a Davi (Mc 2,25). N€`
constituic!io dos Doze o scguimcnto dcvc scr incondicional. 0 novo Israel dcvc cstar cxtrcinaincntc unido i` Jcsus,
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sinamentosqueelelhestransmitedapartedeDeus,oPaidctodos.Aexpressao"fami-
1iadeJesus"podeserentendidaemvariosniveis.Marcos,cntretanto,rejeitaexplicita-
mentetres:afamiliacamal(Mc3,20-21.31-35),areligiosa(Mc3,22-30)eageografi-
ca de seus conterraneos (Mc 6,1-6). Frente a estas tr6s, estabelece uma quarta: seus
discipulos cumpridores da vontade de Deus. Ha por assim dizer neste quarto nivel,
uma superagao dos tr6s primeiros em relacao a compreensao salvifica da mensagem
de Jesus7.

Masainda6precisoterpresentequedacomparagaoentreosDozeeestanovafa-
miliaquefazavontadedeDeus,existeumadiferengasignificativa.0primeirogrupo
representa o judaismo, isto 6, de acordo com o que foi exposto acima, sao o novo Isra-
el. Ja o segundo grupo apresenta-se como seguidores de Jesus sem que procedam ne-
cessariamente do judaismo, caracterizados como multidao sentada em tomo dele. A
exist6nciadestegrupoimpedeaacaodaquelesquequeremosilenciodeJesus.Marcos
sublinhaocontrasteentreafamiliaqueficadeforaeosqueestaosentadosemtomode
Jesus. Assim como em Mc 3,14, o "estar com" volta a significar adesao incondicional
e permanente. Os laeos familiares e os vinculos de raga ou nagao nao sao decisivos;
qualquer pessoa que lhe d6 sua adesao e compartilhe seus ideais fica unida a ele por
vinculos de familia, que estabelecem uma fratemidade universal. A rinica condicao
para pertencer a nova familia 6 fazer a vontade de Deus, aderindo a Jesus.

0 segundo elemento que se toma exemplo do sentido metaforico da casa em Mc
3,25 como nao dividida 6 entao a verdadeira familia de Jesus. Da mesma forma que a
constituigao dos Doze, a casa do novo Israel, a familia de Jesus passa a ser a casa dos
que fazem a vontade de Deus, revelando uma unidade em tomo de Jesus.

A dinamica da casa em Mc 3,25, dentro dos seus dois sentidos metaforicos, de
unidade e divisao, vai se desenvolvendo dentro dos acontecimentos que sao narrados
por Marcos. Diante dos conflitos que aparecem atrav6s das ag6es de Jesus, mos dois
primeiros capitulos do Evangelho, chega-se a urn ponto de ruptura: de urn lado, as au-
toridades oficiais vao se posicionamento radicalmente em tor.no da id6ia da elimina-
c5o de Jesus. De outro lado, Jesus constitui os Doze, marcando profundamente urn
novo caminho dentro das tradig6es judaicas. Este fato leva a uma tomada de posicao,
naomenosradical,porpartedosparentesdeJesus,quequeremagan.a-lo,impedi-lode
continuar a sua obra, bern como dos escribas que descem de Jerusalem (autoridades
representativas do poder oficial) que procuram desqualificar e julgar as obras e ensi-
namentos de Jesus como falsas e her-6ticas. Por rim, a ruptura chega ao seu ponto mais
profundo, quando o caminho da Boa Nova passa nao mais exclusivamente pela casa
delsrael,maspelacasaondeofundamental6apraxisemfavordarealizagaodavonta-
de de Deus.

A casa 6 sinal de divisao na medida em que aparecem atitudes violentas e contra-
riasaoprojetodeDeus.Poroutrolado,toma-sesinaldeunidadenamedidaemquefa-
voreceaexecug5odesteprojeto.Nestadinamicadeunidadeedivisaodacasa,v5osen-

7.  Cf. CALLE, F. DE LA. ,4 fco/ogr.a c7e Ma7-car.  Sao Paulo, Paulinas,1978, p. 66.
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do delineados os seus moradores, os que estao fora e dentro da casa de Deus. Dentro da
casa estao aqueles que escutam a palavra de Jesus, est5o comprometidos com a causa
do Reino. Fora da casa estao aqueles que se deixam envolver pelo poder de Satanas
que divide e traz a viol6ncia e opressao. Sao dois caminhos distintos que se chocam c
nao estabelecem nenhum vinculo ou possibilidade de alianca. Dai o porqu6 do sentido
dinamico, isto 6, sempre em andamento, em processo de dois caminhos: urn voltado
para a divisao, outro para a unidade.

A dinamica da casa em Mc 3,20-35 ficou evidenciada atrav6s de Mc 3 ,25, ondc
do ponto de vista estrutural, a casa apresenta-se de modo central. Todo o texto conver-
ge para esta casa. Os dois aspectos colocados de forma dial6tica, isto 6, unidade e divi-
sao, apontam para os significados que os interlocutores de Jesus representam. Paren-
tes e escribas procuram preservar uma tradigao atrav6s da imposig5o de urn poder sob
o signo de Satanas. Eles fazem parte do grupo que es'fGo/orcz cha cczscz. Embora nao se-
jamimpedidosdee7tfrczr#czcczscz,queremretirarJesusdamesma,provocandoasuacJz.-
vz.sGo. Por outro lado, os discipulos e a multidao que ouve a palavra de Jesus cs'/Go cJc#-
froc7czcczsczeapontamparaumanovarealidadeatrav6sda££73z.dczc7eemtomodarealiza-

g5o da vontade de Deus.

6. Concluindo com alguns aspectos teol6gicos e liermen6uticos

Finalizando este artigo, enumero algumas quest5es importantes do ponto de vis-
ta teol6gico e pastoral, que podemos extrair do estudo acima apresentado:

a) Uma eclesialidade, numa perspectiva de missao e seguimento de Jesus, tor-
na-se evidente na constituieao dos Doze (Mc 3 ,13-19), onde para fazer parte do giupo
de Jesus, nao basta uma decisao por si mesmo. 0 chamamento por parte de Jesus 6 es-
sencial.  Marcos  enfatiza o  aspecto  do  chamado  como condigao para seguir Jesus:
"CfecH7to# cz sz. os gzjc e/e gwz.£" (Mc 3 ,13). O verdadeiro papel daquele que 6 chamado 6

seguir Jesus. Entretanto, o seguimento se faz mediante duas importantes ag6es. Apri-
meira 6 o andncio da Boa Nova, assim como fez Jesus (Mc 3,14). A segunda tar.efa 6 a
expulsaodosdem6nios(Mc3,15),temamuitopresentenoEvangelhodeMarcos,para
caracterizar a forga contraria ao Reino de Deus. Para o evangelista, todo o mal prescn-
te na vida humana, nao prov6m de algum poder estranho a ser evitado ou combatido,
mas do pr6prio coracao do homem (Mc 7,17-23). Em varias passagens aparece a ex-
pressao ``coraeao endurecido"8 referindo-se a nao aceitac5o da mensagem de Jesus,
por parte dos fariseus, pal.entes e mesmo dos discipulos, nao hesitando em chamar dc
Satanas (Mc 8,33), exatamente o col.acao endurecido que n5o compreende a revelagao
de Deus, o tinico born (Mc 10,18). Procurando o sentido para a comunidade de Mar-
cos, sobre a autoridade dada por Jesus aos discipulos a fim de expulsar os dem6nios,
podemos perceber que se trata de uma miss5o ao nivel da palavra, como a pr6pria pre-
gagao. Autoridade que se reveste de urn poder a servigo da vida 6 dada aos discipulos c

8.  Cf.  Mc 3,5;  6,52;  7,21;  8,17;  10,5;  16,14.

75



discipulasdeJesus(detodosostempos)paraquepossamexpulsarosdem6nios,isto6,
todo e qualquer tipo de bloqueio, impedimento a realizagao do projeto de Deus.

Em Mc 3,20-35 encontramos os tr6s aspectos teol6gicos voltados para a dimen-
s5o eclesial: chamado, pregagao e agao em favor da vida. 0 chamado s6 se realiza ple-
namente atrav6s da adesao por parte da pessoa. A divisao da casa acontece na medida
em que nao ha urn acolhimento total pela mensagem da Boa Nova. Nisto esta a dife-
renea entre os Doze (Mc 3,13-19) e a multid5o que corre atr5s de Jesus (Mc 3,20), ou
dos familiares (Mc 3,31) e dos que estao ao redor de Jesus (Mc 3,32). Por outro lado, a
unidade da casa se manifesta na perfeita conjungao entre chamado, pregapao e agao
em favor da vida. Aqui, a fungao exorcista de Jesus e a autoridade dada aos discipulos,
toma-se fundamental, pois a agao de Satanas provoca a divisao e encontra-se em con-
flito com a agao de Jesus.

Acomunidadeeclesialhojedevesentir-sequestionadaaluzdaunidadeedivis5o
da casa, quando apenas realiza uma ou duas dimens6es, esquecendo-se de que a inte-
gragao entre as tr6s 6 fundamental para tomar-se de fato uma Igreja de unidade. A rea-
1izaeao apenas do chamado, por exemplo, atrav6s de grandes concentrag6es ou even-
tos musicais com bandas cat6licas, faltando as dimens6es da pregagao atrav6s da for-
magao, catequese, evangelizagao e principalmente a dimens5o de uma agao favor da
vida, atrav6s da luta pela justica e verdadeiro comprometimento com a causa da Boa
Nova aos pobres, traz a marca de uma profunda divisao que somente pode ser supera-
da atrav6s da harmonia entre as tr6s dimens6es. Os discipulos e discipulas de hoj.e, de-
vein estar dentro da casa -comunidade eclesial, buscando a comunhao e unidade atra-
v6s do exemplo e testemunho deixado pelo pr6prio Jesus.

b)UmadimensaotrinitariaemMc3,20-35,ondeasag6esdopai,FilhoeEspirito
Santo sao apresentadas atrav6s do conflito estabelecido entre Jesus e os escribas. Os
argumentos de uma e outra parte sao bern claros. Da parte dos escribas ha a acusagao
contra Jesus de querer destruir a casa do judaismo, pondo-se a servieo de Satanas. Je-
sus lhes responde dizendo que sao eles os que estao querendo destruir a obra de Deus,
de tal forma que estao destruindo a si mesmos.

Todo este grande problema teol6gico surge de urn dado a principio pequeno: A
ajuda que Jesus oferece aos excluidos, sua forma de acolher aos possessos, pecadores,
publicanos, rompendo ou superando os muros da casa e da identidadejudaica. Os es-
cribas acusam Jesus por causa do amor a esta casa, por amor ao verdadeiro Israel. Na
resposta de Jesus (Mc 3,23-30), por sua vez, encontramos uma teologia trinitaria, sem
a preocupagao de uma teoria conceitual ou argumentagao ideol6gica, mas simples-
menteexpressaodaidentidadeeprofundidadedacasadeJesus,danovafamiliaquese
abre aos pobi.es de Israel, aos excluidos do mundo, superando as leis voltadas para a
seguranga sacral judaica.

Os escribas procuram colocar-se a servigo de Deus. Por6m, aos olhos de Jesus,
eles nao representam o Deus verdadeiro aberto ao perdao, preocupado com os posses-
sos e os pobres, mas apenas os interesses de sua pr6pria identidadejudaica. Jesus por
outro lado, vein revelar o Deus verdadeiro do Reino, que atua atrav6s de sua pr6pria
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mensagem e de sua obra libertadora em favor dos expulsos de sua antiga familia: os
loucos e excluidos de Israel e do mundo. Este 6 urn Deus de perdao. Por isso Jesus con-
testa com a formulagao reveladora mais solene: am6m, expressando a mais profunda
verdade de Deus, em expressao afirmativa de passiva divina, que lhes serao perdoados
(Deus perdoafa) todos os pecados aos filhos dos homens (Mc 3,28). Este 6 o Deus em
cujo nome Jesus realiza sua obra messianica. i o Senhor e amigo da casa aberta e do
perd5o universal. Sem este descobrimento forte e ativo da graca que tudo transforma,
do perdao que introduz na nova familia aqueles que antes estavam expulsos ®osses-
sos, leprosos, pecadores), toda esta controv6rsia entre Jesus e os escribas carece de
sentido, assim como o pr6prio evangelho.

Por6m, ali onde o amor 6 total, onde a graga chega a todos, os que se fecham em si
mesmos e querem controlar e expulsar os demais com sua pr6pria lei de identidade sa-
grada, acabam ficando de fora, uma vez que se expulsam a si mesmos na medida em
que colocam-se contra a graga.

A forea e graga do perdao de Deus se chama Espirito Santo. Os escribas acusam
Jesus de possesso, de estar a servigo do principe dos dem6nios (Mc 3,22). Aconclusao
redacional de Marcos afirma isto: "pois diziam: tern urn espfrito impuro" (3,30). Ao
pensar ejulgar desta maneira, os escribas cometem urn pecado contra o Espirito santo,
ou seja, contra a santidade ativa de Deus (Mc 3,28-29). Em todo este contexto, o Espi-
rito Santo 6 a forga criadora de familia universal. Vdrios sao seus sinais: brota de Deus
e pertence ao ambito ou mist6rio radical do divino; esta relacionado com Jesus, como
forga que ele possui ou expressa com sua vida em favor dos expulsos do sistema; 6 po-
der de santidade (pureza), de maneira que se op6e ao espirito impuro (demoniaco) que
submete os homens. Finalmente 6 Espirito de comunh5o: cria a familia universal (su-
pera as barreiras dos escribas de Jerusalem), a partir da perspectiva dos dltimos ®os-
sessos) voltada para o perdao.

No centro de tudo esta Jesus, o mais forte (Mc 3,27), conforme aparece tamb6m
em Mc 1,7. Esta dltima refer6ncia situa toda a cena a luz do andncio do Batista no ba-
tismo de Jesus e de sua vit6ria contra satanas (Mc 1 ,1 -13), pois Jesus veio vencer sata-
nas, e aqui esta vencendo de forma concreta. A novidade mais profunda desta passa-
gem esta no fato de que esta vit6ria sobre os dem6nios nao se traduz em fortalecimento
de Israel, mas superag5o e ruina do Israel que defende os escribas. Ao atuar desta ma-
neira, Jesus se mostra diferente, nao se limita a repetir ou organizar por meio da lei o
queja existe, para servico da estrutura israelita, ao modo dos escribas.(Mc 1,22), mas
sim para criar uma nova realidade: tern autoridade sobre os espiritos impuros.

Partindo deste aspecto trinitario, vamos perceber que a tensao entre unidade a di-
visaodacasasitua-senapraticaconcretadeJesus,realizandoamissaodoReinodopai
com a forca do Espirito Santo, frente a pratica dos escribas que representam e defen-
dem as autoridades oficiais de Jerusalem. Aqui, o conflito nfro 6 apenas religioso, mas
politico e ideol6gico, conforme vimos anteriormente. A pratica de Jesus rompe com a
doutrina e pratica secular dos escribas e demais partidos e grupos politicos e I.eligiosos
de Jerusalem. A divisao da casa, poilanto, revela-se neste conflito. Por outi.o lado, €`

77



unidade somente sera possivel na medida em que a casa viver e testemunhar a comu-
nhao trinitiria.

Esta experi6ncia trinitaria da unidade da casa hoje, nao se manifesta somente ao
nivel eclesial, isto 6, como reuniao de pessoas que comungam a mesma fe e que se
unemporlagosdesolidariedadeedecompromissodevida.Qualquerorganizagao,en-
tidade ou instituicao que coloque valores e finalidades comunitdrias, tamb6m pode ser
analisada nesta mesma perspectiva. Dentro do desenvolvimento comunitario no Bra-
sil, como exemplo, voltado para urn trabalho especifico em determinada area social,
visando a urn bern para a populacao, encontram-se indmeros proj etos e ag6es comuni-
tarias desenvolvidas em varias cidades, sejam rurais ou urbanas, visando sanar urn
problema imediato de determinado ndcleo populacional, como a necessidade de uma
creche, horta comunitaria, cooperativa de agricultores, etc.

Quando o trabalho desenvolvido na comunidade ultrapassa os limites do proble-
ma imediato, chegando a uma conscientizagao, articulagao e mobilizag5o da popula-
gao, estamos falando em Movimento Social. Aqui, o interesse nao 6 mais o projeto ou
apao comunitaria em si, mas as implicag6es politicas em que o problema local esta en-
volvido. A quest5o ja nao 6 conjuntural, mas estrutural. Toda esta mobilizagao e forma
de organizagao se da atrav6s de urn trabalho de grupalizacao, onde reside fundamen-
talmente a sua forga e caracteristica basica.

Em outras palavras, mos Movimentos Sociais e grupos comunitarios, a formagao
de urn grupo e a sua continuidade 6 essencial para que possa desenvolver seu trabalho
junto a populagao. Aqui tamb6m a metafora da casa pode ser aplicada como forma de
unidade ou divisao, na medida que interesses diferentes entrain em conflito. Assim, o
exemplo trinitario de comunhao e fortalecimento mrfuo, 6 importante tamb6m para a
sustentagao dos movimentos sociais.

c) Urn terceiro e hltimo aspecto teol6gico a ser considerado esta relacionado a
autoridade de Jesus. Trata-se de urn tema teol6gico recorrente no Evangelho de Mar-
cos e em especial no capitulo tres. A autoridade de Jesus se faz presente na unidade da
casa, quando constitui os Doze ou encontra-se cercado por seus ouvintes. Da mesma
forma, 6 pela autoridade de Jesus que a divisao da casa se estabelece quando responde
com autoridade aos escribas ou mesmo 6 incompreendido por seus parentes.

Em Mc 3,20-35, a autoridade de Jesus coloca-se em evid6ncia na ruptura frente
aos parentes, escribas e ao mesmo tempo, na adesao dos discipulos, multidao e claque-
les que ouvem a sua palavra. Trata-se de uma autoridade exercida em favor da vida,
dentro de urn contexto onde as tradie5es e o peso das leis judaicas trazem a morte. As
posic6es de cada lado destas autoridades s5o marcadas de forma bern clara: a autorida-
de dos escribas vein de Jeiusal6m, enquanto que a autoridade de Jesus vein de Deus. A
primeira 6 exercida segundo o poder de Satanas, enquanto que a segunda atrav6s do
poder do Espirito Santo. A autoridade de Jesus coloca-se dentro da casa, contribuindo
para a sua unidade, enquanto que a autoridade dos escribas, fora da casa, contribui
para a sua pr6pria divisao.
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Hoje,ocontextodemortedecorrentedeumprojetoecon6micoepoliticoemam-
bitomundial6evidente.Trata-sedeumpoderexercidoemnomedeumaminoria,con-
tra milhares de vitimas de uma exclusao desenfreada. As conseqti6ncias sociais deste
modelo econ6mico sao previsiveis pelos seus idealizadores: uma populagao perma-
nentemente desempregada, formada seja por jovens que nao conseguem chegar ao
mercado de trabalho, seja por adultos que perdem seu emprego e n5o conseguem mais
lugar neste mercado. 0 desemprego toma-se end6mico no mundo inteiro. Nos paises
desenvolvidos, existem certas garantias e condic6es de vida que permitem algum tipo
de sobrevivencia. Ja mos paises do Terceiro Mundo, desemprego 6 sin6nimo de aban-
dono. 0 limite entre esta crise no emprego e a criminalidade 6 muito t6nue, podendo
ser percebida claramente a relagao entre urn e outro, atrav6s de dados em todos os pai-
ses, inclusive do Primeiro Mundo.

Portanto, o texto de Mc 3,20-35 apresentando a dinamica da casa atrav6s da ten-
sao entre unidade e divisao, coloca tanto a comunidade de Marcos, quanto a todos os
cristaos de todos os tempos, frente a radical opgao de estar dentro ou fora da familia de
Jesus, ou da realizagao da vontade de Deus.
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