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1. Introdu€ao

AIJodesenvolveumatematicatipicadateologiajoanina[:Oamorvenceo6dio
e a Palavra de Deus toma seus filhos e filhas vitoriosos diante do Mal (Maligno = po-
neron). A familia 6 o espago privilegiado para vencer o Mal, superar a Treva e encon-
trar o Amor, a Luz e a Unidade. Mesmo sem abordar a familia de sangue, explicita-
mente, a comunidade crista esta vinculada por lagos familiares2.

A pericope lJo 2,12-14 esta inserida na primeira grande unidade da carta onde
sao propostas as novas orientag6es d.a vida do cristao (1,5-3,18). As id6ias mestras da
unidade  1,5-3,18 sao: Deus 6 luz e nele nao existe o pecado (1,5-10); a orientagao 6
nao pecar, mas se algu6m peca tern o Paraclito que o ajuda a conversao (2,1-6); urn
mandamento antigo que 6 tamb6m novo 6 a Palavra de Jesus (2,7-11); as exortag5es
familiares (2,12-14); nao amar o mundo, mas amai. a vontade de Deus (2,15-17); os

perigos do anticristo (2,18-29); aquele que peca pratica urn ato a favor do dem6nio e se
afasta da filiacao divina (3,1-10); o amor reciproco 6 a pedagogia para combater o
mundo  (3,11 -18).

I .1 A fandlia sob a lei

A mudanga que ocorre nas rela?6es familiares sob a lei transforma tamb6m a for-
ma de constituir uma comunh5o de pessoas. No mundo oriental, "em teoria", o casa-
mento continuava como urn acordo entre duas familias e depois duas pessoas torimei-
ro era a relaeao de familias por que estas determinavam sobre seus filhos/as). A lei es-
tabelecia que o casamento era "monogamico" (urn homem se casaria com uma tinica
mulher), mas no Talmud havia uma determinaeao de q"cz/;'o mulheres para urn homem
comum e de cJczo!.Jo para urn monarca ou rei (De Vaux,  1977, 35).

I.  LIEU, J. 7l/zc //!co/og); c!///zc /]o/!fl7z/!!./!e Ep;.a//cs. 0 autor afirma quc o tempo das Cartas dc Joao 6 o mesmo do Evan-
gcllio; o coiitcxto sociol6gico c tcol6gico da coinunidadc indica scmclhaiicas c os pcrigos cxtcmos das comunidadcs
sao os incsinos.

2.  GUIJARRO, Santiago Oporto. "La falnilia OIL cl inoviiniciito dc Jcstis", Es/I;di.os B!'b/i.car. 6/ (2003), 65, afirma que
Jesus tcvc urn ccrto dcsprczo pcla familia c assim tamb6m as primciras gcrac6cs dc cristaos, os quais, valorizavam
mais a coinuiiidadc quc a fainilia. Esta obscrvagao 6 pcrtincntc, pots no movimcnto dc Jesus o quc 6 mais forte 6 a
pcrtcnga c o compromisso iias rcla¢6cs dcjustica c dc ainor: Ouvir c colocar cm pratica o mcsmo inandamcnto c a
mcsma palavra (Mc 3,31 -35; Jo  13,34-35). Por outro lado, Jesus rcjcita as formas privilcgiadas com as quais cram
tratados os quc tinham "nomc dc familia" c os quc nao tinham por nasccrcm cm coiidic6cs mais humildcs. A familia
era sin6niino dc privil6gios, salvagao c vida f&cil para nobrcs, ricos ou comptos, ou ao contrario, sofrimcntos, escra-
vidao c inis6ria para os quc tivesscm a dcsvciitura dc nasccr cm lugarcs pobrcs, cm familias dc cscravos c cin situa~
c6es dc risco. Esta dcsigualdadc 6 rcjeitada por Jesus, mais do quc o valor familiar cm si.
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A legislagao estabelecia urn valor de compra da mulher, chamado "dote", a ser
pago por uma virgem (Ex 22,16-17) abrindo urn novo conceito de matrim6nio : a rela-
gao entre casamento e dinheiro. Enquanto o casamento seria uma alianga de amor esta-
belecida desde ajuventude para plenificar o amor (M12,15-16), as leis do dote estabe-
lecem relae6es pr6prias e econ6micas3. 0 dote seria administrado pelo pai da noiva
como urn patrim6nio em regime de usufruto, mas nem sempre acontecia a conserva-
gao deste valor, sendo dissipado por raz6es diversas (De Vaux,1977, 37).

A legislagao, passo a passo, foi dando lugar aos direitos do homem sobre a mu-
lher, e o pr6prio Decalogo homologa esta diferenga: 0 homem n5o pode cobigar a mu-
lher do pr6ximo (Ex 20,17; Dt 5,20). A mulher passa ser considerada propriedade do
marido e este exerce sobre ela toda a autoridade.

0 div6rcio, ou mais correto o rcp#dz.o, era urn direito exclusivo do homem. Quan-
do o homem se casa e depois n5o encontra mais graga na sua mulher (Dt 24,1 -4) ou en-
contrououtramaisbonita,podemandaraprimeiraembora,apenascomumacartinhaou
bilhete,oumesmos6comumapalavra.Acompradaesposa,peloregimede"dote"dava
ao homem o pleno direito de decidir sobre o destino e o futuro da sua mulher.

1.2 Af;ancilia e a Nova Lei

As relac6es familiares antigas tinham como primeiro elemento estabelecer ou
fortalecer vinculos com o cla. 0 amor, que na familia antiga nao tinha muito espago,
nem era urn valor primario (cf. Esd 9-10), vai encontrar no Novo Testamento (NT)
uma pedagogia diferente, provocativa e exigente (Mt 19,1-15). A Lei nao 6 mais o
principio das relag6es familiares, por que esta tern como objeto primario a forga e os
interessesexternos.Nanovafamiliacristaapropostaparaestanovarealidade6deque
os fundamentos nao estejam mais mos principiosjuridicos de direitos culturais, de con-
sangtiinidade, de pertenga ao cl5, mas no amor (1Jo 2,8). A familia, dentro do Novo
Mandamento, nao esta enquadrada mos parametros de uma nova doutrina de pureza,
de velhos vinculos deteriorados ou mesmo de perfeig5o de comportamento moral. As
leis da consangtiinidade, do parentesco ou das genealogias tern urn valor menor em rc-
lagao a integracao e insergao na comunidade. A familia vive agora uma nova relagao
de pertenga onde irmaos e irm5s de linhagens gen6ticas diferentes se encontram pal.a
viver e testemunhar a vontade do Pai (Mc 3,31-35).

A Nova Lei cria uma nova familia cujos vinculos sao o amor, a reciprocidade, o
compromisso em todas as circunstancias, a fidelidade e a solidariedade. Na nova Famili-
a o mandamento tinico 6 o testeinunho do discipulado de Jesus (Jo 13,34-35). Este com-
promisso de vida cJos pczz.I,  c7os/.ove#s e c7czs crz.cz#€czs se expressa nessas exig6ncias:

0 amor nao suporta a treva lJo 2,9

0 amor nao suporta o escandalo  lJo 2,10

0 amor nao suporta o 6dio  lJo 2,11

3.  MAZZAROLO,  I.  Cfi;!/j.co dos  Cfi77f!.cos,  !i;jtc!  /el.rw/.cz po//'/i.c¢ do a/j!o/..  Porto  Alcgrc:  Mazzarolo  cdilor,  2000,
220-222.
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2. Os fundamentos da familia em lJo 2,12-14

0 texto em estud6 (2,12-14) esta dentro de uma grande unidade (1,5-2,28) cujo
temaprincipal6vivernaproximidadedeDeus,vivernaluzporqueDeus6luz.Acarta
aborda elementos fundamentais da conviv6ncia fratema que se alicergam no amor e
nao na lei, assunem compromissos de vida e nao formalidades juridicas ou morais.
Estarpr6ximodeDeus6assunirascaracteristicasdeDeus.0escritortemclarezade
queavidafamiliarnaosesustentapeloladojuridico,legaloufomal,mascomoabor-
daoprofetaMalaquias(2,10-16)combatendoacriagaododiv6rcioedaragapurade
Esdras (Esd 9-10), afirma que o alicerce do matrim6nio 6 o amor e nao a lei.

As relag6es familiares serao pautadas pelo Novo Mandamento (Kczz.#G e77/o/G Jo
13,34) que integra todos os tipos de pessoas que se disp6em a amar4. A nova familia
podeseradesangue,deorigembiol6gica(mesmopaiemesmamaedentrodeumgru-
posocial)outamb6mapr6priacomunidadesocialondepessoasdeorigemdiversa,de
idioma diferente e de cultura pr6pria se integram dentro de uma mesma perspectiva,
deumatinicalinguagemque6adoEspiritoSanto(At2,42-46).0NovoMandamento
abarcatodasascriaturas,detodasasracasedetodasasproveni6ncias.Schnackenburg

::met:it:equuefu°n:::Ceeitt:dneoev":fo':g:7:,qs#:,n{°2anneds::n€:roa)eh:3rt:£°c]o°.9££j£°ma:;nltaa:?:
observar que no Novo Mandamento o carater legal fica oculto, praticamente omisso,
masoaspectodeadesaoporamorestaacimadequalqueroutroconceito.Schnacken-
burg, analisando o contexto amplo da primeira parte da lJo 1,5-2,28 afirma que a op-

Ea;aps:[a°rad::rre%:t:::1;#£rcaaadi:ezt::rednat:e::amqau:u6tr#r°£oqucer]es:or6:je£9a°a°ma[.
0 Novo Mandamento se torna uma exig6ncia de amar e, ao mesmo tempo, rej ei-

tar.Acreditarnoamor6vivernadimensaodeumanovarealidadeconstrutiva,dinami-
ca que 6 capaz restabelecer a Luz entre os irmaos. A dinfunica do amor nao admite a
convivencia com a treva, o pecado ou a mentira, por isso o escritor da Carta insiste
paratodasasidades,vistoquenaohaumtempoparaamareoutroparafazerocontra-
rio. 0 Cristojoanino se revela intransigente com os incr6dulos e com aqueles que pre-
feremficarnasti.evasemlugardepassarparaomundodaluz.0amornanovafamilia
6 diferente do amor mundano7. Nele, os pais tern a responsabilidade primeira pois a
doagao deles aos filhos quando pequenos precisa ser a mesma quando estes ja cresce-

4.  BROOKE, A. A cJ.i./i-cfl/ fl/id ercgefi-c¢/ co/7I/7ICJ]/a/.)/ ow f/ie /o/Ia/i/il.;?e Epi.s//cs, p. 33-34, afinna quc a iiovidadc Ilo
cnsinamcnto da Carta 6 quc cssa comunidadc tcra as rcgras do ainor dc Jesus Cristo.

5.R.SCHNACKENBURG,R.,4sc¢/./¢sde/I/¢7!,p.146-148.Coincntandoapossivclcoinprccnsaocabrang6nciado
conccitodcE77/o/G,oautorafirmaqucclctcmoscntidodc»!flrida/)]c;Ifocnaodccoi]se//7o.Coiitudo,Schnackcnburg
naoabordaaqucstao,qucnomcumododcvcr6csscncialparadaroiiovoconccitodcMandamcnto:cstcrcqucrali-
bcrdadcdaadcsao,aconsci6nciadarcntinciacarcsponsabilidadcnasconscqii6ncias,crit6riosmcnoscxplicitosno
"mishpat" judaico, ondc sobra a forea da autoridadc c as sanc6cs da partc do lcgislador.

6.  Para o autor (p.147), a Luz, Ilo conccitojoanino (Jo  I,5;  lJo 2,8) dcvc scr aplicadao a Jesus c nao ao Pai. Jesus 6 a
LuzdoPaiqucbrilhanomundoccstaluzfoiconhccidapcloshomcnscirradiaaluzvcrdadciraqucvemdoalto.A
Revelacao sc da cin Jesus Cristo c se prolonga iia Igrcja, no anhncio do Evangclho c na hist6ria da prcgaeao dcstc
amor quc irradia a "Luz Vcrdadcira".

7.  SCHNACKENBURG, R. As c¢7.fczsr de /tfczH, p.  158.
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ram e se tomaramjovens. Os pais (mac e pai) estao no centro, no coracao do lar como
arqu6tipo do verdadeiro amor para os jovens.

A -Filhinhos ¢rczpfro^ = escrevo/ ... vossos pecados foram perdoados v.12

8 -Pais .......... (grapfeG = escrevo) ... conhecestes aquele que 6 desde
o principio v.13a

A -Jovens ....... (grapfe6 = escrevo) ... vencestes o Dem6nio8 v.13b

A -Criancinhas (Ggrcprcz = escrevi)9 ...conhecestes o Pai v.14a

8 -Pais .......... (6grzpr¢ = escrevi)...conhecestes ...desde o principio v.14b

A -Jovens ...... (Ggrczpscz = escrevi)-- a Palavra permanece em v6s;
vencestes o Dem6nio v.14c

As exortag6es se dividem em duas partes, segundo o tempo verbal:

1. Nos versiculos  12 e  13 o tempo 6 presente;

2. No versiculo 14 o tempo 6 aoristo (passado). Na primeira parte o autor esta
comunicando algo novo, esta com os seus leitores (ouvintes) diante dele c
faz as advert6ncias e ensinamentos que julga necessarios.

A hierarquia dos nomes difere nas duas secg6es apenas no primeiro elemento.
Na primeira parte o autor usa /c/f7"'o (filhinhos, filhos pequenos) e na segunda partc
usaotermopo!.c7z'a(criancinhas).Nosentidogen6ricoostemospodemserconsideran
dos sin6nimos visto que ambos referem ao ser humano na sua primeira fase da vida,
mas no sentido estrito, o termo /c/c7cj'cz tern urn valor afetivo maior, ele carrega urn sen-
tido familiar mais explicito, enquantopck.dz'cz indica a criancinha como urn tempo cro-
nol6gicodavidasemaconotagaofamiliar,podendoserdamesmafamiliaounao.Afl-
guradofilhoestamuitomaisligadaadopai,enquantoacriancinhaestamaisligadaao
pedagogo ou ao mestre.

8.BAUER,W.W6.rfeJ.b£/c/!z!f7jzIve{/eHres'fcznie/}f,indicaqucotermo"po7.€ros"dcvcscrtraduzido,ncstacarta,col``o
o Dcin6nio, o Maligno, o artifice do  Mal (Mt  13,19; Jo  17,15; Ef 6,16;  lJo 2,13; 5,18-19).

9.ppiYCAr:3:€T£:t3u3S,C;;2t:::?::ScC:;atrmos°.Verb°noprcscntcteJ.ap/!6=cscrcvo)cinlugardoaoristo(efg7.fl/7S#=cscrcvi):
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2.1 Uma proposta de leitura concantrica

re/t77z'cz[° ---   (filhinhos, est5o perdoados vossos pecados)

Pcz/Greg ---- (Pais, conhecestes "aquele" desde o principio)

Ivecz#z's/cog.----- (Jovens, vencestes o Maligno)

Pc%.dz'cz ------ (Criancinhas, conhecestes o Pai)

PczZGres ------ (Pais, conhecestes "aquele" desde o principio)

IVccz7"'s'/co[.------ (Jovens, a Palavra permanece em vos -vencei o Maligno).

Este esquema 6 urn pouco mais artificial, mas pode enfatizar a figura dos pais,
sua responsabilidade, seu papel fundamental na vida da familia, na vida da comunida-
de como testemunho, como exemplo e como mestres. Nesta visao conc6ntrica pode-
mos vcr a comunidade unida, quer ao redor de seus pais biol6gicos, quer ao redor de
seus guias espirituais e mestres. 0 elemento saliente s5o os pais, com sua experiencia
anterior, sua viv6ncia e sua bagagem de fe que serve como luz para os mais jovens.
Aqui acredito que Rensberger nao entendeu o sentido terminol6gico joanino, pois
afirma que os jovens e os pais n5o I.epresentam diferentes segmentos da sociedade,
mas urn grupo inteiro, e pais e jovens seria apenas uma terminologia da ret6rica bi-
blica". 0 autor da carta trabalha os conceitos fundamentais do amor, da luz, da ver-
dade para a comunidade que precisa lutar contra os anticristos, ou melhor, contra o
Dem6nio. Os tempos da Carta sao tempos dificeis para as comunidades crist5s. As
perseguig6es, as maledic6ncias, as pris6es e mortes se faziam muito presentes neste
final do primeiro s6culo e inicio do segundo. De urn lado esta a sinagoga, depois da
destruigao do Templo (70 dc) e dos resultados dos concilios de Jamnia (80-85 dc), a
qual n5o admite a presenga dejudeus convertidos na sinagoga e determina a sua ex-
pulsao como hereges. Do outro, esta o imp6rio, o qual acata as acusae6es da sinagoga,
e comega a desencadeai- algumas incurs6es especiais conti.a os "minim" (cristaos) a
Partir de Nero'2.

10.Diversosdocumcntosmintisculossubstitucmoteuno"tcchnia"=filhospor"paidia"=criancas,Cf.322,323,945,
1241,1739  c outros.

11. RENSBERGER, D.  /,2,i /o/!/2, p.71.

12. MA;ZZA\ROLO,I. Apocalipse, esoterismo, pi.of ecia ou resist6ncia? , p.14.
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1.2. Os termos no contexto da Carta

a. Fz.//tz.77feos (teknia) indica urn tratamento afetivo do autor a todos os seus leito-
res, nao no sentido literal e sim no sentido metaforico. Todos os seus leitores (ouvin-
tes) sao filhos afetivos do autor que usa, neste particular, a psicologia do anciao, do pai
espiritual da comunidade'3. Na constituicao familiar os filhos sao mais jovens que os
jovens, mas mais crescidos que as criangas. Mesmo que algumas vezes, no ambiente
familiar, eles possam ser tratados como criangas (technia), na dimensao da Carta, fi-
lhinhos 6 urn tratamento afetuoso, que pode ser dirigido a adultos, mas que sao apren-
dizes no caminho da fe e das praticas evang61icas.

b. Pe"tJoczc7os (aphe6ntai)

0 verbo "aphi6mi" sigifica lancar para fora, langar para longe, arrancar. i uma
apao de separacao e distanciamento. 0 sentido deste afastamento relacionado com o pe-
cado ou a falta confere o significado de perdoar. Quem perdoa tamb6m retira, apaga ou
lanca para longe aquilo que machucava. Perdoar 6 arrancar, tirar, tomar inexistente para
permitir recome?ar. Algo que nao esta mais presente nao precisa ser lembrado ou nao
tern mais influ6ncia como antes. Estavam esquecidos, haviam sido apagados os peca-
dos, portanto, a comunidade ja estava apta a recomegar corajosamente sua missao.

c.  Os'pecczc7os (hamartiai), (a v6s = /t)//7€z.# ou de v6s = ky"oA/?)

0 termo /7cz77ccz7'fz'cz indica pecado, ofensa, mal cometido contra algu6m. Na teolo-

giajoanina(Jo8,21.24;9,41;15,24)opecado6umaposturacontrariaaverdadeoude
oposigao ajustiea. 0 pecado 6 uma agao momentanea, uma decis5o impr6pria ou uma
atitude infeliz que Deus perdoa ou a comunidade perdoa (Mt 16,16;  18,18). 0 tinico
pecado que nao obt6m perdao 6 aquele contra o Espirito Santo porque 6 a resist6ncia a
verdade e ao bern fundamental na vida da comunidade e da pr6pria pessoa (Mc 3,29;
Mt  12,32; Lc  12,10).

Ha urn outro conceito de falta que 6 ap/7cz./G#tcz (divida). Este 6 tamb6m urn peca-
do, mas nao 6 usado aqui pelo escritor sagrado. A palavra divida tamb6m 6 pecado,
tamb6mofendeetamb6mrompecomajustigaeaverdade.Eprecisoconferiradivid&
omesmogi.auderesponsabilidadeeimportanciaqueopecado,poistodaadivida6um
pecado. Assim como o pecado pode ser uma ofensa verbal, moral ou social, a divida
ten seus desdobramentos: econ6mico, moral, social.

Os pecados foram pei.doados (arrancados) cz v6s (hymim), no sentido indireto.
Usando a pedagogia do anciao, que tern ulna experiencia maior, uma viv6ncia mtais
profunda da fe e do evangelho, o autor conforta a comunidade como se fossein filhos
para afirmar que em Cristo seus pecados estavam perdoados. Alguns manuscritos tra-

13. RENSBERGER, D. /,2,3 /o/I;2, p.70, discutc a aplica¢ao do tcrmo p¢!.dz'cz como dctcrmina9ao dc todos os lcilol.cs,
Sc cstc conccito abrangc todos os lcitorcs, a qucm clc qucr falar com as cxprcss6cs vccr/i;'S/COJ. cp¢/c1/.cJ? Rcnsbcrgcr
n5o fax n distincao cntre fcc/i;zi'¢ c pcw.d!'¢.
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zem a variante no genitivo e personaliza mais a agao do perdao e, igualmente, a res-
ponsabilidade da atitude: os pecados vossos (lit. de v6s) estao perdoados.

d. Atrav6s do Nome dele (dia to onoma outou»

0 nome de algu6m 6 esse mesmo algu6m. Na tradicao semitica o nome indicava
a pessoa ou a sua representagao direta. Tudo o que pertencesse a alguna pessoa 6 a
"extensao" dela, assim o nome era a extensao da personalidade da pessoa. 0 segundo

mandamentodoDecalogovetaopronunciamentodoNomedeDeusporqueseriauma
bajulagao a pessoa quando seu nome 6 anunciado de modo impr6prio (Ex 20,7; Lv
19,12;  Dt 5,11).

Atrav6s do Nome de Jesus, o pecado da comunidade (filhos), foi perdoado. Invo-
car o Nome era acreditar, confessar a fe, abracar o Evangelho.  Quem assumisse o
Evangelho, invocando o None de Jesus, estaria obtendo o perdao dos seus pecados.
Num ato de proclamacao absoluta da miseric6rdia divina, o escritor afirma a comuni-
dade que a fidelidade ao Evangelho, atrav6s do compromisso com o andncio do Nome
de Jesus, seus pecados haviam sido perdoados.

e. Pczz.s ®at6res)

Os pais sao sempre uma figura de referencia, quer no horizonte biol6gico, quer
no aspecto psicol6gico, espiritual e social. Brooke afirma que os pais nao representam
lagos biol6gicos de patemidade, mas uma experiencia maior na caminhada da fe e do
conhecimento de Jesus Cristo[4. A comunidade crista assume o carater de uma familia
e os mais experientes se tomam para os maisjovens (em tempo de caminhada, nao em
idade) os pais, os tutores e os guias. Acomunidade 6 a nova familia, a verdadeira fami-
lia onde o amor e o perdao encontram lugar privilegiado. Os pais personificam a expe-
ri6ncia de vida, a sabedoria, a seguranga e o vinculo com as gerag6es anteriores. Eles,
no quadro familiar, sao o referencial a 6tica, da virtude, dos valor.es e da religiosidade.
No quadro da sociedade, eles representam a busca da vida, do sustento, da seguranca
social e a estabilidade dajustiga. Desta forma, pal.a as primeiras comunidades, os dis-
cipulos representavam os "mais velhos", os mais experientes e por isso os pr6prios
pais na fe. A eles Jesus veta os defeitos dos nobres e reis que descaracterizam as rela-
g6es  sociais  como relag6es  familiares  em virtude de serem d6spotas  e tiranos  (Lc
22,24-25). A comunidade crista tern que ser uma familia vei.dadeira, que vive o exem-
plo, o testemunho e a missao.

f. Co77/7eces/cs (egn6kate) aquele que 6 desde o comego (ap'arches)

0 verbo gz.7to^s'/co^ tern urn pi-imeiro  significado que 6 conhecer,  reconhecer ou

aprender. 0 segundo sentido seria entender ou compreender uma realidade, uma pes-

14. BEsOOKB. R. The Johalmine Epistles, 46.
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soa ou urn fato. Urn terceiro conceito 6 o de saber como conhecimento, como entendi-
mento e como resultado. Por tim, pode-se acrescentar, no sentido humano do termo, o
sentido de conviver, experienciar e entender o outro lado, a outra pessoa atrav6s da
proximidade.Esteconceitojaestapresentenoprofetaos6ias4,1.6(comosubstantivo"da`a!" = conhecimento). Os pais co72feecerczm (egn6kate) aquele que 6 desde o come-

go, eles ouviram de seus antepassados as verdades e as maravilhas que Deus fez (Sl
78,3-4). Na revelacao do pai, em seu Filho, entenderam e sabem que 6 Jesus cristo, sa-
bemquem6Verdadeiroeestavadesdeoprincipiocomopai(Jol,1-3).Aquelequeera
desde o principio 6 Luz Verdadeira (1Jo 2,5-7).  Conhecer 6 conviver e comprome-
ter-se. Os pais t6m uma fungao especial dentro da comunidade, pois cabe a eles o pri-
meiro testemunho. Aquele que 6 desde o principio (cf. Gn 1,1) se chama L6gos (Pala-
vra, realidade, existencia pr6-existente)'5.

9. /ove#s (neaniskoi)
Os jovens estao sob a tutela dos mestres e dos pais. Os jovens ainda precisam

aprenderasregrasfundamentaisdavida,muitosdependemdosmaisvelhoseporisso,
na comunidade, os jovens necessitam olhar para os "pais", os mais velhos. A comuni-
dade transforma a relae5o de pessoas estranhas numa nova experiencia de conheci-
mento e convivencia onde os anciaos toresbiteros) ou os mais velhos (pateres) se tor-
nam guias e exemplo para os mais jovens. Os jovens ja estao prestes a assumir, parti-
lhar e substituir muitos pais nas diferentes tare fas da vida. Os jovens se preparam para
serem pais/macs e precisam das orientag5es dos anciaos. Eles nao s5o apenas promes-
sa, ja sao a realidade do amanha, eles serao amanha o que estao sendo hoje.

h.  ye7?cesfes (nenik6kate)

O verbo "nika6" indica iJe7zcer, ganhar ou sei. vitorioso em urn desafio. Os jovens
s5o vitoriosos diante de uma grande provaeao: o dem6nio, o Mal. De que formas o Dc-
m6niotentaosjovens?Quaissaoasprovocag6esqueosjovenst6memralagaoaopas-
sado, aos valores transmitidos pelos pais, aos ideais de vida? Vencer o Maligno ¢o/zcl-
ro;7) nao 6 apenas vencer a dimensao do pecado sexual (urn mandamento dnico), mas
vivenciar o Decalogo que se resume no Novo Mandamento (1Jo 2,8), que 6 antigo pot.
ser o de cada gerag5o, de cada lugar e cada pessoa. 0 jovem precisa vencer o Maligno
para amar de verdade, para aprender a justica e seus limites. Os jovens vencei.am o
Maligno. E quem sao estes jovens? Na dimens5o familiar, eles s5o os filhos que estao
saindo da adolesc6ncia e se preparam para assumir a vida profissional, familiar c so-
cial. No contexto da Comunidade Joanina, eles s5o os cristaos novos, aqueles quc cs-

15. 0 tcrmo L6gos ocupa uin dos lugarcs proemincntcs da tcosofia grega, especialmentc em Hcraclito o Platao. 0 scno
tido 6 muito amplo pois ele 6 o principio dc todas as coisas, a origcm do cosmos. Na tcologiajoanina, o Logos 6 Jcs`ls
CristonaqualidadedeMcssiaspr6-existcntc.Nostcmposdarcdacaodosescritosjoaninoshaviamuitadiscuss{lo.so®
brcomomcntocmqucJcsussetomaraMcssias.ParaalgunsJcsuscramcssiasapartirdobatismo;I)araoutros€`|){`l.a
tir da rcssurrcigao; outros afirmavam quc cle era mcssias dcsdc o sou nasciincnto. Usando csto tcrmo grcgo, o escli-
torjo{`nillo d!i uma rcsposta tcol6gica final: Elc era o Cristo dcsdc scmprc, dcsdc o princii)io.
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tao assumindo a nova forma de vida segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Para estes,
vencer o Maligno era ter a forea de superar os velhos paradigmas, as estruturas cadu-
cas das tradig6es, quebrar os padr6es de 6tica racial criada por Esdras (Esd 9-10). Para
aderir ao Evangelho e ao Novo Mandamento, muitas mulheres e homens enfrentavam
crises familiares (consangtiinidade), perseguic5es da sociedade, dos parentes e ami-
gos. Os cristaos eram tratados como hereges, como maus e traidores das tradie6es ju-
daicas, pois para viver o amor era preciso praticar ajustiea social com o pobre, o 6rfao,
a vidva e o estrangeiro (Is 1 ,10-20). Mas o Maligno insistia mos privil6gios dosjudeus,
das castas, da hierarquia, da corrupgao social e religiosa. Estes rec6m nascidos no cris-
tianismo tinham superado esses paradigmas e viviam uma experi6ncia plural dentro
de uma nova familia (At 2,42-46).

i. a A4:cz/I.gro (t6n pon6ron)

0 Maligno pode estar presente no pecado (cz77?czrfz.cz -1,8), no mentiroso ¢sei!s-
fGs 2,4), no Anticristo (cz7£/I.cferz'sfos' -2,18), no comportamento pervertido (cz#omz.cz -
3,4). A posigao central da lJo 6 que Deus 6 Luz (sin6nimo de Verdade e Justiga) e o
Maligno 6 Treva (sin6nimo de Pecado, Mentira, Injustiga). 0 Maligno ensina o mal e
rompe com a comunhao fratema (koz.#6#z.cz 1,6), fonte da Luz e da unidade entre os ir-
maos e com o Pai. Por isso, para constituir uma familia no amor 6 fundamental vencer
o Maligno (2,13b).

A atuagao do Maligno na familia se da quando ele consegue romper as relac6es de
responsabilidade com os filhos e da a liberdade destes se separarem, se divorciarem e
deixar os filhos na car6ncia do afeto, do born exemplo e da seguranga. 0 Maligno pode

::t::£eoLr::°d::cda°osefiih:::eqsj:Sr:::bseer::#en¥£Cn°raTnpcr;:Tis:::cca°p:csfeduasd:ad]:'r:Sc%u£Ceec::
mento de urn amor recebido. Ele ainda pode atuar no desvio de conduta dos jovens, na
entrega aos vicios e na ruptura das relag6es intemas do lar. O Maligno faz ojogo da men-
tira, da treva, do 6dio. 0 Maligno cria o 6dio, urn 6dio sem motivos (Jo 15,25).

j.  Crz.cz#€czs ®aidia)'6

Na estrutura familiar as crianeas sao as que mais exigem cuidados, atengao e pre-
paragao. As criancas serao os adultos de amanha, mas elas dependem muito da "for-
matacao" (de como sao recebidas, acolhidas, orientadas e desenvolvidas)'7. As crian-
gas nao sao projeto, elas sao realidade viva, presente e importante na vida dos adultos.

16. BAUER, W.  Wb./.fe/.b#7tc/I z!/#! Ivew/Ie Testament, p.  I 198, dcfinc "p¢J.a" coino infantc,jovcnzinho, crianq:a. Dcstc
tcrmo surgcm outros corrclatos como pedczgogo, pcd¢gog!.cz c outros.

17. Ha estudos multidisciplinarcs quc mostram a importancia dos primciros tempos dc vida de uma pcssoa como dcci-
sivos para o sou future. Para estudiosos da UFRS o ser humano nascc, praticamentc fonnatado, com poucas opc6cs
dc mudanga a "posteriori". Alguns acrcditam quc o fim da "moldura" psicol6gica se da por volta dos scis anos. Indc~
pendcntcmcntc disso, no proccsso da vida crista tamb6m ocorre algo scmelhante: dependendo de como uma pcssoa
6 inscrida na comunidade cla vai vivcr cssc jeito dc scr, mais carismdtica, inais conscrvadora ou mais I)rofelica.
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A crianga pensa como crianga e se nao lhe for permitido agir como crianga ela estara
sendo tolhida na sua etapa da vida. Na orientagao que o autor da Carta esta passando
para a Comunidade crista, essas pessoas ¢ovens e adultas) precisam receber urn cari-
nho especial, uma compreensao pr6pria de quem esta "nascendo" outra vez. Como
uma mac que carrega no ventre urn novo ser, ela nao pode pensar s6 no futuro, precisa
pensar no aqui e agora. 0 amor ao nascituro nao sera dispensado quando forjovem ou
adulto, mas ainda no ventre, no espaco existencial do escuro, do sil6ncio e do dialogo
dos sentimentos. A mesma pedagogia precisava ser dispensada aos que se propunham
a comeear outra forma de vida na comunidade crista. Agora 6 a hora do amor, do per-
dao, da solidariedade e do carinho.

1.  Co7c%ecc5'fes o Pczz. (egn6kate t6n pat6ra)

Os pais conheceram Aquele que 6 desde o principio, enquanto as criangas conhe-
ceram o Pai. As criangas aqui nao sao a parte mais jovem da comunidade, os que ten
memos idade, mas os que, mesmo adultos, estao entrando na nova familia e a palfir des-
te encontro com Jesus Cristo, como criancas ou criaturas pequenas e humildes, conhc-
ceram o Pai (Jo 14,10-11 -"Quem me v6, v6 o Pai"). No contexto da lJo, as criangas
s5o os que estao sendo acolhidos pela comunidade. Estesja conheciam o pai, pelas tra-
dig6es dosjudeus ou por outras fontes das religi6es, mas agora estavam sendo acolhi-
dos para conhecer Jesus Cristo. 0 Autor usa a psicologia do anciao, do velho experien-
te, da sabedoria do mestre para instruir a comunidade a quebrar os padr5es convencio-
nais onde os mais idosos, os mais antigos e os mais iniciados t6m privil6gios. Ele insis-
te na afetividade da comunidade como forma de garantir urn espago para todos. Estcs
novos cristaos tinham conhecido o Pai, mas pode ser que este Pai, mostrado pelas tra-
dic6es tivesse urn rosto deformado, terrivel, sedento de vinganga como os deuses da
mitologia (Ex 19,9-25). Agora era preciso conhecer o verdadeiro rosto do Pai, revcla-
do no Filho (Jo 5,19-23;  1Jo  1,1-3).

in. Jove#s (neaniskoi):

in.1. Soz.a/orfcs (ischyr6i est6) -Este 6 urn belo conselho, urn encorajamcnto
para os novos cristaos. Geralmente o comeeo de tudo 6 entusiastico, mas depois o ct`u
lor vai dando lugar ao frio e ao t6dio. Estes novos ci.ist5os estao cheios de coragem, dc
animo e luta. Eles sao fortes pot. que venceram o Maligno (2,13b).

in. 2. .4 Pcz/czvrcz dc Dc£/spcr;77cz7tecc c77c vc;s' (ho logos tou Theou m6nei) -0 sC-

gredo da vit6ria contra o Maligno 6 a Palavra de Deus que permanece neles. 0 Evangc-
lho esta vivo, 6 uma semente que caiu em terra fertil e o fruto desta comunhao esta scn-
do conhecido pelo vigor com que lutam contra o mal.

in.  3.  Ire;7ces'/es o De"o^;7z.o (nenik6kate t6n poneron) -Dar o testemunho do
Evangelho em todas as circunstancias nao 6 facil. 0 Dem6nio se manifesta dc muil.is
fomas (Jesus foi tentado tres vezes, Mt 4,1 -11 e par.), e quando ele 6 expulso, I)I.oclll`{\
outros sete para derrotar quem o expulsou (Lc  11,26).  Quom quer fazcr partc (lcst{\
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nova familia necessita da coragem e da forca destes novos discipulos que, nao obstan-
te o sofrimento e as perseguig6es, permanecem firmes na Palavra e na Agao.

3. Conselhos pedag6gicos para o amor familiar]8

A primeira Carta de Joao continua com uma s6rie de ensinamentos no estilo pe-
dag6gico-familiar. Talvez se pudesse fazer uma sintese destes ensinamentos tomando
a primeira exortacao:  "Ivao czmez.s o 777wJcdo..." (v.15), pois o amor ao mundo sintetiza
todoopecadoetodasastentag6es.QuemamaomundonaotemcomoveraLuz,aver-
dadeeaFamilia.EprecisoamardojeitoqueElenosamou,assimsepodefazerdaco-
munidade uma familia (Jo 13,34-35).

3.1 As propostas do inundo ndo correspondem ao amor do Pat

A familia tern como papel principal encontrar os caminhos do amor que corres-
pondem aos valores entre pais e filhos, a estima, a sinceridade e a fidelidade. Aos pais
foi dito, desde o principio (2,13) que o amor 6 o vinculo entre marido e mulher que faz
dosdoisumas6cameeums6pensamento(Gn2,24).Estaunidadeentrehomememu-
lher se transforma e transborda na unidade e no entendimento entre uma geragao mais
antiga com uma gera?ao mais nova no ambito da familia,  da relacao pais e filhos.
Aqueles que amam o mundo nao cultivam o amor do Pai (2,15). Quem ama o mundo
cultiva nele a treva, o pecado e provoca a ira humana e divina por que insere no mundo
a viol6ncia e o 6dio (Ap 22,15). O mundo ama o pecado, a injusti?a, a violencia e 6dio.
Estas propostas nao s5o compativeis com o amor do Pai que tipifica no Filho seujeito
de amar (1Jo  1,3).

3.2 0s desejos do mundo ndo sao os desejos do Pal

Aquilo que esta no mundo representa o desejo da came por que esta ligado ao po-
der da treva. Aquele que ama o mundo nao ama ao irmao e por isso sua forma de viver 6
mentirosa (1Jo 2,4).  A familia deve resistir aos desejos do mundo, os pais precisam
amar,perdoarequandosurgemcrisesdei-elacionamento,conduzirseusparceirosparao
"deserto" e falar ao corac5o da sua pessoa amada a tim de reconquistar o primeiro amor

(Os 2,16; M12,15-16). A familia precisa I.esistii. as provocac5es do mundo, aos desejos

g:£r:gr°st:;:i:'dr:sa:£:ump:i°or#gein:::eesnptre::::ssee¥]£Lsht:#:d2:104?:lit;£rpefc°[seos:upe°;
palavra de Deus permanega a fim de que o amor venga o mal (1Jo 2,13). Os olhos enxei.-
gain os desejos pr6prios (1Jo 2,16), mas o amor v6 a realidade da familia.

3.3 0 irmndo passa, mas o amor permanece

No final de todas as coisas sobram tr6s virtudes: a fe, a esperanca e o amor, mas o
amor 6 a maior delas e a dltima (1 Cor 13,13). Todas as coisas passam, as casas, as tei--

18. Para cstcs consclhos familiarcs usamos coino tcxto dc apoio tamb6m os versiculos 15-17, mas como nao os traba-
lhamos na cxcgcsc, prcfcrimos dcixa~los fora da rcfcr6ncia inicial.
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ras, os campos, o bois, mas o amor permanece por que aquilo que ele constr6i, nem a
traga,nemaferrugem,nemacorrup?aodestroemQ4t6,19-21;Lcl2,33-34).Porisso,
a familia vive a dimensao do Novo Mandamento: ``.4gife/e g#e cz77£cz se# I.r;7t6o esfc5 77ci
/ilz e 7tc/e #Go s'e e7tco77/rcz o eLscG77c7cz/o" (1Jo 2,10). 0 amor profundo constr6i relagao
de pessoas duradouras, no perdao, na caridade e na verdade.

4. Conclusao

0 autor da  lJo tern muita clareza das propostas e dos conselhos que da. Ele,
comodissemosacima,usaapsicologiadoanciao,doPaiquetemumalongaexperi6n-
ciaefongaparaencorajarosseusfilhos.Acomunidade6concebidacomoumafamilia,
os anciaos sao considerados como os pais. A familia nao 6 homog6nea, pois nela estao
os anciaos (pais/macs), osjovens (mogas e rapazes) e as criancas. Essas categorias es-
tao representadas nas pessoas mais experientes e firmes, nas que est5o bern iniciadas e
fortes e aquelas que estao rec6m comecando a proposta de comunhao. Todas elas sao
importantes para a vida da comunidade, como todos os membros de uma familia sao
importantes para constituir a felicidade dos pais e dos filhos.

Afamilia(Comunidade)temdiantedesimuitosperigos,muitastentag6esemui-
tosinimigosquetemcomofinalidadedestruiroamor.Atarefadeconservaroamor,de
manter a estabilidade e de vencer o mal 6 de todos, mesmo que a responsabilidade pri-
meira seja dos pais (anciaos), osjovens n5o est5o livres desta colaborag5o. 0 amor fa-
miliar (social, patri6tico) esta sob a cust6dia de todos e cada urn precisa empenhar-sc
para que ele possa acontecer.

0 autor da carta parece estar muito consciente da forga do mundo como atracao
traidora do amor familiar (comunitario). 0 mundo se apresenta sedutor, atraente, mas
voraz e os que ele traga nao devolve inteiros. Ele, como urn monstro insaciavel de sanH
gue,seencarregadedevorarefazervitimas.Paraqueoamorfamiliarpermaneeavivo,
faz-semisterumaconscienciamuitoclaradestesperigos,destastentag6esedestasilu-
s6es  fatais.  As exortac6es passadas nesta carta apontam para uma necessidadc da
consciencia politica, da descortinagao das falsas id6ias, dos engodos aos quais os pais,
os jovens e as criangas podem ser conduzidos.

As relac6es familiares perfeitas sao urn ai.qu6tipo usado pelo autor para falar d£`
Comunidade crista. 0 tom das exortag6es 6 amoroso, sereno e confiante. Usa o laclo
positivo da pedagogia, falando do valor do amor e do ben que fazpe„7tcw?ecg/.//`/./)7cJ
7tcz Pcz/czvrcz pcz;'cz ve77cer o De77£oA77z.o.  o dem6nio apresenta sempre como prior.it£'`rii` {\
vontade pessoal sobrepujando a vontade de Deus. A familia, a partir dos pais, 1)rccisn
conservar a palavra que lhe foi transmitida desde o principio (1Jo 2,14) a fin dc que o
amor construa uma unidade na vontade do Pai e permanega para semprc (1Jo 2,17).
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