
A ]MAGEM DE JESUS EM ATOS

Anizio Freire

Introdu¢ao:
Urn caminho de salvacao para todos

Se as igrej.as cristas vivem voltadas para defender seu poder temporal, esta pos-
tura produz e divulga a imagem de si mesmas. 0 que fizeram as igrejas hist6ricas ao
longo desses dois mil anos? Em nome de Jesus de Nazar6, em vez de somar forgas para
formar povo solidario e uma mente humana e espiritual, dividiram-se fazendo uso do
nome libertador de Jesus parajustificar suas teologias, formando no povo uma menta-
lidade individualista, devocionista, sem aquela percepcao divina do valor imensura-
vel de cada ser humano.

Muitas de nossas teologias nao ajudaram as pessoas a serem mais conscientes
com relagao a sacralidade do outro; mas o outro, o diferente, foi sempre visto como
inimigo. Por isso, fomos mos armando por dentro e por fora para enfrentarmos e com-
batermos ``os inimigos da salvacao". Sera esse o contexto em Atos, onde crist5os eju-
deus estao se combatendo por causa da ressurrei?ao de Jesus de Nazar6? De acordo
com a divisao esquematica do livro, estamos abordando textos em que se mostra a vida
dos primeiros cristaos em Jerusalem, provavelmente entre os anos 34 e 74 dc.

Mesmo que o livro tenha sido escrito mais tarde ®rovavelmente entre 80 e 90), o
fato 6 que Lucas quer deixar claro que "o caminho da salvag5o", iniciado em Jerusa-
16m, nao 6 uma id6ia pessoal ou grupal, mas uma pessoa hist6rica, chamada Jesus de
Nazar6, que cz77c7o#por /oc7czpczr/c/czze77c7o o bcrm (At 10,3 8). As imagens ou titulos, em
relagao a pessoa de Jesus, surgiram do seu relacionamento com as pessoas na sua vida
diaria. Eles sao reflexos de mentes abertas ao novo do Deus vivo na hist6ria. Tais men-
tes se deixaram tocar pelo amor, pelo jeito sensivel e acolhedor daquele que viveu/cz-
zendo o bern.

Como obra literaria, o livro dos Atos revela a intengao do seu autor: 777os/rczr o

progresso do cris.tiawismo, a partir de Jerusalem, o lugar de sua origem, ate Roma ca-
pj.fcz/ c7o r.77cpGr!.o` . 0 crescimento da fe aparece como acao do Espirito nun contexto
hist6rico de uns cem anos, Ilo qual o Co77i7.#%o c7cz Scz/vcz€Go estava sendo feito. Partin-
do de Jerusalem, esse Ccz77iz.;7¢o chegou ate Roma; mais tarde, por toda a Europa, e, de-

pois,  ate n6s.  Agora sao  dois mil anos  de cristianismo.  Sera que  esse Caminho  foi
realmente para todos? Suponhamos que tenha sido. E por que aconteceu tanta divis5o
de caminhos e atalhos? 0 que isso reflete de fato? N5o seria a "fragmentariedade" da
mente com seus pontos de vista politico, religioso e ideol6gico? 0 certo 6 que, ao Ion-

go desses dois mil anos, o nome de Deus e o nome de Jesus foram usados para legiti-

I.  GUNDRY, H.  Robcrt` Pcz;!o7`fli7!f[ cJo IVovo  res/c;7ic;I/o.  Sao Paulo:  Ed.  Vida Nova,  1978, p.  239.
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I)cnti.o (lcti*{` c,¥t€iiH{~Lo dc tempo, mulhercs, negros e indios foram barbaramcntc l11{`s-
siicrados cm nomc da cruz salvifica. Tudo isso em nome de Deus. 0 nome 6 a css6ncia
dc Deus. Esta cssencia 6 a vida de Deus para todos. Sera que o cristianismo aprendeu
mesmo a nao usar o Nome do Senhor, teu Deus, em vao (Dt 5,11)?

No inicio deste novo milenio, as Igrejas cristas precisam fazer uma auto-avalia-
cao muito s6ria no que diz respeito as suas posturas moralistas, discriminadoras frente
aos povos que nao chegaram a conhecer o Cczmz.#feo por causa da insensibilidade dos
agentes e obreiros da salvacao.  Se esses povos chegassem hoje e perguntassem as
lgrejas do Caminho: de fato, o que significam para voces seus pr6prios discursos de
salvacao? 0 que 6 mesmo salvagao? Como entender a salvagao na boca, a discrimina-
cao na mente, o 6dio no coracao e a violencia nas maos?

Penso que n5o basta dizermos que Cristo ressuscitou, quando o nosso relaciona-
inento uns com os outros 6 uma negacao daquilo que falamos. Proclamamos o 77o7„e de
Jesus, mas em nossas relag6es cotidianas permanecemos ferindo com palavras, com
indiretas c atitudes preconceituosas a interioridade dos nossos semelhantes.  Procla-
mar em ptiblico que Cristo ressuscitou, e depois vivermos indiferentes aos nossos se-
melhantes, isso nao passa de uma hipocrisia, porque o caminho do Ressuscitado nao 6
urn caminho idealistico, mas uma relagao solidaria de comunhao e participagao onde
ningu6m discrimina a ningu6m. Precisamos interiorizar em n6s mesmos que esse Ccz-
mz.#foo n5o 6 uma crenca, nao 6 uma id6ia, mas uma relacao viva e existencial entre as

pessoas no hoje divino. Por isso diziam os misticos da vida: Ccsserm czsp¢/czvrczs e/cz-
lem as obras.

0 uso dc palavras, como o nome de Deus e de Jesus, nao provocou ainda uma
mudanga radical cm nossa estrutura psicol6gica, porque csses nomes foram transfor-
mados em imagcns, e transmitidos mecanicamente sob pressao. Onde ha pressao nao
existe educagao libcrtadora, nem relacionamento confiante. Imagens sao fotografias
da mente.  As cores de urn retrato dependem radicalmente dos conteddos da mente
consciente ou inconsciente. Elas se formam no processo de relagao educadora ou re-
pressora. Precisamos entender o que 6 mente e consciencia, para percebcrmos o senti-
do das imagens que a Igreja primitiva produziu a respeito de Jesus de Nazar6.

Estamos no tempo das imagens. Toda imagem 6 criada pelo pensamento. Se o pen-
samento estiver condicionado por uma determinada tradigao, ideologia politica ou reli-

§:°nssaa'dcoerrifiTsehn::ri];Itp]:°ddauizn]:ia?T£Z±[;nqaugee#G:efefi;:rmaodra;.?::dnoa%srg:;Se::eoasLfedfdz.erio?
gens porque, segundo eke, as imagens criam distdncia e dividem as pessoas. Certa;"er\-
te,  onde ha essa distancia ha conflito.  Ora,  se as  imagens  sao  fonte de conflitos mos
relacionamentos humanos, que sentido ten a divulgacao de tais imagens ou simbolos?

Observando a vida de Jesus de Nazar6, ele nao divulgou imagem de ningu6m; nem
mesmo do Pai. Na sua relagao com as pessoas, cle mesmo era essa imagem, mas a ela
nao se apegava. Como ser humano, Jesus revelava no seu jeito de ser a presenga etema
do Imensuravel. Ele era inteiramente livre diante das instituig6es do seu tempo, e n5o
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iliLva ncnhuma atcncao ao podcr autoritario dos govcmantcs, dos csc]il):i*, tlt iH Hiiccrtlo-
tcs, ncm dos monges que fugiam do mundo. Jesus 6 urn homem do sou temi)ii, pi`ra sou
tempo. Ele n5o foge da realidade. Mas esth presente no meio das multid6es, buscando
entenderosdesafiosquepervertemainterioridadedopovohumilde.Jesustrabalhavaos
pobrespordentroeporfora.Pordentro,paraqueelesn5oficassemcondicionados,nem
dominados pelas ideologias politicas e religiosas da tradieao do seu povo, especialmen-
tedaclassedominadora.Porfora,paraqueelesserelacionassemunscomoutrossemes-
pirito de superioridade, mas como irmaos (Mt 20,24-28; 23,8; Gn  13,8).

OprojetodeJesus6anunciaraliberdadedoserhumano,empobrecidopelosiste-
maperversodamenteegoista.Suapobrezamostra-seemdoisniveis:interioreexterior.
0 homem empobrecido intemamente 6 cego em relaeao a si mesmo, aos companhei-
ros e a Deus. Esta cegueira o faz perder de vista o valor de si mesmo, dos outros e da
vida. E empobrecido exteriormente pelas p6ssimas condic6es de vida, ele se sujeita a
tudoparasobreviver,mesmoquetenhademataroseusemelhante.Pobresericosestao
nesse estado deploravel da mente. A mente egoista, preconceituosa, discriminadora,
tradicional,  6  impiedosa no  relacionamento com seus  scmelhantes.  Alias,  ela nem
sabe o que venha a ser relacionar-se, porque ela, em si mesma, esta isolada da vida. Se-
gundo Osho, "relacionar-se com uma pessoa 6 relacionar-se com uma infinitude".
Quando nos aproximamos de uma pessoa estamos diante de urn mundo impenetravel.
Mas quando o relacionamento 6 baseado no amor, entao, em tal aproximacao, na inti-
midade do coracao, podemos juntos penetrar no mundo imensuravel uns dos outros
sem receio nem temor. Mas isso depende do amor verdadeiro. Cada ser humano 6 uma
presenca sagrada no mar da existencia. Jesus de Nazar6 via em cada ser humano uma"infinitude" do Deus vivo.

OprojetodeJesusvisaessarealidadedoserhumanocomoumtodo.Paraissoele
descobriu, por si mesmo, a pedagogia educadora do relacionamento. A base dessa pe-
dagogia 6 o escutar sem preconceito, semjulgamento do que 6 certo ou errado; do que
6puroouimpuro.0DeusdeJesusCristoestamuitoal6mdetantatolicedenossamen-
te, condicionada por s6culos de hist6ria. Trabalhar o ser humano por dentro exige sa-
bedoria, tato e amor. Neste sentido Jesus foi mestre. Nao basta o discurso verbalizador,
ideol6gico.Enecessarioouvirooutronasuatotalidade.Issorequeratengao,paciencia
e amor total. Caso contrario, o discurso verbal pode acentuar sempre mais a rea?ao ne-
gativa do ouvinte, ou o abismo entre quem fala e quem ouve. A funeao do discurso, ou
a pregagao da palavra de Deus, 6 criar uma celia sintonia entre pregador e ouvintes, a
fimdequecadapessoapresentesinta-seestimuladaasemodificarinteriormentee,as-
sim, possa agir com responsabilidade no relacionamento uns com os outros. As ima-
gens que temos de Jesus mos ajudaram nesse sentido? Entrando no texto de Atos 3,1-
4,22 queremos descobrir se as imagens que ai emergem, sobre Jesus, fortaleceram en-
tre os cristaos a unidade e comunhao ontem e hoje.

0 texto: Atos 3,1-4,22

0 nosso estudo tern como base Atos 3,1-4,22. Trata-se de uma unidade literaria
em estilo de discurso dirigido a /srcze/. 0 texto mos fala de win feo77te" pczro/z'/I.co de
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Tomamos csse texto, porque nele encontramos as principais imagens de Jesus,
Clue queremos estudar.  Sao imagens ou titulos que nasceram da fe na ressurreicao
(4,13-26). Elas s5o o suporte da fe dos ap6stolos. Para eles, Jesus 6 Se#feor e A4less!.czs
(2,36.,3,1&),ServodeDeus(3,\5),SantoeJusto(3,L4),Pr{ncipedavida(3,L4),oNa-
zareu (3 ,6), Profeta (3 ,2;2:) e Filho de Deus (9 ,20n.

Na divisao do livro, o nosso texto faz parte do bloco que se refere a vida cJ¢ Jgre/.cz
c/e /erwso/G7# ( 1,12-5,42). Este discurso foi colocado na boca do ap6stolo pedro com a
rinalidade de confirmar a radicalidade da fe crista: Jesus de Nazar6 foi morto, mas o
Deus vivo o ressuscitou dos mortos. Buscamos dividir a unidade literaria em oito par-
tes tematicas, que emergem de cada parte.

Divisdo do texto

a) At 3,1-10: a cura de urn paralftico de nascimento

Trata-se de urn relato de milagre com a finalidade de comunicar, ao povo das pri-
meiras comunidades, o poder da fe que vein do nome de Jesus. A cena acontece em ph-
blico, a porta do Templo, que os ap6stolos, comojudeus, freqtientavam para a oraeao.
Pela fe, eles dao continuidade aos atos libertadores de Jesus de Nazar6, em Jerusalem.

Vivendo de esmolas, o homem paralitico ali estava a espera dos "turistas", a fim
de receber ajuda para sua sobrevivencia. Mas Pedro com Jo5o vao romper o esquema
tradicional que recomendava dar esmolas (Eclo 3,30; 7,10; Tb 4,12). Agora, eles vao
revelar uma forga nova no ambito do Templo. Esta forga 6 o #ome de Jes#s Crz.Jfo, a
IVczzczrc#o (3,6), que faz o homem andar, saltar e louvar o Deus vivo dentro do Templo,
e dentro da Vida. Este 6 o fato que deixa o povo admirado e assombrado. Por isso, Lu-
cas poe na boca de Pedro urn discurso teol6gico, que foi dirigido aos feome#s de Jsrcze/
(3,12). Sua intencao 6 a de provocar mos ouvintes uma mudanca de mentalidade.

b) At 3,11-16: o Deus vivo dos Patriarcas glorifica o servo Jesus

Neste discurso o autor do Livro dos Atos faz Pedro proclamar a acao libertadora
do Deus vivo dos patriarcas, o qual manifesta seu poder glorificando o sew servo Jcs".T
(v. 13). Mesmo tendo sido entregue e negado diante de Pilatos, agora Jesus 6 aprovado
por Deus. Nesta parte est5o concentradas quatro imagens sobre Jesus: Servo, Santo,
Justo, Principe da vida. Todas elas foram tiradas da tradieao biblica (Is 6,3 ; 41,14.16. 20;
52,13; 54,5; Hab 2,4). Certamente a id6ia basica 6 a de comunicar quc o antincio (l{`s
Escrituras, sobre o Messias, se cumpriu em Jesus de Nazar6. Esta 6 a visao da fe clisti~`l
mas para a fejudaica a realidade nao foi bern assim, porque logo a elite do tcmplo rc€`-
giu (4,1 ).

0 conteddo da pregaeao de Pedro sobre Jesus, com suas imagcm, 6 pol6mico c
nao convence as autoridadesjudaicas (18,13-15; 21,28-31 ; 24,5-9; 25,8; 26,21 ). Mcs-
mo fazendo urn forte apelo a conversao dos judeus, para que reconhcccssem em Jesus
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t) Sciihol. € Dcus, isso "~Lo tcvc muito sliccsso. Miis tcvc succ.qso clltrc `iH I)i'iliicii.osju-
(Ious convcrtidos c com os pagaos. Estcs abandonavam sous idolos c sc convcrtiam a
Dcus, accitando o caminho anunciado pelos cristaos (At 14,15;  15,19; 26,18.20;  lTs
I,9; Gl 4,9;  1Cor  10,7.14).

c) At 3,17-24: da ignorancia a conversao

Pedro faz urn apelo ao arrependimento por causa do assassinato de Jesus de Na-
zar6, o qual, ap6s sua morte e ressurreicao, foi reconhecido pelos primeiros cristaos
como Messias e Profeta. A respeito dele, acentua-se aqui o testemunho das Escrituras
(Dt 1 8,15 .19). Mais duas imagens sobre Jesus sao destacadas -o Messias e o profeta -
que fundamentam o andncio da morte e ressurreig5o de Jesus. A ignorancia dos israe-
1itas revela o desconhecimento do designio do Deus vivo, anunciado pelos profetas,
segundo a mente crista (3,18; 2Cor 3,14-16; Lc 24,25-27). Toda atitude de ignorancia
pode ser compreendida pela pr6pria pessoa, se ela nao sejustifica mas toma consci6n-
cia e muda de vida. Converter-se e fazer a descoberta da face do Senhor no outro e em
simesmo.Ereconhecersuacegueirasemmedo.Estadescoberta6onovodeumcami-
nho que faz a pessoa dar seu passo adiante: sair da ignorancia a conversao, isto 6,jeito
novo de relacionar-se com Deus e com os irmaos.

d) At 3,25-26: os filhos da alian?a podem receber a beneao do Servo de Deus

Pedro reconhece que os israelitas sao filhos dos profetas e herdeiros da alianca.
Ele que reafirma que a realizag5o da promessa de Deus, atrav6s de seu servo Jesus,
sera "em primeiro lugar" para o povo de Israel. Mas para isso 6 preciso que o povo da
ben?5o sc cz/czs/e cJe swczs mcz/cJczc7es (v. 26). 0 povo da alianca ainda traz dentro de si
mesmo o germe que bloqueia e impede a compreensao dos atos libertadores de Deus
vivo na hist6ria. Afastar-se do mal 6 perceber o mal para, atrav6s dele, chegar ao bern.
Para isso exige atenc5o sem reagao. Com a experiencia do dia-a-dia, o povo diz: ``n5o
ha urn mal que nao traga urn bern; ou nao ha urn bern que nao traga urn mal". Onde ha
educacao, ha percepc5o libertadora da rela€ao entre o bern e o mal.

e) At 4,I-4: a repressao nao vence o poder da fe

As autoridadesjudaicas procuram reprimir o testemunho dos ap6stolos. Mas a fe
em Jesus ressuscitado faz com que eles nao desanimem. 0 poder da fe nao 6 o poder da
crenca. 0 poder da fe irradia luz, compreensao, coragem e firmeza no agir da realidade
cotidiana. 0 poder da crenca mete medo, cria ilusao, suscita inseguranca e ddvida. 0
agir de quem se nutre de crencas sera sempre uma fuga da realidade. As crengas nas
Igrejas est5o crescendo assustadoramente. Sem essas crengas, como eles sobrevivem?
Quando  a mente humana se alimenta de  crencas  ela se torna insegura,  insensivel,
opressora e violenta. Qualquer sistema mental baseado na crenca toma-se urn perigo
mos relacionamentos humanos.

Nota-se que o povo foi tocado pelo ensinamento sobre "a ressurreigao dos mortos",
e muitos abracam a fe aumentando o ninero dos seguidores do Nazareno. Hoje tern cres-
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i`i.cscimcnto sc {I:'i iitii. ilin proccsso dc conscientiza9fro do valor dos pobrcs. T6m crcscido
I:imb6m imagcns ncgativas contra os empobrecidos: mulheres e homens indefesos, ne-
) i,I.os e indios e outros grupos marginalizados. As imagens que fazemos uns dos outros pre-
t:isam ser compreendidas. Isto 6 importante para que nao lancemos as maos sobre uns e
I tiitros, e venhamos a prende-1os na pris5o de nossas crengas ideol6gicas.

I ) At 4,5-12: encontro e confronto com o Grande Conselho

Interrogados pela suprema sociedade de Jerusalem, os ap6stolos enfrentam as
I`icntes prepotentes e denunciam a agressividade e rejeieao que elas manifestaram
contra o Nazareno. Diante das ameacas recebidas, eles declararam sua fe no nome de
.Icsus e revelam profunda conviceao de que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os
i`1ortos  (v.  10).

Com isso fica claro que todas as press5es psicol6gicas da sociedade e do poder
I.cligioso produzem em n6s divisao, medo e inseguranca. Nenhum povo ou comunida-
dc de fe pode ser livre interiormente sob o controle de dogmas da mente politica e da
lnente religiosa. Onde ha dogmatismo nao ha liberdade. Crer na ressurreig5o de Jesus
dc Nazar6 6 libertar-se dos dogmas de qualquer sistema humano, que venha atrofiar o
crescimento da liberdade interior de cada pessoa humana.

g) At 4,13-17: os simples confundem os fortes

Admirados com a coragem dos ap6stolos, homens simples e iletrados, os mem-
bros do Conselho Superior ficam inquietos e decidem proibi-los de falarem sobre o
nome de Jesus. Mas a consciencia nova, que nasce da fe, n5o amedronta os fi6is do
nome salvador. A fidelidade dos simples confunde os grandes e orgulhosos de cora-
cao. Ainda hoje as pessoas simples confundem bispos, sacerdotes, pastores e politi-
cos, nao tanto com palavras -ate que muitas delas falam bern e com clareza -mas com
suas atitudes de sensibilidade frente aos problemas de suas comunidades. Pelo contra-
rio, muitas vezes n6s 6 que deixamos o povo confuso com as nossas atitudes autoritari-
as, palavras sem alma e discursos idealistas, que nada dizem ao seu coragao. Ser igreja
no novo milenio n5o deve ser visto como urn ideal para o futuro, mas, sim, como urn
novo relacionamento no presente etemo da vida. Se em nossas igrejas queremos cami-
nhar zjm czo /czc7o cJo o#fro, c7e z.gwcz/pczrcz j.g#cz/2, ai esta o nome de Jesus mos libertando,
nao amanha, mas no hoje da salvagao.

h) At 4,18-22:  proibir nao adianta

0 Deus vivo criou-nos para a comunhao, participagao e liberdade. 0 nome de Je-
sus 6 liberdade. Mesmo sendo proibidos de ensinar pela audacia de sua fe, os ap6stolos
n5o se deixam abalar. Eles deixam claro que nenhuma ordem de mentes autoritarias e
confusas pode impedi-los de anunciar o nome libertador, porque este nome 6 vida e

2.  Martin BUBER  fJis/6r~i.¢s. cJo fiabj.. Sao Paulo:  Ed.  Pcrspcctiva, p.  508.
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quc n5o qucrcm ouvir o nome, nein vcr o espirito-liberdade dos simplu`*. ^.i igi.cjas do
novo inilenio sao as mesmas do velho. Se elas vivem com a id6ia fixa do nao, nao, n5o
pode com relacao as paix6es do povo, a vida intima das familias, jamais serao testemu-
nhas do espirito de liberdade do Homem de Nazar6. A tradicaojudaica revela urn pou-
co o espirito de liberdade de Jesus. Por sinal erajudeu (Jo 4,9). Assim, em relacao a
vida intima das pessoas ha urn ensinamento de liberdade, como, por exemplo:

Ndo te aborre€as com o teu gosto pelos seres e pelas coisas, ndo permitas que
ele o enquiste nos seres e lras coisas, e sim por meio deles avance para Deus;
ndo te rebeles contra teus apetites, Inas prende-os e ata-os a Deus; as tuas pat-
x6es, ndo doves mortifiicd-las e, sim, deves deixd-las agir e repousar sagrada-
mente em Deus''3 .

Onde ha proibigao moralista, ou de qualquer natureza, n5o pode haver educacao
nem respeito nas relac6es humanas. Nenhuma instituicao politica, nem religiosa, tern
o direito de violar a intimidade das pessoas. Por meio de Jesus, o Deus vivo faz os seres
humanos existirem para viver no amor, na solidariedade, num relacionamento entre ir-
maos e irmas, companheiros e companheiras, sem pressao de qualquer natureza. Por-
que cada ser humano, no palco da existencia, 6 uma presenca divina. Nao deveria ser
essa a postura do ser Igreja no novo mil6nio? A liberdade mos faz irmaos e irm5s!

0 homem do milagre

i curioso que em Atos 3,2-4,22 o homem curado nao tern nome nem fala nada.
Ele simplesmente deu urn salto, e entrou no Templo andando e louvando a Deus. De
fato, quem 6 este homem que se apegou a Pedro e Joao? Que imagem Lucas mos passa
dessehomem?Erealmenteadeumapessoatotalmentedependentedosoutrosporser
aleijado, coxo, paralitico de nascenca. Eis a condicao do homem: impotente, enfermo
(4,9), com paralisia total na vida. Desde o seu nascimento ate aquele momento, esse
homem vivia totalmente paralisado, impotente. Agora ele 6 visto como libertado, li-
vre, alegre diante de Deus e do povo. Fen6meno novo para algu6m que nunca teve a
possibilidade de andar. Mas 6 importante ressaltar que, na porta do templo, o homem
ouviu o nome de Jesus. Ele entendeu que o Nome nao era "prata nem ouro", porque
isso passa, mas uma mensagem libertadora. Ele participa da benc5o, isto 6, recebe sad-
de, vida plena, pelo poder e autoridade de Jesus. Pois, pela fe no nome do Messias cru-
cificado e ressuscitado dos mortos (3,16), o revigoramento de sua vida esta no none
de Jesus que salva e liberta (Mt 1,21).

Qual 6 a sua idade? Lucas nos oferece uma chave: o homem tinha mais de qua-
renta anos (4,22). Este homem 6 urn simbolo. No texto, Lucas faz referencia a ele oito
vezes 3 ,2.10.12.16; 4,9.10.14.22. Este ndmero 6 muito importante na culturajudaica.
O ntimero oito, na culturajudaica, significa o tempo da plenitude com a vinda do Mes-

3.  Hist6rias do Rabi,p. 22.
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Hii`s, pi`i.tL I.`ic:iH, u {iH i7i`iinciros ci.islaos, cstc tempo tcvc sou cumprimcnto plcnt7 cm
lusus  dc N{`7+{ii'€.

0 homcm curado nao tern nome, mas tern vida. A imagem dele 6 a de urn corpo
tiiic anda e entra no templo. Mesmo que o texto tenha sido escrito em grego, o autor
I I.:`z na mente o sentido espiritual do verbo andar, no pensamentojudaico. O verbo "an-
tlar", em hebraico, 6 %cz/czk que expressa a id6ia de conduta humana e espiritual. 0 sal-
i`io  15,2 exprime muito bern essa id6ia, isto 6, s6 pode entrar no templo o ¢ormem de
I'(]nduta {ntegra, que pratica a justica e que diz a verdade como pensa. Logo, nfo se
I I.ata de urn caminhar fisico, mas moral e religioso. Esta 6 a id6ia abrangente do termo
//cz/czk. Em Atos trata~se de urn caminho de vida. Este caminho de vida foi abragado por
{odas as pessoas que aderiram ao caminho crist5o: Jesus de Nazar6, o Ressuscitado.
Neste caminho ha vida e salvagao para todos.

0 homem simboliza uma geracao que vive manquejando sem rumo, sem clareza
c cnfrentando as dificuldades no tempo e no templo. Lucas deixa claro que o feomem fz.-
iifecz mczz.a c7e gwcz"e#/cz cz#os (4,22). Vemos, ai, urn tempo simb6lico. 0 homem repre-
ticnta as primeiras comunidades. Sua idade indica o tempo em que essas comunidades
cstao aprendendo a enfrentar os desafios do seu contexto existencial, do seu relaciona-
inento com judeus e pagaos. Esse tempo ainda inclui o circulo existencial de Jesus e
dos primeiros seguidores e seguidoras de urn Mestre sem tradigao condicionadora. Je-
sus nao segue nenhum estilo da tradieao. Jesus sabe o que significa a tradicao. A tradi-
cao cega a mente e endurece o coracao.

Jesus 6 urn judeu (Jo 4,9). Ele pertencia a uma geragao condicionada pelo fardo
da tradicao do seu povo. Urn povo fixado a uma tradicao politica, religiosa ou cultural
toma-se incapaz de caminhar com seus pr6prios p6s. Na pregacao apost6lica, o Jesus
p6s-pascal foi aos poucos se afastando do Jesus de Nazar6. Ele agora passa a ser co-
nhecido atrav6s de imagens da tradicao religiosa de Israel. 0 Jesus p6s-pascal 6 ima-
gem daqueles que conviveram e transmitiram o que aprenderam com o Homem de
Nazar6. Este pensamento precisa ser entendido. Nao pretendemos fazer aqui uma di-
visao entre o Jesus de Nazar6 e o Jesus da ressurreigao, mas podemos ver uma diferen-
ciagao entre o real e o ideal.

Hoje, todos n6s somos esse homem em busca de testemunhar o sentido vital da
ressurreicao. Nao se trata de urn testemunho com palavras e id6ias bonitas, mas mum
jeito novo de relacionamento, onde somamos forcas da mente e do coraeao, em vista
de urn caminharjuntos em comunhao e participag5o. Se nao houver urn caminharjun-
tos, o perigo permanecera: o de cada igreja fechar-se em si mesma e apegar-se ao seu
dogmatismo de id6ias e opini6es, presas a uma tradic5o sem alma.

Pregacao 6 fonte de unidade?

0 texto 6 urn discurso teol6gico para afirmar e convencer de que a ressurreigao
de Jesus 6 obra do Deus vivo. 0 primeiro discurso (2,14-40) esta relacionado a mani-
festacao simb6lica do Espirito, que "encheu toda a casa" em Jerusalem (2,1-13). Pe-
dro, animado pela forca que vein do Espirito, dirige seu primeiro discurso aos judeus
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(2,14-40). Elc J`ala a urn "i\udit6rio judcu", rcspondcndo qiic a vis{~iti ``utiliiti I iiigui` dc
l`ogo" nao 6 urn cstado dc cmbriaguez, mas o cumprimcnto da Escriturii, como dizia t`
I)rofcta Jocl (3 ,1 -5). Mas o discurso de pedro nao convenceu muito. Toda a rcag5o vcm
dcpois. Essa tern sido a natureza da mente: reacao sem acao unitiva para o bern. Agora
duas mentes est5o em conflito: a mente crista e a mentejudaica. Ambas dizem-se com
a mesma fe no Deus vivo. Sera Deus fonte comum de divisao? Nao ! A fonte da divisao
esta na mentalidade de cada grupo humano, que proclama sua experi6ncia de Deus
como a hnica e absoluta. Isso gera a divisao. Quando a mente esta fechada em si mes-
ma, apegada a seus dogmas, id6ias e teorias ela revela-se em constante rea?ao, e em
conflito permanente. Assim, nela n5o pode haver nunca uma fonte de bengao. A rea-
eao por natureza 6 contradit6ria. Por isso precisamos ter urn certo cuidado para n5o ab-
solutizarmos nossas experiencias com relacao as imagens que temos de Jesus, porque,
certamente, elas vein, atrav6s da transmissao oral e escrita, marcadas com essa contra-
digao das duas mentalidades: a crist5 e aj.udaica. Pela fe, ambas criaram suas imagens
sobre Deus e sobre Jesus, mas, infelizmente, por causa delas se dividiram, e cada uma,
ao longo da hist6ria, foi se justificando com seus discursos e tratados teol6gicos. Por
isso, precisamos ser mais "sabios e prudentes" em rela?ao aos simbolos e imagens em
nossas igrejas. Os simbolos e imagens visiveis em nossas casas e igrejas geram ima-

gens  invisiveis em nossa mente.  A qualidade dessas  imagens esta condicionada ao
contexto hist6rico, cultural, religioso, familiar, de cada pessoa, grupo ou povo. No on-
temenohojedahist6riaasimagenstemumpoderdeinfluenciamuitogrande.Nossare-
flex5o nao pretende combater imagens, mas visa despertar-nos para uma compreensao
sobre o processo de formaeao dessas imagens em nossa mente. 0 comunicador da Pala-
vra de Deus precisa, antes de tudo, saber que imagens ele esta criando para propor ou im-
por seus desejos de mudanca na vida das pessoas que constituem a sociedade, porque
esta 6 urn tecido social de relac6es humanas complexo. A imagem mental tern sua fun-
cao, mas ela nao pode ser supervalorizada.  Se isso acontece, o nosso relacionamento
com os outros ficara bloqueado por ela. Tal imagem sobre algu6m precisa ser compreen-
dida no contexto em que ela foi produzida pela pr6pria mente. Caso contrario, nossa
vida nao passa de urn campo de batalha, onde o relacionamento entre as pessoas fica sa-
crificado por causa das imagens que criamos uns dos outros. 0 aiidncio da Palavra de
Deus 6 vida. E a vida 6 relacionamento total entre Deus, Humanidade e Criagao.

Imagens sobre Jesus

Estas imagens s5o chamadas de "titulos cristol6gicos", que vao aparecendo em
todo o Livro dos Atos (2,27; 3,13; 7,52;  13,35; 22,14). Essas imagens nasceram da re-
flex5o criativa da mente crista, que buscava fundamentar sua fe na morte e ressuiTei-
gao de Jesus. Mas, como vimos acima, isso criou conflitos com a mentejudaica, repre-
sentada na reac5o dos sacerdotes, escribas e fariseus, tanto no tempo de Jesus quanto
no tempo dos ap6stolos (4,1-3).

Estamos investigando sobre as imagens que se fizeram de Jesus e suas conse-
qtiencias. Com certeza elas provocaram mudancas em uns, e revolta em outros. Em
geral as imagens que fazemos uns dos outros n5o representam a realidade. A vida 6
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Itlllitom{lisi"ol.uinlntlo{iilcpcnsamos.Elapodcficarrcgisti.adiicmvi'`lioslivl.()a,iil:is
os livros si~io limit{`tlos. Elcs apcnas guardam momentos do passado, quc rcvclam o ni-
vcldepcnsamcntocdcrelacionamentoentreaspessoas.Estudarqualquertextosagra-
tlo6investigarsemjulgamentos,sempreconceitosaestruturadepensamentoquenele
I-lcou registrada. Isso pode nos ajudar a perceber o nivel de relacionamento entre pes-
*oas e grupos da mesma fe, ou de fe diferente.

I . 0 nazareno  (At 3,6)

Quandopedrodiz..emnomedeJesuscristo,oNazareno,p_6:-.teqan_dqf.,P.te;I:a
"nazareno" indica que Jesus era natural de Nazar6, pequena aldeia da Galil6ia. Nos

ELva%n[g:[oh:£[euneo=£et::sao:::anvdr:::i:t::ffr:i::T€;r:satE[o£:,:4:aNao,:ns]Tcs;:,soesu:edg£::£Po:::S;

seguidorasdeJesuseramreconhecidoscomoumaseitadosnazoreus,nomeiodetan-
tasoutras5.DuasformasgregassaousadasparaindicaraorigemdeJesus:7.czzczre#ose
i7czzorc%.os.OstermosNetzeh,Natzir,Natzrettemomesmoradicalhebraico,quesuge-
reaid6iaderaiz,derebento.0"Natzir"indicaaqueleque6especialmenteconsagrado
a Deus (Nm 6,1-6). Mesmo que o terino tenha significado incerto, podemos ver que
Jesus consagrou toda a sua vida pelo bern dos pobres. Podemos relacionar essa ima-
gemasuamissaoemtodaaPalestina.ComJesus,avidasetomasagradaforaouden,-
tro do Templo. A vida das rela?6es humanas 6 o grande santuario do Deus de Jesus. E
nestesantuarioqueJesusseencontradiariamenteparaamar,servir,perdoareadoraro
Deus vivo em exp!'ri.fo e veffdczc7e (Jo 4,23). Como nazareno, dedicado aos pobres, ele
despertou neles, e em muitos, o valor sagrado da vida.

2.  0 servo  (At  3,13)

Esta imagein de Jesus como Servo do Senhor 6 encontrada na mente profetica de
Isaias.Paraoprofeta,oScrvodeDeus6aquelecujavidafoioferecidae7"be7te/cz.ocJczs
"%//!.c76es (52,13-53,12). A vida de Jesus foi marcada pelo seu espirito de dedicagao a
essasmultid6esdeseutempo.Serservo6estarinteriormentedisponivelparaservirsem
discriminagao.Quemvinhaat6Jesusencontravaneleapresen?adeumhomemacolhe-
dor e amoroso, a ponto de dizer abertamente: gwe#c vein a #tl.in ew #Go o 7ie/.ez.fare!. (Jo
6,37). Jesus estava no meio dos seres humanos para fazer a vontade do Pai (Jo 6,38).
Sendo "Servo de Deus e dos homens" em pessoa, ele servia e salvava, abrindo na mente
das pessoas urn novo horizonte na perspectiva do Reino da liberdade. Neste nao ha urn
podercentralcontrolandoavidaintimadequemaderiuaoprojetodoservo.Noreinode
Jesus,afe6amaximacompreens5onorelacionamentoentreaqueleseaquelasquepar-
tilhamecomungamdesuamistica:oservicosemdiscriminagao.0reinodoHomemde
Nazar6naotemfronteirasnemselimitaanenhumainstituigaopoliticaoureligiosa.Esse
reino se caracteriza pelo relacionamento entre seus seguidores e seguidoras sem domi-
nagao.Asigrejasprimitivassetomamsinaisdoreinoseelasencamarem,noseucontex-

4.  Vcr Hugo SCHLESINGER c Humbcrto PORTO. As /-e/I.gi.6cs o#/em c /!o/.c.  Ed.  Paulinas,1982, p.191.

5.  Vcr Cadcmos Biblicos, n°  19,  Umcz /ei.f2i;.¢ tJos 4Jos cJos Apt;s/o/os, VV.AA., Ed.  Paulinas,  1983, p. 50.

57



tt7  histt']i.ico,  £`s  imagcns  dc  Jesus  dc  Nazar6.  Sc  tais  imagcns  "~Lo  g€i':`Iii  iinid{\(lc  €
comunhao, clas nao passam de mera repeticao mccanica de uma mcnlc 1`i.agmcntadtl,
quc s6 vive tagarelando palavras sem espirito e vida.

3. 0 santo (At 3,14)

Esta imagem 6 uma heranga da tradicao profetica, especialmente do profeta Isa-
ias:Eose#%orcJe/oc7opoc7ergwc/ere;.sporscz#Jo(Is8,13;1,4).Reconhecerasantida-
de de Jesus 6 apoiar-se exclusivamente nele e nao no poder de quem o mandou matar.
Quem mata ou manda matar revela o estado perverso da mente. Quando as primeiras
comunidades afirmam que Jesus 6 santo, elas estao expressando publicamente uma
conviccao profunda de fe, e percebem que Jesus teve uma relacao direta com "o Santo
de Israel" (Is 1,4). Esta imagem da tradig5o biblica em relac5o a Deus encontra-se mos
Profetas  e  nos  Salmos  (Is  6,3;  41,14;  Jr  50,29;  51,5;  S171,22;  78,41;  89,19;  2Rs
19,22). Nao basta afirmarmos a santidade de Jesus com os labios quando, no dia-a-dia,
o nosso relacionamento uns com os outros nao passa de urn mero formalismo; quando
mos tomamos insensiveis aos problemas sociais de urn povo empobrecido, maltratado,
violentado e reprimido por forcas politicas e religiosas que, ideologicamente, usam o
nome de Deus, ou de Jesus, parajustificarem seus pr6prios interesses. Uma mente tra-
dicional e dominadora falsifica o conteddo vital da santidade. A hist6ria do cristianis-
mo foi marcada por essa mentalidade. Sera que hoje esta diferente? Se a imagem do
santo mos divide em igrejas fechadas, preconceituosas, discriminadoras e dominado-
ras, tal imagem nao passa de projecao da mente fragmentada que vive iludida no jogo
de palavras sem alma. Tal mente pode ser a minha e a sua, quando, em nossas igrejas,
ficamos apegados a id6ias e a opini6es dogmaticas.

4.  Ojusto  (At  3,14)

A imagem do serjusto esta relacionada a pratica dajustica, do ben, no relaciona-
mento humano. 0 elemento comum do que 6justo 6 aquilo que aparece como modelo
de vida, que integra a vida, e nela possibilita que todos possam viver sem desespero.
Em Jesus de Nazar6 o povo tinha essa possibilidade. Seu relacionamentojusto, correto
e sincero, com qualquer tipo de pessoa, fazia com que os excluidos e humilhados nao
sedeixassemiludircomahipocrisiadopoderpoliticoereligioso.Ebemprovavelque
osprimeiroscristaosviramemJesusdeNazar6oqueoprofetaJeremiaspensavasobre
o futuro de Israel. Colocando seu desejo na mente de Deus, diz o profeta: Ej.I gz4e c7z.czs
virdo ~ ordculo do Senhor -em que eu suscitarei a Davi urn rebento justo (Ir 2:3 ,5) . 0
Homem de Nazar6 soube viver com inteligencia urn relacionamentojusto, cativante, a
pontodeajudaropovoaperceberqueserjustoesimplesmenteserverdadeiroevivero
dia-a-dia sem hipocrisia; que a busca pelo direito e pela justiga exige sinceridade na
mente e no corac5o de cada pessoa que luta pela cidadania. Uma mentejusta nao signi-
fica uma mente ajustada ou moldada a qualquer sistema politico e religioso. Uma
mentejusta 61ivre, simples e humilde. Ela nunca se prende a conceitos, nem se apega a
preceitos religiosos que condicionam e bloqueiam a liberdade do ser humano. Jesus de
Nazar6 foi essa mente. Ele viveu pela fe, isto 6, por uma compreensao que ultrapassa-
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v:` :is bat.I.cir€i# {ki I)iuiitu li.{idicional do sou povo. Foi por isso que o chamariim dc sub-
vcrsivo (Lc 23,5). Uma incnte fixada em id6ias e opini6es dogmaticas nunca podc sci.
iiista, honesta, scnsivel ao novo do reino.

`. 0 principe da vida (At 3,14)

De acordo com a Tradug5o Ecumenica da Biblia (TEB), a expressao significa,
iicm dhvida, que Jesus 6 o primeiro beneficiario da Vida. Reconhecer Jesus como prin-
t:ipe da vida 6, de fato, vcr nele a vida em plenitude. A plenitude da vida foi vivida por

::::'temq°u:::ts:aaemo°:oe:te°;tJoe:?es::ndceaDfi::;T£:::i:a:t:i::::eqcueens°e.upsasrear:[ve;]°afsna;:
vimdo. Aos seus ouvintes Jesus sempre chamava a atengao para esse momento, que 6
i:hamado de Hoje divino e etemo. Neste hoj.e divino, ele viveu intensamente de modo
I:~io pleno que a vida se tornou, para ele, o espago de tempo mais sagrado de sua relaeao
com as pessoas. Na 6tica de Atos e dos Evangelhos, ser "principe da vida" 6 viver fa-
/.cndo o ben a todos sem acepcao de pessoas. Para Jesus de Nazar6, a vida 6 sagrada.
Sera assim que vemos a vida? Nossos relacionamentos dia ap6s dia tern revelado a sa-
cralidade da vida? Como estudiosos da Biblia, nossos estudos tern despertado em n6s
essa visao sagrada da vida, e a percepcao profunda do que seja a nossa mente em sua
totalidade?Precisamoscomecarporn6smesmosaviver,semhipocrisia,asacralidade
tla vida, observando, em nossos relacionamentos, se a vida tern prioridade mos mini-
inos gestos do nosso ser, como seguidores e seguidoras do Principe da vida.

6>. 0  Messias  (At  3,18)

Em hebraico, o termo "messias" signiflca ungido, consagrado. Em grego, 6 "cris-
to" com o mesmo sentido. Estudiosos do judaf smo dizem que

originaln.eltie  a  palavra  era  uira  referGncia  ao  sumo  sacerdote,  led-Koren
hd-Maslriah, que tinlra 6leo derralirado sobre sua cabe€a, quando era consa-
grado no seu cargo espiritual, con.o l{der da comunidade. 0 Messias eta al--gu6In ilrvestido p-or D;us para ulna respoi.sabilidade espiritual especial6 .

Segundo esses estudiosos, atualmente a crenca mum Messias varia nos tres prin-
cipais ramos dojudaismo. Vejamos como cada ramo conserva sua imagem do Messias
que ha de vir.

Os or/odor.os acreditam que o Messias 6 uma figura indispensavel do drama di-
vino de redencao. Para eles, antes que o Messias venha, o povo de Israel nao sera resta-
belecido na terra, e a sociedade nao sera redimida.

Os co#serv¢cJores veem a figura do Messias como urn simbolo da convicgao de
que os homens s5o capazes de trazer a redencao divina ao mundo, quando servem de
instrumentos de Deus. Num certo sentido, o homem 6 o Messias de Deus na medida
em que ele usa suas potencialidades e esforgos criativos dados por Deus. Efetivamen-

6.  As rellgi6es onlem e hole. p.177 .
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tc, clc tcm I)odor pal.a progrcdir no scntido da sua pr6pi.ia I.cdcncti() c l`)i'ii:ir ilma rcali-
diide o sou sonho messianico.

Os rc/or774czc7o#es rejeitam a crcnca de que a realizacao de urn ideal depende dc
urn individuo. Em vez disso, eles dao enfase ao tempo messianico, quando uma ordem
social de paz, de justica e de liberdade sera estabelecida. Eles acreditam que a missao
do povo judaico 6 assumir urn papel de maior importancia na educacao moral da hu-
manidade, prevendo assim atingir uma ordem social messianica7.

A visao desses tres grupos nao era diferente da vis5o dos judeus no tempo de Je-
sus: a expectativa era grande em relacao a vinda do Messias de Deus. Para urn punhado
dejudeus, Jesus de Nazar6 foi o individuo que realizou as promessas anunciadas pelos
profetas. Para eles o tempo messianico se cumpriu plenamente na pessoa de Jesus.
Mas o pr6prio Jesus nao se deixou levar por essa tendencia. Ele preferiu ser, ouvir e
agir em silencio. 0 segredo messianico fazia parte da pedagogia de Jesus. Acolhendo,
ouvindo, ensinando, servindo, perdoando e salvando as pessoas, Jesus inaugurava a
era messianica como tempo de graca e de beng5o para todos (Mc 2,28). O projeto mes-
sianico 6 vida para todos. Sera que as Igrejas tern revelado a pedagogia libertadora de
Jesus de Nazar6? A sacramentalizacao nas Igrejas tern fortalecido a fe ou a crenga?
Que imagens nossas liturgias tern passado para o povo? Essas imagens tern bloqueado
o dialogo ecumenico? Precisamos ficar atentos e vigilantes com relacao ao processo
de forma¢ao de imagens e simbolos. Nem sempre isso tern ajudado na transformac5o
da mente, do coracao e, muito memos, das relac5es sociais no tempo de Jesus e no tem-
po de hoje.

7. 0 profeta (At 3,22)

Ver Jesus como profeta 6 resgatar a imagem dos profetas na hist6ria de Israel.
Estes estavam atentos as diversas formas de cormpcao, de suborno entre os israelitas.
A tradi?ao biblica foi portadora do andncio sobre o Messias, que viria para salvar o
povo dos pecados da mentira e da comipcao. Jesus de Nazar6 foi visto pelas comuni-
dades crist5s como o verdadeiro profeta do Deus vivo, o qual tinha seujeito tinico de
abordar os problemas da vida. 0 profeta era visto como sendo Deus visitando o seu
pr6prio povo (Lc 7,16).

Segundo Comblin,

cads profeta tern sua personalidade pr6pria. J esus tall.I)6mfoi urn p rofeta parti-
cular, dnico. Coittudo a particularidade de Jesus teln mais in.portal.cia do que a
dos profetas que vierain antes dele.  Pots Jesus 6 defilritivo e os outros apenas
Prepai.avam o nrodelo viviclo por Jesus8 .

0 modelo do ser e agir profeticos de Jesus torna-se importante, porque Jesus
nao se apegou ao estilo dos profetas antigos, nem se amoldou aos esquemas mentais
dos que tiiiham pap6is de impoi-tancia no seu tempo, como o rei, os sacerdotes, os es-

7.  Idelii,p. \77-178.

8.  COMBLIN, J.  "Jesus Profcta",  in Es:/wdo5 Bz'b/!.cos, n. 4,  p.  55.
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i`,iibas, os  I`:Lii``€ut` c ti* mongcs. Jesus nao assumiu, ncm sc idcntil`icou com a]gum
tlcsses pap6is.  I'i.t)vavclmcnte identificou-se com o papel de profeta por revclar sua
*cnsibilidadc c compaixao para com as multid6es, que es/czvcz" como owe/feczs se"
/"is'/or (Mc 6,34). O profeta 6 porta-voz do Deus vivo; 6 pastor que cuida zelosamen-
lc do seu rebanho (Jo  10,1-18); 6 amigo que nao esconde nada de seus seguidores,
I)orque os ama (Jo  15,13-17).

De todas as imagens vistas ate agora, certamente, a que mais representa oj eito de
.Icsus 6 a imagem de profeta. Pois, ``ao viver humanamente o papel de profeta, Jesus
()rientou decisivamente todos os seus seguidores"9 para o essencial da vida: relacio-
nar-se com qualquer pessoa ou grupo sem pressao, nemjulgamento. Assim sendo, em
toda a sua vida ele revelou, no seu relacionamento com os pobres, mulheres, cegos,
{`leijados, criancas e doentes o que significa ser servo, santo, justo, messias. Nenhuma
imagem ou titulo tern sentido quando bloqueia o relacionamento humano e espiritual
cntre  as  pessoas.  Neste  sentido  Jesus  foi  urn grande  mestre.  Com  ele  precisamos

:?.rinsd6e:eT:;ts°i£:::%See::i°ofi:taa£%;°u::Sct:I::[arje°d:sup::t°aeps:iac:::rdee[apcaa[:Vsrea£::Z::
gens,  isto  6,  sem preconceitos,  nem julgamentos.  A  forca  da profecia hoje  nao  se
verifica tanto nas palavras escritas, mas na mente e no corac5o de quem valoriza o rela-
cionamento sem press5o psicol6gica. 0 outro 6 sempre uma infinitude de qualidades e
precariedades. Na relacao de pessoa para pessoa, cada uma 6 tremendamente impor-
tante como ser humano. Assim, onde dois ou tres se encontram em nome do Deus vivo
c, juntos, tracam caminhos de comunhao e participaeao, a voz da profecia continuara
ressoando de coracao para coracao. Essa voz nunca foi, nao 6 e nem sera propriedade
dc uma instituigao religiosa. Ela 6 voz do Espirito. E onde ha Espirito, ha liberdade e
vida para todos.

Os conflitos das imagens

As imagens sobre Jesus geraram conflitos, guerras e mortes ao longo da hist6ria
do cristianismo. Por causa dessas imagens ainda hoje estamos divididos entre cat6li-
cos e protestantes. Tanto os cat6licos como os protestantes estao divididos entre si.
Esta divisao foi, muitas vezes, justificada em nome de Deus e em nome de Jesus. Sao
Paulo tinha razao quando afirmava:  rrcz"s/ormczz.-vos pe/cz re77ovcz€Go cJe vos'scz "e„/c

(Rm 12,2). Uma mente transformada esta totalmente descondicionada, livre de qual-
quer imagem que possa bloquear as relac6es humanas. Precisamos resgatar a sacrali-
dade do relacionamento. Esta foi a maneira mais viva que o Deus de Israel escolheu
para se revelar. Sem relacionamento nao ha revelacao. Perguntamos se as imagens so-
bre Jesus revelam o florescimento do Reino de Deus na pregacao de Pedro, ou sao ima-
gens quejustificam uma visao teol6gica sobre o nome de Jesus. Perguntamos ainda se
o conceito "Reino de Deus" se transformou em especulacao da mente, ou numa rela-
gao geradora de vida pal.a todos em todos os tempos. Como viver o que significa Reino
de Deus em nossos dias? Em hebraico, o termo #tcz/kw/ significa "reino", que "traduz a

9.1delii, p. 5S.
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itl¢iii da digiiidadc c do podcr sobcrano dc Dcus".  Mas tal conccitt7  Ht'i  tiHii  Scntido

qiiando 6 vivido, cm forma de relacionamento, pelos filhos e filhas do Deus vivo, atra-
vts do acolhimento, da bondade, da temura, da cortesia e da compreensao de uns com
os outros.

Estamos investigando se as imagens de Jesus mos Atos foram fonte de unidade na
Igreja primitiva. Essas imagens nasceram da fe na ressulTeicao. A fe na ressurreicao
revela o grau de consciencia que os ap6stolos, homens e mulheres, tinham de Jesus de
Nazar6. Essa consci6ncia veio da relacao diaria que eles e elas mantiveram com Jesus,
pelos caminhos da Galil6ia. E dessa relag5o que nasce uma imagem de Jesus. Dai ser
importante sabermos como nasce uma imagem entre duas ou mais pessoas. Segundo
Krishnamurti,

meus relacioirameiitos baseiam-se na mem6ria, nas vdrias imageus, representa-
€6es,conclus6es,quefiormuleiacercadooutroequeooutrofiormulousobrelrim\°.

E t5o comum em nossa vida diaria impressionarmos os outros com "as varias
imagens" que temos de uma mulher, de urn homem, de urn amigo, de Deus, de Jesus,
etc. Perguntamos se essas imagens t6m gerado entre n6s uma coesao sem fronteiras,
urn estado de unidade com a totalidade da criagao divina. Nesta totalidade estamos n6s
seres humanos.  Resta-nos  saber se,  como  seres  humanos,  estamos  desenvolvendo
uma sensibilidade interior a ponto de n5o mos apegarmos as imagens que criamos uns
dos outros, inclusive de Jesus. Porque, se tais imagens estao estragando as relag6es hu-
manas, a nossa unidade entre as diversas igrejas, que sentido tern as imagens que pro-
pagamos sobre o Filho do carpinteiro de Nazar6?

Ja faz dois mil anos que essas imagens vein sendo transmitidas de geragao em
geragao. 0 que, de fato, tern mudado em relag5o aos dialogos entre as igrejas cristas e
as religi6es inseridas na imensidao da face da Terra? 0 que significa transmitir uma
determinada imagem de Deus, de Jesus, quando entre aqueles e aquelas que as trans-
mitem ha conflitos interminaveis que resultam em desuniao, brigas e violencias ver-
bais ou n5o verbais? Pois, quando ha divisao entre imagens 6 inevitavel o conflito. E 6
exatamente o que vemos ainda hoje, no mundo inteiro:  o efeito dessa divis5o.  Por
exemplo, judeus e arabes, hindus e muculmanos, cristaos e judeus; e ainda entre cris-
t5os:  cat6licos e protestantes. Essa divisao esta no seio das igrejas, das religi6es. A
verdadeira fe precisa levar o ser humano a conhecer-se mais na sua relacao consigo
mesmo, com os outros e com a natureza, nun processo diario de api.endizagem pes-
soal, social e coletiva. Isso exige muita atengao de cada pessoa no meio social onde ela
marca presenga diaria e constante.

A mente que esta alerta, vigilante, percebe se essas imagens estao nos libertando
de nossos preconceitos, julgamentos, dentro das igrejas cristas. Se temos imagens ne-
gativas sobre as diversas igrejas, tais imagens se tomam barreiras a unidade crista, ou
melhor, ao ecumenismo. Faz-se urgente "uma mutacao radical, uma revolugao total na

10. KRISHNAMURTl. Sob7`e Ap7'c;®di.zczgcm c a Cow/]cci.iilc;z/o.  Sao Paulo:  Cultrix,  1999, p.  80.
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Ii{)S$1l i`i{mcii.:I  tlii  i}€Ii`:il., dc vivcr, dc atuar"I I Para isso 6 fundamental quc o rclacio-
"imcnto hum{`ii() tcnha como base o principio do sentir-se semelhante; pois o mundo
:`tual esta cada vcz mais se afastando desse principio. 0 individualismo esta provocan-
tlo uma visao deformada e confusa do outro. Este 6 tido como urn dessemelhante. Isso
vcm como uma ameaca aquele sentimento de que somos imagem e semelhanga de
Deus e dos irm5os e irm5s.

Ao investigar sobre tais imagens, queremos descobrir se elas contribuiram para a
unidade da Igreja primitiva. Sabemos que urn texto 6 urn tecido de palavras, id6ias e
I)ensamentos, que transmite uma tradicao. Sera que o nosso texto n5o 6 artificio litera-
rio para justificar os atos dos ap6stolos em nome de Jesus e do Deus das Escrituras?
Duas mentalidades, a meu vcr, estao presentes em Atos 34. A mente crista e a mente
`iudaica. A mente judaica se espanta e reage em relac5o a mente crist5, e, perante o es-
panto dos israelitas, a mente crista se auto-afirma fazendo uso da tradigao biblica: ro-
;-czfe e profetas. As duas mentes tern a mesma fonte: as Escrituras.

Sera que o antincio do Evangelho, como Boa-Nova, tern em vista provocar o
conflito? Se a finalidade do Evangelho 6 comunicar o amor, ajustica e a miseric6rdia
de urn Deus vivo na hist6ria, como justificar que os conflitos mos Atos ou mos evange-
lhos sao indispensaveis para o crescimento e fortalecimento da fe, da esperan¢a e do
amor? Alguns comentaristas pensam assim. Se a Palavra de Deus 6 fonte de vida e li-
berdade, por que ainda hoje somos escravos dos conflitos internos e externos? Aque-
les  e  aquelas  que  interpretam  a Palavra de  Deus  precisam  ficar mais  atentos  a  si
mesmos para perceberem se os conflitos, mum determinado texto, nao fortalecem e
justificam seus pr6prios conflitos. Por que ate hoje os comentarios sobre os livros sa-
grados nao libertam as pessoas de sua viol6ncia interior? E trabalho dos estudiosos
lanearem luz no interior da vida humana. 0 mundo esta cheio de palavras vazias sobre
a vida. A vida esta cada vez mais ameagada. Toda ameaga a vida tern sua fonte na men-
te. Esta tern torturado o coxpo e endurecido o coracao do ser humano. Temos que in-
vestigar por que isso? Temos que exaniinar mais se os textos, sobre os quais trabalhamos
hoj e, nao estao condicionados por urn certo padrao de pensamento que nao ajuda na li-
bertacao do ser humano em todos os tempos.

Conclusao

Vimos que o nosso texto concentra varias imagens acerca de Jesus. Sao imagens
que vein da tradicao biblica sobre o Deus de Israel. Para entendermos o significado da
imagem de Jesus mos Atos se faz necessario investigarmos o que 6 uma imagem men-
tal. Uma pessoa nunca 6 o que pensamos sobre ela. Cada ser humano 6 muito mais do
que imaginamos sobre ele. 0 que pensamos sobre uma pessoa, urn grupo, uma socie-
dade 6 urn texto vivo e inacabado da mente. Este texto 6 uma imagem. E a imagem n5o
6 a realidade. A imagem 6 criag5o da mente. Uma mente defonnada, condicionada
produz imagens deformadas. E uma imagem deformada gera divisao. E onde ha divi-
sao ha conflito. Conflito e divisao sao fontes infindaveis de violencia nos relaciona-

ll. KRISHNAMURTI.  a mi.a/67./.o ch CoH7p7.ec7!s6o.  Sao Paulo:  Cultrix,1997, p.  51.
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cao hebraica e, por meio dela, buscajustificar teologicamente os atos dos seguidores
de Jesus de Nazar6, que anunciam o Evangelho em seu Nome. 0 texto condensa varias
imagenssobreapessoadeJesus.Essasimagensvemdafeparadinamizarafe.Nenhu-
ma imagem sobre Jesus 6 a realidade de Jesus. Jesus 6 muito mais do que qualquer
imagem. Ele 6 o que ele 6 mesmo: urn ser humano, chamado judeu, que veio para ser-
vir e n5o para ser servido. Esta parece ser a verdadeira imagem de Jesus: servidor de
Deus e do povo. Se as imagens que temos hoje sobre Jesus nao mos levam ao servieo de

:::°usn°hsa:epr::i:s:::::;qcuoet]Sde£::[£::eemD:uqsu:[ifacoart,[¥:ec;;esst::?6::::r:::lot::I;:.6±:::i
testemunho s6 convence se nossas Igrejas se tornam espaco vital de relacionamento   i
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