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DIScipuLO/A AMADO/A

Hermes Tonini

Conversando com Maria ao redor do fogao a lenha e tomando chimarrao

Dia desses,  levantei bern cedo e fui  toinar chimarrao com a Maria,  mulher do
Sflvio, mae de muitos filhos, mas que agora vive s6 com o marido e urn dos filhos que

pfra pouco em casa. Enquanto tomdvamos chimari-ao. a conversa rolava de forma ben
prazerosa, pelo clima da casa e do acolhimento da Maria, bein como pelo clima desse
tempo de infcio de primavera, de ipes floridos e c6u limpo, de cheiro de teiTa 1-emovida,

pronta para receber as sementes.„

Durante a conversa, Maria teceu urn comentario que guardei na mem6ria e que
recordo com cai-inho com voces. Ela dizia:  "a gente s6 entra sem bater na porta, sem

pedir licen?a, na casa do pai e da mac da gente! La a gente sempre se sente em casa,
bern a vontade, mesmo depois de termos a nossa pr6pria casa. A casa do pai e da mae
6 a casa primeira da gente!"

Fazendo mem6ria da casa do pai e da casa da m5e

Apaixonei-me pela "Bfolia" quando conheci aquela parabola que o Fr.  Carlos
Mesters nos colita sobre aquele povoado que tinha uma casa chamada "Casa do Povo",
onde todos podiam chegar e se sentir bern a vontade!  Como se estivessem em casa!
Na casa do pal e da mac, colno diz a Maiia. Ningu6m era exclufdo, Inesmo quem era
"de fora", diferente, de outras ragas, lI'iiguas, parses... Cram ben recebidos e tamb6m

sentiain-se em casa. Foi assim. Eu vi na Bi'blia a casa da minha mae e do meu pai. La
foi  sempre assim. Nao recordo de termos vivido s6 "os de sangue", em casa. Sempre
tivemos  em casa  "gente de  fora".  Eu  era bern pequeno,  mas  lembro bern do  velho
Agostinho, que tinha parentes ricos, mas que nao o acolheram, e a mac e o pai ciiidaram
dele, la em casa, ate a morte. Lembro com carinho da negra Palmira -vitiva, negra e
pobre -, mac do Ant6nio e da Lourdes, que ficou morando com a gente lnuitos anos,
enquanto os  filhos  estudavam.  Depois,  a  comunidade  construiu  uma casa para ela.
Tantos outros e outras viveram la em casa,  alguns ate se casarem.  Lembro tamb6m
quequandoalgu6mprecisavadeumacasapai.acelebrarafestadecasamentoafamilia
toda se reuliia em casa dos meus pais, apesai-de tei-mos outros tios/as com casa melhor.
i como  costuma  dizer  a  mae:  "a  gente  sempre  se  ajeita,  tern  lugar  pra  todos/as".
Tamb6m Ilo tempo de finados, todo ano a casa fica cheia de pa.rentes que vein para os
rituais de mem6ria dos entes queridos que estao enten.ados no cemit6rio da comuni-
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{i n()itc l()dii ao redor do fogao a lenha convei.sando e conlando hist6rias.

Aiiida  hoje,  a  casa  esta  com  "outros"  filhos  que  nao  sao  os  seus  de  sangue.
(`()ntiiiua sendo a casa onde a gente chega e fica a vontade.

Lembro-me, tamb6in, da casa da prelazia de 6bidos, ]a na garganta do Amazo-
nus.  no Pars, onde vivi  durante sete anos junto as comunidades;  Inoravamos juntos,
Martinho,  o bispo,  o velho Lidio,  meu querido amigo indio, e a casa sempre cheia.
Mailinho costumava dizer sempre:  a casa da Prelazia precisa  ser sempre a casa em

que todas as pessofis se silitam bern a vontade; devem ser sempre bern acolhidas, os
poi.t6es devem ficar abel-tos para a criancada poder chegai-e beber agua fria.

Queremos  entrar  na  Bfolia  como  quem, entra  na  casa  do  pai  e  da  mac,  onde
podemos  nos  encontrar  e  sentir-nos  bern.  E  com  essa  disposi?ao  que  queremos
partilhar com voces  urn pouco da caminhada da reflex5o bi'blica que temos feito de
forina bern "caseira", com cheiro de cozinha, de temperos e de conversa ao redor do
fog5o a lenha, tomando chilnarrao.  Queremos, assim, nos aproximar do Movimento
de Jesus e mais especialmente da comunidade do/a discfpulo/a amado/a.

Entrando na casa de Jesus: a Baixa Galil6ia
"Numa casfl onde mora tanta gente

Cada qual que festeje a diferenea,
Cada povo uma hist6ria, uma cren?a,
Cada mao urn gesto independente...
Pois que abriu~se a janela novamente
E ali, onde se ve o mundo inteiro,
Na poeira sagrada do terreiro
Sobrep(~)e-se a cidade em outro plano
Num mosaico que 6 o povo brasileiro" (Siba).

Estamos  convictos  de  que  os  textos  bfblicos  nascem  em  6pocas  e  situae6es
hist6ricas bern concretas, e, por isso, precisamos levar em conta, dentro do que mos 6

possfvel,  o  tempo  e  o  inundo  dessas  comunidades/grupos/pessoas  que  escrevem.
Assim, o Movimento de Jesus precisa ser entendido como urn movilnento judaico que
faz parte da hist6ria judaica do primeiro s6culo antes da era comum.  Isso significa
dizer que para entender o Movimento de Jesus precisamos nos deter em alguns sinais
que sao imprescindfveis para sua compreensao hist6rica: I-econstruir o Movimento de
Jesus como movimentojudaico, dentro de suas estruturas culturais e religiosas. Jesus
segue a tradi?ao judaica,  nao qualquer uma,  mas a tradi€ao profetica que resgata a
mem6ria do Exodo, dos profetas antigos e toda a experiencia tribal da casa, do pai e
da mac (bc/'czb e bc/'c7j!),  dos pobres da terra com toda a sua  sabedoria.  E a partir
dessas tradic6es que Jesus vai desenvolver o seu minist6rio. i a partir de elementos

que ele conhece muito bern, porque fazem parte de sua vida, sua casa, que prop6e urn"discipulado de iguais" a partir de dentro do mundo judaico desigual.
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movimeiito  inti.ajiidaico  dc  I.enovac5o.  que  se  apreseiita  mats  coino  altel.mliva  ;I,`
csti.utui.as politicas, econ6micas, culturais e religiosas patriflrcais dominaiites, do que
como uma forma?ao de oposi€ao que rejeita os valores e a pi.axis do judafsmo.

Na cozinha da Casa de Jesus: urn grande panelao de sopa

0 lnundo de Jesus e seu movimento 6 o da Galil6ia e, mais precisamente, o da
Baixa Galil6ia.

estran¥eTr:sunAds°sf::I::aBda°bpi%]na,:i:tp6:.i:ads:6::::Ss6ee:ndt%ods[e|:ns]%Sodmea:€rs;°£iTe:::i::
meio" entre o deserto-Oriente-Mesopotamia e o mar-Ocidente-Gr6cia-Roma, entre o
Egito no Sul e os povos do Norte.

Urn mundo marcado por uma economia de concenti.acao de renda, de terra, tanto
intema como extema, alta tributaeao, chegando no tempo de Jesus a atingir cerca de
60% da producao e, por isso, urn mundo mai-cado por urn campesinato empobrecido,
sem-teiTa, mas resistente. Muitos movimentos e revoltas marcam esse perfodo. Volta-
remos, mais adiante, a falar sobre isso. Por outro lado, cidades com periferias e aldeias
empobrecidas e alta concentracao populacioiial.

Urn mundo marcado por intensas rotas de caravanas de com6rcio, fazendo de
S6foi.is,  capital  da  provfncia  da  Galil6ia  do  tempo  de  Jesus,  a  principal  cidade  e
entroncamento das rotas comerciais e, por isso, ponto de encontro de muitos povos,
ragas,  culturas,  religi6es,  lfnguas.  Urn grande  ``panelao de  sopa"  onde  muita gente
coloca ingredientes pr6prios e de onde todos bebem dessa "sopa"!

Urn  mundo inarcado pelo /7c/c7tz.L977!o,  a cultura  dominante do  tempo de Jesus.
Depois  do  domfnio  persa,  Alexandre  Magno  (356-323  ac),  I.ei  da  Macedonia,
toriia-se o grande imperador que com suas muitas batalhas uniu a civilizaeao grega
com a do Egito e a de todo o Oi.iente ate a india.  Inicia-se uma iiova 6poca para a
humanidade daquele mundo. "Emergiu uma `sociedade universal' elm que a cultura
e a lingua grega tiveram papel dominaiite. Esse periodo, que durou uns 300 anos,
se costuma chamai.  `helenismo'. Com o tei-mo  `helenismo' se entende tanto a 6poca
como  a  cultura  predominantemente  grega  que  domina  os  tres  reinos  helenisticos:
Macedonia, Sfria e Egito", diz Jostein Gaarder.

0  domfnio  politico-militar  de  Roma  (50  ac)  sobre  os  reinos  helenicos  nao
significou que a cultura helenica -filosofia, lingua, religi6es -tenha sido suplantada.
Ao contrario, antes do domfnio romano, Roma foi provfncia de dominio da cultura
grega, e, por muito tempo, continuou tendo papel predominante no modo de pensar e
agir das pessoas.  Assim, o helenismo se caracterizou pelo fato de que as fronteiras
foi.amrompidasentreosdiversospafses/imp6riosteii-itoi.iaiseculturais.Anteriormen-
te, gregos, romanos, egipcios, babil6nios, sfrios, persas haviam adoi-ado seus "deuses"
dentro  do  que  se  poderia  chamar de  "religiao  de  urn estado  nacional".  Agora,  as
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i`:ii`!i,`.„  ]'odc].i'umos  dizei.  que  fl  pra€a  tornou-se  urn  gi.ande  estfdio  muiidial,  onde
i.Iic.t]nti.umos  "genles"  e  as  escutamos  com  suas  diferentes  li'nguas,  pensamentos,
iiljiiis c  pi.dticas.  E flssiln 6 S6foris;  assim,  tamb6m, 6 a Baixa Galil6ia no tempo do
Mt)vimento  de  Jesus.  Urn  grande  panelao  de  sopa,  onde  se  acolhiam  as  diversas
i`,x|)I.ess6es  religiosas  que  lhes  eram comuns:  mitos  e  tradi€6es  se mesclavam numa
`.i`iistilran?a" enorme.  Num sincretismo impressionante.  i a sopa que todos e todas

hi.bern, poi.que todos e todas ajudaram a preparar!

Urn mundo fortemente marcado pela tradi€5o, pela mem6ria tiibalista, "exodal",

I)I.ofe[ica, da Alianca: espago do acolhimento, da inclusao, da parti!ha, das relae6es de
igualdade, espa€o da Vida. A Baixa Galil6ia 6 o espa?o da resistencia, 6 antitemplar,
aiitimonarquica. Alguns autores acreditam sei. esse o espaco primeiro do surgimento
das sinagogas como espa€o da mem6ria de Israel.

Abrindo janelas da Casa de Jesus
"Abre a janela meu bern

Vein vcr o dia qiie vein
Deixa o sol entrar e o vento falar
Que eu te quero bern

Deixa a brisa da manha te abi.aear
V€ a rosa no canteiro a te sorrir
Vou pedir g.ilo-campina pra cantar
Vou mandar te dar born-dia o ben-te-vi

Essa vida s6 6 vida com amor
Acordado 6 o melhor jeito de sonhar
Que o caLrinho seja sempre o born sabor
E a razao pra toda hora comegar

Se a saudade ou o cansa€o te batei.
Busque a for€a no segredo da paixao
Nao me esquega que eu nao vou te esquecer
Somos urn nesse pars que 6 o cora€ao!" (Z6 Vicente).

I .  Primeira jaitela..  o  Mo`Jimenro C{Irico, sua filosofia e I)I-dxis

No perl'odo do Movimento de Jesus ha urn refloi-escimento da filosofia cinica.
Encontramos ate uma "escola" cfnica na regiao da Galil6ia oriental. Com suas cailas,
algumas anteriores a Era Comum, outras contempoi.aneas ao Movimento de Jesus
e ao inieio do cristianismo do primeiro e segundo s6culo da Era Comum. Os cinicos
mostram-nos urn jeito peculiar de viver e pensar que inuito se assemelha a alguns
aspectos do Movimento de Jesus e das primeiras comunidades ci.istas. Os cfnicos
vivem  nulm  relacao  muito  pi.6xima  com  a  natureza,  sem  apego  algum  as  coisas
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I)ol)I.cz.a  coiiio coiidi¢ao de sua plena  liberdade.  Conteslain o sistcma  vigcnte pi`lo
sou jeilo  de  vivei ....

Vejamos alguns trechos de cartas cinicas, contemporaneas ao Movimeiito de Jesus:

(A  Hanao)  "...  Quanto  a  mim,  urn  manto  6  minha  dnica  vestimenta,  a  sola  de
meus p6s sao os meus Gal?ados, () mundo inteil-o 6 minha morada, o leite, o queijo
e  a carne  s5o  ci  minha  refei€ao  f:`vorita,  mas  a  fome 6  meu  prato  principal..."

(Pseudo-Anacarsis 5 -somemos a isso que ja existia em 45 cic, pois Cicero .1
cita por extenso  nas  O!4c.f/6cs  rztj`cit/cwzffLf 5.9o).

Na  tradi€ao  cinica,  o  inanto,  o  cajado e  o  alforje  acabaram sendo quase  uma
tr{ade oficial.

(A Hfcet£`s) "... Nao te preocupes, meu pai, se me chamam de cacholi-o ou se visto
urn mzmto grosseiro, caiTego urn alforje mos ombros e urn cajado na mao.. . nem com
a vida que le\Jo, conti.£riu a opiniao popular, mas em conformidade com a natureza,
livre sob a tutela de zeus... Ab.indonei quase tudo que fazia pesar o meu alforje, pois
descobri que urn prio sem miolo d.i urn 6timo prato e que no lugar de urn copo para
beber bastam as minhas maos... Tudo que pi`eciso para viver cabe num alforje..."

(A  Anti'pater)  "...  Ouvi dizer que ac`has que nao fa€o nada de especial ao vestir
urn manto esfarrapado e carregar urn alforje, admito que mda disso 6 extraordi-
nario, mas c`:`dti urn desses jtens tern seu valor, se forem usados por uma decisao
consciente .... '  (Pseudo-Di6genes  7,13,15,22).

Os ci'nicos tainb6m Cram conhecidos e caracterizados por ulna extrema ironia,
sfmbolo  de  queln  nao  tern  nada  a  perder;  expressa  em  ditos  cui.tos  e  mordazes,

podemos  lembrai. algiins bern conhecidos:  "quem tern ouvidos para ouvir ou€a!" ou
ainda:  "os primeiros sei.ao os riltimos e os tiltiinos serao os priineiros!"

2.  Segund{i j(ii.ela..  Moviii.eitto  Ba].dido no iiiuiido judaico

Durante o dominio romano na palestina (50 ac a 1 35 dc), uma das formas sociais
que a agita€ao e a resist6ncia popular assumiram na sociedade judaica no tempo de
Jesus foi o "banditismo social", na expressao de Eric Hobsbawm, especialmente entre
o campesinato. 0 banditismo social surge em sociedades agrdrias tradicioiiais em que
os camponeses sao explorados por governos e proprietarios de teiTas, particularmente
em situae6es nas quais os camponeses sao economicamente vulneraveis e os governos
administrativamente ineficientes. Esse bandjtismo pode aumentar em 6pocas de crise
econ6inica,   incitado  pe]a  fome  e  pela  elevada  tributaeao.   "Os   bandidos   sociais
emergem de incidentes e circunstancias em que aquilo que 6 imposto pelo Estado ou

pelos governantes locals 6 percebido como injusto ou intoleravel. Mas, subjacentes a
tais incidentes, ha condig6es socioecon6micas gerais, em que muitos camponeses sao
margina]izados e vulneraveis" (J.D.  Crossan).
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I Snl  22,I -2:
•   `.Davi  pal.tiu  dali  e  se refugiou  na caverna de  Adulam.  Seus  irmaos e todci a

ci`su  de  seu  pai  souberam  disso  e  desceram  para juntar-se  a  ele.  Entao  se
reunir€im  em  volta dele  todas  as  pessoas em  dificuldade,  todos os endivida-
dos,  todos  os descontentes, e ele se tornou seu chefe. Havia com ele cerca de
quatrocentos homens".

0 Davi, defensor dos camponeses empobrecidos` endividados pela alta tributa-

t`tio, I-etomado em Samuel, mos situa o titulo atribufdo a Jesus:  "Filho de Davi", como
lider de camponeses endividados, empobrecidos, expropi-iados de suas teITas.

0 I-egime de Hei-odes, o Grande, p6s fim a agitacao politico-social atrav6s de sua
repressao, inas a complexa administraeao de Herodes, juntamente com seus ambicio-
sos projetos de constru€ao, agravai.am a carga tributai-ia dos produtores camponeses.
0 pagamento aos  romaiios  continuou.  Os  dfzimos  para  os  sacerdotes  e o templo
permaneceram.  0  efeito  de  cada  uma  dessas  press6es  sobre  a  produtividade  e  a
subsist6ncia  dos  camponeses  judeus  deve  tei-  sido  o  de  endividamento  e,  em
consequencia,  urn for?ado exodo rural.  Nesse perfodo a famflia camponesa teria

que entregar 40%, ou mais, de suas colheitas e rebanhos (as vezes chegava ate 60q7o)
I)ara  o  imp6rio  em  foi-rna  de  tributos  ou  para  o  templo  em  forma  de  dfzimos  e
oferendas  pal.a  sacrificios  e  holocaustos.  A julgar  pelas  parabolas  de  Jesus,  poi.
exemplo, Mt 20,1 -16 e Mc 12,1-9, era exatamente isso que estava acontecendo com
os camponeses:  urn endividamento crescente, exodo rural, Inao-de-obra assalariada
de  proprietarios  maiores  e  urn  "ex6rcito"  de  sem-ten.as  na  beira  do  caminho  e
periferias das cidades (Lc 8`4-8).

A16mdomais,outi-ofatoquecontribuiuparaasagita€6espopulai.escamponesas,
e que esta relacionado com o endividamento campones e a perda das terras,  sao as
peri6dicas secas e a tome resultante. Temos o registro de uma grande seca e tome em
25-24 ac, e outi-a na d6cada de 40 dc. Em condi?6es tao dificeis para o campesinato,
nao surpreendem os suilos de banditismo. Vejamos alguns:

-57 ac: revolta camponesa contra as extors6es do proconsul da Sfria, Gabfnio;

-47 ac: Ezequias, o lfder bandido;

-37 ac: os bandidos das cavemas da Galil6ia;

-44-46 dc: Tolomeu, o lfder bandido.

Se a tradicao do evangelho cristao, em Mc  15,27, for historicamente confiavel
- "e com ele crucificai.am dois  bandidos",  numa tradugao mais  exata do grego - e

pelas intimeras men?6es a Jesus como Filho de Davi, por estai. sempre acompanhado
por desocupados, impuros, andarilhos, marginalizados... isso nos leva a identificar o
Movimento de Jesus, com forte presenea de trat)alhadores rurais sem terra, como urn
movimento de resistencia e contesta€ao para a I.ecupera€ao e redistribuieao das terras
expropriadas. Urn projeto de retribalizacao, de reforma agraria.
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I)lll.ante o lt)iigo 1)ci.I`odo eliti.e a qiieda dc Jerusalem (587 ac) c o s6c.  I d(`. temos

rt()llcas infoi.mac6es clai.as sobre o que estava aconteceiido entre a aristoci.&cinjiidiiic`u
e os grupos letrados e memos ainda entre o povo comum, os pobres da tell.a. Jeremias,

porta-voz desse tiltimo grupo, o povo pobre, campesino, das aldeias de Juda, quando
nao  estava  na  prisao,  "apodrecendo"  no  fundo  de  uma cistema ou  sofrendo  outras
foi.mas  de  perseguicao  por parte  do rei  ou dos  oficiais  reais,  estava coerentemente
ailiculando a compi-eensao popular condicional da realeza (Jr 22,1-9.13-19).  Assiin,
embora a justi€a possa tamb6m ter sido urn ideal da ideologia real na teoria, Jeremias
anunciou  o julgamento de Deus precisamente contra as praticas opressoras da casa
real.   Na  verdade,   para  o  povo  pobre  e  simples  da  tei-ra  de  Jud£,  a  monai.quia
estabelecida  toi.nava-se  nao  s6  opressiva,  mas  tamb6m  totalmente  dispensavel.  Na
tradi?ao profetica de Jeremias, da qual deriva o Movimento de Jesus, o bern-estar do

povo.  incluindo a monarquia condicional,  dependia da observancia das  clausulas da
alian€a:  a€6es justas,  incluindo a aten€ao para a causa dos pobres e necessitados.  A

queda da  monarquia davidica  liao pode tei. sido tao traumatica para os camponeses
oprimidos quanto aparentemente o foi para a elite dominante, da qual muitos membros
foram levados ao cativeiro junto com a famflia real.

E  a  ti.adieao  messianica davidica? - Na profecia  messianica,  o futuro rei  nao
nascera na corte real de Jerusalem, mas num humilde cla da cidade de Bel6in (= Casa
do Pao):

"E tu, Bet-Lehem (Bel6m) Efrata, pequena demais para ser coiitada entre os clas

de Judfi, de ti sairf para lnim aquele que deve govemar Israel . Remoiitam a Antiguidade
suas origens, aos djas de antanho.  Por isso Deus os abandonara ate o tempo em que
clara a  luz  aquela que  deve dar a  luz.  Entao o que  houver restado de  seus  irinaos  se
reunird aos filhos de Israel" (Mq 5,1-2). Bel6in 6 o lugar onde Davi come?ou sua vida,

pet.to  da  caverna  de  Adulam  (ism  22.i;  Ism  16;  2Sm  7,9).  Podemos  dizer que  a
tradi?ao messianica davfdica nao vein da corte, da realeza de Jei-usal6m, mas do mundo
campesino, do Davi que libera o saque e nao cobra tributos, que I.erine em torno de
si  endividados,  gente  em  dificuldade,  que  fora  expropriada  das  suas  terras.  E,
tamb6in,  porque  nao  6  apropi-iado  falar  do  messianismo  davidico  como  dnica
esperancajudaica de "messias", pois alguns textos escritur{sticos mais importantes

para as esperancas das gerag6es tardias dejudeus nao contem uma linguagem explfcita
de  "ungido"  ou  "rebento"  de Davi.  Apresentam antes  urn enfoque,  por exemplo,  no
"cetro" ou numa "estrela", como em Gn 48,10 e Nm 24,17 respectivamente.

Chama ateneao o fato de que muitas pi-ofecias referentes a urn futuro rei provem
originalmente do Israel tribal ou remetem a tradi€6es populares daquele peri'odo. Por
exemplo:  "Ezequiel, numa profecia do cumprimento das promessas a Abraao, nao s6
liga a I.enovada observancia dos preceitos da alian€a com o novo Davi, mas tamb6m

prefere o termo pri'r]cr.pc (nasi), designa€ao do ]ider da antiga confederaeao tribal, ao
titulo de #cr. (melek) (ver Ez 37,24-26). Outra profecia, mas sem men€ao explfcita da
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:iiii`,xticlit iLo livi.o de Z:\cai.ias.  Ao aclamai. o futui.o I-ei, a pi.ofecia evoca iii"  ii"ge]ii
tlt)  llidcl. do  Israel  tribal,  antes da 6poca em que este possufa  uma tecnologia  militur
i"ii.` :`van€ada de cavalos e carros de guerra:  `Eis que o teu rei vein a ti: ele 6 justo e
vitoi.ioso, humilde, montado sobre umjumento' (Zc 9,9-10)" (Horsley-Hansom).

No  perfodo  asmoneu  as  esperaneas  messianicas  de  uma  figura  real  ungida
come?am a se renovar. Encontramos isso forteinente nos manuscritos do Mai-Morto,
ciitre a comunidade ess6nica. Mas 6 na regiao da Galil6ia que as revoltas camponesas
ussuinem a forma de movimento messianico mais intenso.

Vejamos alguns documentos que mos relatam passagens significativas:
"... Houve Judas, filho do salteador-chefe Ezequias (que tinha sido urn homem

de grande poder e s6 com muita dificuldade foi`a capturado por Herodes). Este
Judas,  depois  que  organizara  em  S6foris,  na  Galil6ia,  urn  grande  ndmero  de
homens desesperados, atacou o palcicio. Tomando todas as armas que la estavcam

guardadas, armou todos os seus sequazes e partiu com todos os bells que tinh:`m
sido  pi]hados.  Atemorizava  a  todos  saqueaiido  a  quantos  encontrava,  in  sua
&mbicao  de  mais  poder  e  na  siia  ai.dente  busca  da  posi€ao  real.  Nao  espei-ava
obter  esse  pr€mio  pela  pratica  da  virtude,  m€`s  pela  vantagem  de  sua  forca
super.iof`  (Alitigiiidtitles Jirdaicas,17 .27 I-7._).
"Em S6foris, na Galil6ia, Jud.is, filho de Ezequias (o salteador-chefe que outrora

atacava o  pai's e foi  suprimido  pelo rei  Hei-odes), tendo organizado ulna  for€a
considerfve]` assaltou o dep6sito real de ai.mas, armou seus sequazes e atacav.1
os outros que disputavam o poder" (Gifc;-;.c[ J[jc/c{r-cf{, 2.56).

E outras  revoltas camponesas como aquelas  lideradas por Simao,  por Astron-

ges... Os participantes dos movimentos messianicos foram principalinente campone-
ses. Essas revo]tas ocorreram nas varias regi6es do pals, com predominancia ao noile
na Galil6ia, em conti.aste com a metr6pole Jerusalem.

A dimensao desses movimentos messianicos e a seriedade da insun-ei€ao talvez

possam ser avaliadas pelo tamanho da forea militar que Varo, legado da Siria, julgou
necessario para subjugar a rebeliao. ``A16m das legi6es j6 presentes na Jud6ia, convo-
cou  as  duas  restantes  legi6es  da  provfncia  (cerca  de  6.000  cada  uma)  e  quatro
regimentos de cavalaria (500 cada urn), bern como as tropas auxiliares fomecidas pelas
cidades-estado e pelos reis subordinados da regiao.  Vat.o mandara incendiar S6foris
(onde  tinha atuado  o movimento de Judas)  e reduzir seus  habitantes  a escravidao"
(Horsley-Hanson).

"Abandonada  por  seus  habitantes,  Ematis  tamb6m  ,foi  queimada  ate  o  chao,

quando Varo deu ordem para vingar o  massacre de Ario e suas tropas. Depois
ela  marchou  sobre Jerusalem,  onde,  a  simples  vista  dele  e de  suas  for?as,  os
ex6rcitosjudeus se dissolveram e fugiram para a zom rural. Mas os qiie estavam
na cidade  deram-lhe  as  boas-vindas  e  negaram  qualquer  responsabilidade  na
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pal.ticipi`i. do .1t.1que rebelde, tamb6m eles estiveram sitiados como os r{)Iiianos.
Vi`ro despachou parte de seu ex6rci to para a zona rural em busca dos respons£'iveis

pela   revolta,   e  entre  os   muitos  capturados   aprisionou  os  que  pal.eciam   lel-
exei`cido  urn  papel  menos  ativo  e  crucificou  os  mais  responsaveis  -  cerc€`  de
2.000 aLo todct'  (Guel-ra  Ill(laicti, 2.7 i-75).

Mas nao foi facil exterminar os movimeiitos messianicos. Poi-causa do intei.esse
especial que apresentam com relaeao a Jesus e seu movimeiito, vale a pena assinalar.

por fim, que havia divei.sos movimeiitos de massa compostos por camponeses judeus
de a]deias e cidades como Ematis, Bel6m. S6foris -pessoas que se agrupam em torno
da lideran€a de pei-sonagens cai-ismaticds consideradas "reis ungidos" dos judeus.

Tats  movimeiitos  ocorreram  nas tres  areas principais da populagao judaica da
Palestina (Gal il6ia, Jud6ia e per6ia), e precisamente iia 6poca em que presumivelmente
nasceu Jesus de Nazar6. Talvez seja interessante observar que a cidade de S6foris` que
foi iiicendiada e cujos habitantes foram vendidos como escravos no ano 4 dc, estava
situada apenas algumas milhas (cerca de 8  kin) ao noi-te da flldeia de Nazaie, a casa
de Jesus.  A]6in disso, a cidade de Ematis, o lugar de uma das aparic6es do Ressusci-
tado,  segundo a  tradi€ao evang6lica crista (Lc  24,13-32).  tinha. sido destrui'da pelos
rolnzinos  em  I.etalia€ao por outro  inovimeiito de  massa  pouco  mais  de  uma gera?ao
antes. A mem6ria desses moviinentos inessianicos populares sem ddvida estava viva
na mente de inuitos camponeses judeus que testemuiiharam as atividades de Jesus.

4. Quarfa jalLela:  in(igos e curandeiros, magia e mesa. cur{is e refei€i5e.s

0  Movimento  de  Jesus  resgata  a  ti.adieao  popular  de  pi.ofetismo  de  cunho
campones  e  ii5o  escrituri'stico,  em  contraposigao  ao  tipo  "letrado",  "templar"  da
corte, que se liinitava a interpi.etaeao da lei da alian€a diida por Mois6s e a aplicaeao
de  oraculos  antigos.  Quanto  aos  que  atuavam  no  profetismo  popular,  ainda  que

poucos  fossem capazes  de  ler a  Escritura,  estavam  perfeitamente  familiarizados
com  as  tradi€6es  orais  dos  antigos profetas  e  profetisas  e da Alian€a e Mem6ria
tribal:  "Nao penseis que vim para ab-rogar a Lei e os Profetas:  nao vim ab-rogar,
mas  cumprir"  (Mt  5,17).  0  verbo  cii77ipr!.;-,  no  grego  p/e7-oz„7  (n^T|PolJV),  pode
signiflcar rccz/;.zczr, no caso, uma profecia.

A  mein6ria  profetico-tribal  estava muito  viva entre  o povo judeu do primeiro
s6culo.  Os  profetas  de  a€5o  ]ideravam  movimentos  camponeses  numa  antecipacao
ativa  dos  atos  divinos  de  liberta?ao.  Numerosas  pessoas  seguiam  profetas/lideres

popu]ares,  deixando  seus  ti-abalhos  e casas  pal.a  seguir seus  lfderes  cal.ismaticos  no
deserto,  lugar da mem6ria do tribalismo,  modelo originfll que constituiu o povo de
Israel, como povo livre em sua pr6pria terra, dzif que o profetislno contemporaneo de
Jesus revive os movimentos profeticos conduzidos por Mois6s, Josu6, os/as Juizes/as,
Elias, Eliseu, Jeremias...
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I .; o imi,i i mpoi.tante 6 que, coin seus atos, mi]agres, curas e magias (controlai. cliuva. . . ),
i`sses  prol`ctas  opei.am  em  nfvel  nacional  e  internacional.  Cui.am  tanto  ricos  como

I)tthi.cs e, acim& de tudo, Elias e Eliseu inisturam magia e profecia e, enquanto lnagos
a iti.of`ctds ou profetas e magos, desenvolvem e ampliam uma combina€ao queja existia
i]()  tribalismo  inicial.  Jesus  e o seu  movimento  retomam essa tradicao.  Jesus,  como
r3lias  e  Eliseu,  6  da  regiao  da  Galil6ia,  tao  presente  na  tradi?ao  oi.al  da classe des-
I`iivorecida, mas que tamb6m foi  absorvida pela grande tradicao.

J.D. Crossan sugere que "a mngia est4 para a religiao assim como o banditismo
esla para a polftica. Enquanto o banditismo contesta a legitimidade do podei-politico,
u  magia  contesta  o  poder  espiritual.  Tanto  no  mundo  antigo  quanto  no  moderno

pode-se fazer uma distineao entre magia e religiao atrav6s das definie6es  neutras e
objetivas. A religiao 6 a magia oficial e aprovada, a magia 6 uma religiao extra-oficial
e censurada. Ou, em termos simples:  `n6s' praticamos religiao,  `eles' praticam magia.
Nao importando se os magos sao a favor ou contra a I.eligiao oficial.  A sua pr6pria
existencia,  independente de suas  inten€6es, ja constitui  uma amea?a pal-a a  validade
e a exclusividade da religiao".

Justamente por causa da magia. enquanto lima religiao subversiva, extra-oficial,
censurada e, muitas vezes, de classe baixa, que 6 recuperada pelo Movimento de Jesus,
Elias e Eliseu, assim como Jesus de Nazar6, sao magos.

Alguns  estudiosos  e  estudiosas  falam  da  possibilidade  da  existencia  de  urn
"evangelho dos  mi]agres",  de cunho fortemente  mat-cado pela magia.  Como temos

uma "fonte" das senten?as/ditados e uma outra do relato da paixao, terfamos uma outi-a
comum, a dos milagres. Vejamos:

-Doenga e pecado Mc 2,1-12 Jo 5,i-18

-Pao e peixe Mc 6,33-44 Jo 6, I - 15

-Andando sobre a agua Mc 6,45-52 Jo  6,16-21

-Cut.a de urn cego Mc 8,22-26 Jo 9, I-7

-Ressurreigao de urn morto Mc Secreto  1.20-2.lla Jo  11,i-57

Havia algumas cole€6es de milagres, tao antigas quanto as colec6es de senteneas

que ja conhecemos. As narrae6es nil-aculosas que Marcos traz, por exemplo, tern uma
seqiiencia comum:

1. Come€am com urn milagre no mar,

2. Seguem-se tr6s curas,

3. Encerram com urn milagre que envolve alimento.
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A relat`ao da magia/milagre com a cura e a mesa/refei€ao 6 muito presente in
tradi€ao crista do Segundo Testamento. A radicalidade da mobilidade de Jesus e seu
movimento de discipulado itinerante 6 sinal claro de urn igualitarismo sem interme-
diarios. Nem Jesus e iiem os/as seus/suas seguidores/as pretendiam se instalar nun
determinado  lugar  e  estabelecer  ali  sua  pi-esenga  indeterminada;  ao  contrario,  a
cada manha, vao ao encontro das pessoas. Tomemos o texto de Mc  I,29-39: a casa
da  sogra  de  Pedi.o  estava  se  tornando  urn  lugar  de  curas  de  Jesus,  Pedro  iria
funcionar  como  intermediario  entre  Jesus  e  ziqueles  que  procui-avam  sua  ajuda.
Jesus  toma  outra  atitude:  sai,  passa  urn dia  inteiro  longe  de  todos,  no  deserto„.
depois vai para outras aldeias vizinhas... Aparece a oposi?ao entre Jesus e Pedro, com
vis6es incompati'veis a respeito da lnissao. Essa mobilidade (a seinelhanea dos cfnicos)
torna-se radical ao ser associada a cura, a magia e a realizacao dos milagres. 0 ato de
compartilhar igualitariameiite dons espirituais e materiais, milagre e mesa, nao pode
estar preso a urn lugai-especffico, pois acabaria se toi-nando mais urn ritual hierfi-quico

(como no templo).

Para  o Movimento de Jesus,  a casa devei-ia  ser  urn espa€o de acolhimento da
vida,  da cura,  do prazer,  da  liberdade...  deveria  ser uma extensao dos  carppos,  dos
caminhos  e  liao  poderia  tornar-se  espa€o de  aprisionamento e  exclusao.  E como  a
``Casa do Povo", da parabola do Mesters: "A casa tinha uma poi.ta bonita e larga, que

dava para a rua onde o povo passava...  poila estranha,  seu limiar parecia eliminar a
separa?ao que havia entre a casa e a rua.  Quem por ela entrava pal-ecia continuar na
rua.  Quem passava na rua parecia ser acolhido e envolvido pela casa".

Entrando na Casa de Betania: retomando a tradi€ao da comunidade do/a discfpulo/a
amado/a
"Felicidade 6 uma cidade pequenina

i uma casinha, 6 uma colina
Qualquer ]ugar que se ilumina
Quando a gente quer amar
Se a vida fosse ti-abalhar nessa oficina
Fazer menino ou menina
i dificil em Maraca
Virtude e vfcio
Liberdade, precipfcio
Fazer pao, fazer comfcio
Fazer gol e namorar
Se a vida fosse o meu desejo
Dar urn beijo em teu son-iso, sem cansago
E o poilao do paraiso 6 o teu abra€o
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(`)wii]iiuer  ]ugiii. que  se  iliimina

(`)`i{Lndo i`  geiite quer amar

1 )mu puisugem enti.e o pao e a poesia
I 1:i`ti.e o quei.o e o nao queria
ljlltre a tei.I.a e o ar
N::io 6 a guerra, nem saudade, nem futui-o
1`; o amor Ilo p6 do muro
`t;cm ningu6m policiar
Fi il fuculdade de sonhar, 6 a poesia
|)lie principia quando eu paro de pensar
Pcllsar na luta desigual, na for€a bruta, meu amor
Qlle te maltrata entre o almoeo e o jantar
Fclicidzide 6 uma cidade pequenina
rJ ulna casinha, 6 uma colina
Qualquer ]ugar que se ilumina
Quando a gente quer amar
Uin lindo espaeo entre a fruta e o caroeo
Quando explode 6 urn alvoroeo que disti-ai o teu olhar
i a natureza onde eu pareco a metade
I)fl tua inesma vontade escondida em outro olhar
E como o doce nao esquece a tamara ainda
Essa beleza sofrida quando a outra comeear
Vai ser bern feito nosso amor daquele jeito
Nesse dia 6 feriado, nao precisa trabalhar
Pi.tl nao dizer que nao falei da fantasia

Que acaricia o pensamento popular
E o amor que fica entre a fala e a boca
Ncin a palavra mais louca consegue significar
Felicidade..." (Pao e Poesia -MPB 4)

Conhecendo melhor a Casa  de Betania:  a comunidade  do/a discfpulo/a  amado/a.
^lguns ingredientes importantes

Optamos  por reconhecer o quai-to evangelho,  ou o evangelho do/a discfpulo/a
!ii"ido/a,  como  fonte  origin4ria,  muito  pr6xima  a  Jesus  e  ao  seu  movimento  de
tli*cipiilfldo  itinerante.   Para  isso  ser  poss,fvel   6  preciso  "des-consti.uir"  estruturas

I)t tilciioi.es que sao I-einetidas as origens. E preciso recuperar o que 6 verdadeiro nas
nli[!,i`,i`,S.  Aiites  de  tei.mos  igreja,  temos  movimentos.  Tempo  do espfi.ito.  Tempo  de
iHi,i.i:.i(). Piiineiro 6 a missao, depois a Igreja. i o movimento missionfrio, do espfrito,
tl;I  l'iili`vi.a, que da origem a Igreja.
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movimeiilo  viHH  i`,ni  i`ontinuidade  !ios  movimentos  socioculliil.iii8  relifriosos  e  polili-

c`os.„ de sell tenii)o. Jesus segue profuiidamente as tradi€6es judaicas, idciitificaiido-se
com algumas dessas ti.adi€6es e nao outras, traz bern viva a mein6ria do Exodo.  dos
Pi.ofetas, a Apocali'ptica, a Sabedoria... Jesus vive urn momento da hist6i.ia de gi.ande
efervescencia, para nao dizer de ngitacao social, politica, cultural, religiosa.

Geralmente  identificamos  a  origem  do  ciistianismo  com  a  forma?ao  do  canon
bft>lico e esquecemos algo fundante: que o Movimento de Jesus e as Pi-ilneiras Comuni-
dades  Cristas  nao  tinham  o  Segundo  Testamento,  mas  s6  o  Prilneii.o  Testamento,  as
tradig6es orais e mais os  iiitimeros  livros chamados de ap6ciifc>s  (o i`anon do Prilneiro
Testamento ainda nao estava fechado)` aos quais recoil.em as tradic6es de Jesus.

At6180dcnaohfdiferen€aentreoque6"oilodoxo"e"heterodoxo"(heresia?!).
Ha  uma  mescla,  uma  mistura.  in  uma  diversidade  de  ti.adi€6es,  de  lgi.ejas.  Nos
cristiaiiismos  originarios  prevalece  a  diversidade  de  tradi?6es,  o  pr6prio  Gallon  do
Segundo  Testamento  primou  pela  diversidade:  4  Evangelhos,  intimeras  cartas  para
Igi-ejas/comunidades diferentes e com tradic6es diferentes.

E temos a tradi€ao mais radical, isto 6, a que conservou a radicalidade de Jesus
e  seu  inovimento  de  discipulado  itinei-ante,  a  do/a  disc]'pulo/fl  amtldo/a,  o  quailo
evangelho da ti.adigao crista:  "acredita-me, 6 mulher,  vein a hora em que nem sobre
essa montanha iiem em Jerusalem adorareis ao Pai. Vein a hora. e 6 agora, na qual os
verdadeiros adoradores adorar5o ao Pai em espfrito e verdade" (Jo 4,2lb~23).

Para remontarmos e I-econstruirlnos as origens cristas partimos de ti-es aspectos
fundamentais.  No  projeto  de  Jesus,  (1)  o  fic7.7io  de  Dc%s  6  identjficado  nao  com  o
templo  (=  casa  de  ladr6es/espago  dos  sacerdotes  sadoquitas),  iiem  com  o  reino
davidico (monai.quia e proprietarios rurais) e nem com a lei (escribfls, fariseus), mas
com  (2)  os /pobrt3s,  com  a periferia  geografica das  cidades  e  dos  campos,  com  os
empobrecidos  e  marginalizados,  exclufdos  a  beii.a  do  caminho.  Sao  os  pobres  a
identidade do Projeto de Jesus  (Lc  4,18-21),  urn povo que  tern (3) t.(77-/7o de pobres,
de  mulheres,  de  crianeas,  de  velhos,  de  homens  -corpos  que  se  diferenciam  pela
sexualidade, raga, cultura. crenga. i na divei-sidade dos coxpos que temos a possibili-
dade de 1.ela€ao. 0 relacionamento s6 6 possivel a pailir da coxporeidade.

A comunidade do/a disci'pulo/a amado/a representa urn cristianismo diretamente
ligado ao Movimento de Jesus. Nasce diretamente do discipulado de Jesus. Recons-
truir o evangelho  da  colnunidade  do/a  discfpulo/a  amado/a  6  reconstruii. o  pi.6prio
Movimento de Jesus. i o cristianismo que melhor enfrenta o desafio da heleiiizaeao;
usa, por exemplo, categorias da filosofia grega como /ogos (palavra), mas com toda a
carga de sentido da tradicao semftica. Pt7/flvrt7 6 d¢Z7or: 6 a palavra que, dita, acontece.
0 dizer e o fazer estao juntos. Nao ha o dualismo grego. Pz7/fliy# 6 car7zc. Isso all-asa
com a filosofia plat6nica, que reduz e descarta tudo que 6 t,.o77pf7.  A base da lradi€ao
da comuiiidade do/a discl'pulo/a amado/a esta muito pi-6xima a de Qumran e nao a dos

gn6sticos. A Iinguagem dos escritos do Mai. Morto nos confirma a semelhan€a com
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iniiliidiitli`,  do/a  discfpul{)/a  amado/a  tein   uim  ti.adi€ao  pl.6pria,  de  t`,itttt.ii   iii`iilo

lil.t`txima a do Movimeiito de Jesus.

It;in busca da "tradi€ao" pr6pria da comunidade do/a discipulo/a amado/a: alguns
ti`mpcros que dao sabor pr6prio e tinico

A geografia nao inventa lugai.es, trabalha com base em informae6es recebidas e
vflidas.  A  moderna pesquisa  arqueol6gica  confirma  a  existencia dos  lugares.  A
Casa de Betania 6 a referencia. No quarto evange]ho temos a presenea de diferentes
lugares na Jud6ia,  Samaria e al6m-Jordao, que estao ausentes nos Sin6ticos.  Ora,
esta  tendencia  "sulista"  da  sua  topografia  nao  pode  ser  imaginada  ficando  em
Efeso, o que nos leva a pensar numa tradi?ao protojoanina que tinha como interesse
zi Palestina meridional e a Transjordania.

0 evangelho da comunidade do/a discipulo/a amado/a apresenta evidencias do
"Joao Batista hist6rico". Jo 1,19-37 evidencia uma tradi€ao de Joao Batista em Betania

al6m-Jordao. E Jo 3,22-30 p6e uma tradigao de Joao Batista em Ainao, perto de Salim.
Essastradi?6esrefletemfalasecren?astipicasdosjudeus(ousodels40,3,poi-exemplo,

que apresenta Elias como precui.sor do Messias). Sao "cheii-os" de historicidade.

Ditos  de Jesus, pr6prios do quarto evangelho,  alguns dialogos eiitre Jesus e  a
comunidade do/a discfpulo/a amado/a parecem fundados numa antiga tradieao:

1. Jo 4,31-34 -sobre a comida,
2. Jo 6,67~70 -confissao de Pedro,
3. Jo 7,35 -Jesus e seus irmaos,
4. Jo 9,2-5 -Jesus e o cego de Silos.

A presen?a de  12 parabolas nos aproxima do Movimento de Jesus.

0 conto da Paixao, do quarto evangelho, 6 tinico em particularidades como:  o
lava-p6s;  a prisao de Jesus/conivencia da coorte romana mum horto al6m do riacho
do Cedron; o "outro discfpulo" conhecido do sumo sacerdote que fez entrar Pedro;
o processo frente ao govemador romano; Gabbata; a inscri€ao em tres idiomas sobi-e
a cruz; a ttinica sem costuras; Madalena e o uso do termo RczZ7w7t!. destacam urn born
conhecimento dos acontecimentos e da situaeao judaica antes das guerras judaicas,
antes de 64, portanto.

A tradieao da comunidade do/a discfpulo/a amado/a 6 predominantemente de
mulheres, sao elas as protagonistas:

1. Jo 2,1-12 -Mac/mulher nas Bodas de Cans.
2. Jo 4,4-42 - Samaritana e o evangelho radical.
3. Jo 11,17-36 -Marta de Betania e a profissao apost61ica da fe no Cristo.
4. Jo  12,1-8 -Uneao de Maria, irma de Lazaro, antecipagao do lava~p6s.
5. Jo 20,1-18 -Maria de Magdala: Primeira Ap6stola.
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"lsso sc p{`ssiiva em Beti^mia, al6m do Jol.dao, I)iide Jot`io  b:iti7ji`vi`" (Jo  I,28).

"No  din  seguinte,  Jo{io  se achava de  novo  no  mesmo  lugdr com  dois  de  seus

disci'pulos.'  (Jo  1,35).

"Que procurais?.,  perguiitou Jesus, e eles  responderam:  `Rabi, onde moras?.

Ele lhes disse:  .vinde e vereis'. Eles foram, pois,  viram onde morava e perma-
neceram junto dele" (Jo  I,38b-39b).

0 Iugar da comunidade de Jesus 6 Betania al6m-Jordao; sua ]ocalizacao geogra-
fica significa o afastalnento da instituieao j udaica e exoila€ao a rTptura com ela. Jesus
reside fora da  institui?ao judaica,  criaiido o  ]ugai. do Espfrito.  E  o novo Exodo (em
sentido contrario) que possibilita uma nova comunidade, uma nova entrada na Ten.a
Prometida, da liberdade. Volta ao projeto do ti.ibalismo.

Outra 6 a Casa de Betania, perto de Jerusalem, a de Maria, Marta e L4zai.o. Esses
ti-es personageTs represenlam a nova comunidade tribal, que acolhe o projeto liberta-
dor de Jesus.  E a comunidade que ginda vive dentro das fronteiras de Israel.  Nesta
comunidade Maria ocupa o centro. E figura mais conhecida que Lazai.o e indica que
Betania 6 sua aldeia; Malta 6 posta em rela€ao a eta por ser irma. As tres personagens
formam urn grupo de iguais e se revezam quanto ao lugar que ocupam, sao irmaos/as
da mesma comunidade. "Irmao" e "Irma" era uma das maiieiras de chamar-se entre o
discipulado de Jesus e indica, comoja o pr6prio lugar (Betania). a perten?a de Maria
a Comunidade de Jesus e a rela€ao de amor e igualdade vigente elitre os seus lnembros.
Outi.o modo de chamai.-se sera "ainigo" (Jo  11,11 e Jo  15,15). Jesus e seus discfpulos
sao "amigos", s5o "irmaos'`. Nao estabeleceu difereii?a: Jesus se faz membro de sua
coinunidade de iguais (nosso amigo).

A dupla localizaeao de Betania, uma aqu6m e outra al6m-Jordao, simboliza dois
estados  nas  comunidades  cristas:   a  comunidade  de  quem  creu  e  saiu  da  antiga
institui?ao  e  outra  daqueles  que,  tendo  dado  adesao  a  Jesus  e  sendo,  portanto,
discfpulos, ainda nao romperam com seu passado judaico.

0 capitulo  11, que nail.a a ressurrei€ao de Lazaro, mostra-mos dois grupos bern
distintos: o de Jesus e o daqueles que vao a casa/comunidade de Betania e nao veem
mos "irinaos" uma ruptura semelhante a que Jesus fez. Confirma-se a dupla Betania.
Enquanto  Jesus  vai  ver  Lazaro  para  desperta-lo,  os judeus  vao  vcr  as  irm5s  para
consola-]as  na morte, para eles  iri.emediavel, e nada podem oferecer.  i Jesus quem
lhes  da o  vei.dadeiro consolo.  0  "irmao"  e ``ainigo",  por quem Jesus  chora,  define
Lazaro como membi-o da colnunidade crista.

Malta enti-a em cena para profei-ir a confissao de fe. Jesus age em continuidade
a aeao dos antigos profetas Elias e Eliseu (2Rs 4,8). Marta representa a fe apost6lica

plena da comunidade do/a discfpulo/a amado/a, o mesmo que Pedi.o representa para
a tradieao mateaiia. E, o mais impoi.tante, a sua confissao de fe 6 repetida no final do
evangelho em Jo 20,31, onde o/a autor/a expressa a fidelidade que ele/a teve em mente
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I.oiili`,  (los  simiis, entao  sciia  possi'vel  c()iijecturai. que o/a autor/a  coloeo`i  tli`1iliiH.ii-

tliuiicnlc cssfls  pultlvras  de  sua fonte  nos  lfbios de Marta como auge da coiilissao
ili`  t`6 de  uin  `discfpulo amado' no sentido de identifica-la com o escritor do  livro.
I I;`su sugestao nao 6 inconcebfvel, uma vez que nao sabemos quem foi o/a autor/a
LID  evangelho.  Por  outro  ]ado,  essa  conjectura  nao  pode  ser provada  nem  refutada
historicamente.

A comunidade de Jesus 6 a comunidade daqueles que ten a vida defmitiva; sao
t)s  "ressuscitados  da  morte".  A  f6rmula  da  confissao  de  Marta  devolve  ao  titulo
Messias  o  seu pleno  significado:  a  ungao,  que 6 o Espi'rito, faz de Jesus,  o Filho de
Deus, a presenca de Deus no meio da humanidade.  "A Palavra se fez carne e armou
sua tenda no meio da humanidade" (Jo  1,14).

Lavando os p6s: a comunidade do discipulado de iguais: preparando a mesa para a
refei€5o

No evangelho da comunidade do/a discfpulo/a amado/a Jesus revela Deus como
Deus-Amor: dando a vida pelos seus, fazendo deles amigos. Jesus pede, por isso, para

que amem uns aos outros. A comuliidade da testemuiiho diante do mundo na medida
em que o amor mdtuo 6 uma realidade  (Jo  13,34) e esse amor atinge sua plenitude

quando  se  6  capaz  de dar  a  vida  pelos  amigos  (Jo  15,13).  Que  a  comunidade  do/a
disci'pulo/a  amado/a  constitui  uma comunidade  a]teriiativa  inanifesta-se clai.amente
iia a€ao-sinal de Jesus ao lavar os p6s dos discfpulos. Todo o minist6rio de Jesus e sua
revela€ao de Deus se resumem nessa cena do lava-p6s (Jo 13,1 -17). Fiorenza` de forma
clara e bela,  fala que  o  ato  de  lavar  os  p6s  e  a  interpi.etacao de Jesus  sobi-e ele  s5o
inteii-ompidospelacompreensaoequivocadaepeloprotestodePedro,quenaoentende

que  os discfpulos ji estao limpos  e  santos pela palavra de Jesus  (Jo  15,3;  17`17).  A
finalidade da agao-sinal simb6lico nao 6 a purifica?ao ritual templar, sacerdotal, inas
o acabamento da revelacao de Jesus em sua praxis de  servico e de amor.  Se Pedro
deixa de receber o servi?o de amor, nao tern parte alguma em Jesus e seu minist6i.io.

Se as I-elae6es de igualdade sao caracterizadas por revezamento de relac6es de

poder e por ]ideranea altei-iiante abel-ta a todo membro da comunidade. entao o Jesus
do quarto evangelho advoga o exerci'cio de lideranga e poder mediante o revezamento
de  servi€o  e  amor  entre  o  discipulado  de  iguais,  de  amigos  e  irmaos.  Por  isso  o
evangelho  da  comunidade  do/a  discfpulo/a  amado/a  nunca  sublinha  a  ]ideranea
especial dos doze entre os discfpulos, se bern que saiba do cfi-culo dos doze. Todos os
membros  da  coinunidade  receberam  o  Esp{rito,  nasceram  de  novo  (Jo  3,3-9)  e
receberam  os  poderes  da  nova  cria€ao.  0  Senhor Ressuscitado  aparece  a  todos  os
discipulos, e nao s6 aos doze. Todos os discfpulos recebem a mesma missao de Jesus
(Jo 20,21 ), todos recebem o Espfrito (Jo 20,22) e a todos se da o poder de perdoar os
pecados (20,23). Se Raymond Bi.own tern razao ao supor que a marl-ativa pr6-evang6-
lica se referia aos onze, entao o/a autor/a do quarto evangelho mudou propositada-
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(Mt   I(),19;  18,18;  28,10-20).  A  comunidade  do/a discfpulo/a  aimido/:I.  c()muiiid£`de
dc iHnigos, enteiide-se prilnariamente como comunidade de disci`pulos.  O/a discfpu-
lo/a amado/a 6 sua autoridade apost6lica e centro simb6lico.  Essa coinunidade esta
constitufda como discipulado de iguais pelo amor que tern uns aos outros.

O/a discfpulo/a amado/a aparece pela primeira vez na ceia,  que Jesus  celebra
com todos/as  os/as  discfpulos/as  e  nao  s6 com  os  doze;  embora o  termo  discipulo
inclua  os  doze e  embora  sabendo  que  eles  tern pape]  de  lideranea  na tradi€ao,  o/a
autor/a do quarto evangelho coloca o/a discfpulo/a amado/a explicitamente em con-
traste com Pedro. E como observa Fiorenza "a comunidade do/a discfpulo/a amado/a
considera  claramente  os  doze  e  o  seu  porta-voz  Pedro  pet.teiicentes  aos  que  Jesus
chama de "seus", mas, pondo em conti-aste o her6i da comunidade com Pedro afirma
imp]icitamente  a  superioridade  de  sua  pr6pria  forma  de  discipulado  sobre  a  da
comunidade petrina. Se bein que Pedro seja reabilitado no capftulo redacional  21, a
nan.ativa evang6lica aponta em geral noutra dire€ao. Sob pressao ele iiega ser discfpulo
de Jesus (Jo  18,17-25);  na dltima ceia Pedi.o depende do/a discfpu]o/a amado/a para
inforinaeao (Jo  13,23-26); ele nao se encontra sob a cruz de Jesus na hora em que a
nova comunidade nasce (Jo  19,25-27); ele nao 6 o primeiro a crer na ressui-rei?ao (Jo
20,2-10)  e n5o reconhece o Senhor I.essuscitado (Jo 21,7) como faz o/a discfpulo/a
amado/a. A disputa entre o cristianismo das comunidades do/a discfpulo/a amado/a e
o das comunidades peti-inas  pal-ece nao se ter centrado em tema.s cristol6gicos,  mas
em quest6es de discipulado. 0 capftulo 21 I-econhece a lideranca da solicitude pastoral
de Pedro, mas unicamente com a condi€ao de que ele "ame" Jesus, ou seja, que adote
a lideran?a altrufstica advogada pelo Jesus da comunidade do/a discfpulo/a amado/a.

Diaconia: mulheres e homens presidindo e servindo a mesa da eucaristia e da palavra

Ja mencioliamos quao not6rio e saliente 6 o lugar que as mulheres ocupam no

quarto evangelho:
-0 Ininist6rio ptiblico de Jesus come€a e termina com lima naiTaeao sobre uma

mulher.  A mulhei., mae de Jesus, em Cana (Jo 2,1-12), e a une5o de Maria de
Betania ( 12, i -8).

-Ao  lado  do  fariseu  Nicodemos  (Jo  3,1-13)  coloca  a  mulher  samaritana  (Jo
4,1-30).

-Ao lado da confissao cristol6gica de Pedro (Jo 6,67-71) coloca a de Marta (Jo
11 ' 17-27).

-Quatro mulheres e o/a disci'pulo/a amado/a estao sob a cruz de Jesus.

-Maria Madalena nao s6 6 a primeira a testemunhar o tdmulo vazio, como tarn-
b6m a primeira a receber e tocar o Senhor Ressuscitado.
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lii`(iliiiti  ill.ticillii  i\  I)I-i`ixis  iiutciiticii  do  djscipulado.  Pci.ccbemos  qu€  iiil  i.i)iiiui`iiliLtlc

tlt)/t` tlisc`i'i)ulo/a dmado/a o tinico ofi'cio estabelecido era o da diaconid.  Ao coiili.{{i.io
tli`   I,ilc€is,  dqui   Mai-td  e  Mariu  nao  est5o  elm  atitude  competitiva,  nids  sin  como
n]inisti.as de uma ceia que acontece nuin Domingo a tarde, o dia em que as primeiras
i`(iliiunidades celebravam a ceia eucarfstica.

A  iiiieao dos p6s de Jesus por Maria, enxugando-os com seus cabelos,  aponta
{inlccipadamente para a tiltima ceia de Jesus, quando Jesus lava os p6s dos discipulos
i` os eiixuga com ulna toa]ha. Maria, a discipula fie], coiitrasta com a centralidade de
Jiidfls; tanto nesta cena como no lava-p6s, onde Judas, o discfpulo infiel, 6 desacredi-
tudo como toda a obje€ao masculina a respeito da uneao por parte de Maria, Jesus 6
cii6i.gico  e  dui-o  no  rechaeo:  "Deixai-a!"  (Jo   12,7).  Maria  de  Betaiiia`  si'mbolo  do
discipulado fiel e vei-dadeiro, em contraste com o traidor, que era urn dos doze.

A casa de ontem e a casa de hoje: fazendo sopa e tomando chimarrao

Quel-emos re-tomar e re-toi-mar a casa;
Queremos I.e-consti-uir a casa e re-criar rela€6es;
Queremos entrar na casa sem bater a poila;
Quei.emos nos sentir ben a vontade, como na casa do Pai e da Mac, na /7c/'a/7 e na
I)et'em...

Queremos uma casa onde nao pi.evale€am os la?os de sangue, mas a decisao de fazer
a voiitade do amor;
Queremos re-criar rela€6es de j ustiea, de partilha, de inclusao de uma casa onde todos
e Codas tenhain vez, voz;

Queremos a casa de Jesus, no discipulado de iguais, como pi.oposta de vida plena para
toda a humanidade.

Referfencias bibliograficas

AposTiLA e Anota€6es do Curso de Assessoria Bfolica, Lages -SC,1998.

ARENs, Edui`rdo. A'.T7.f{ Mc;!oi-;7os rc;77pos dc  P¢it/o,  Lwc`¢s c /o&o.  Sao Paulo:  Ed.  Paulus,
1997.

BfBLiA -Tradu€ao Ecumenica.  Sao Paulo: Ed. Loyola,  1994.

BRowN, R.E. A  co;7i!f;!i.dff4/c do c/!.sc7'prf/o fz;77cff/o.  S5o Paulo:  Ed. Paulinas,1984.

CREscENzo,  Luciano.  Sfo7-/.¢  c/L.//fj /i./oso/i.f[  cg;~cc#.  Romfl:  Arnoldo  Mondadori  Editore,
1988.

CRossAN, John Dominic.  a /csits /zi.s/6;-i.co.  Sao Paulo:  Ed. Imago,  1994.

Esi.rivE7„  Elisa.  A  mulher  in tradi€5o  do  discfpulo  amado,  Re'w.s/cz  de  /7i/c;p;-c/ft€ao  Bz'b/I.c¢
Lcz/i.;{o-A;;rcr!.c.fw]¢,  n.17,1994/1,  p.  65-74.

34

I '.h  ti{i  N/.A.  I ':I ihiilielh  `Si`ht.i```lei..  A.`.  ///./.,5Jc';I.``  t,`/.t..`'/t7.`.  « /7fi/./i./. f/c/  //tit//it'/..  S")  l'iitilo   I i;il.   Piiill ill:`s.

I('('2.

-.  Di,s(:ii)iilci{Io tle  igiitiis . Pctr6pc]l.is.. Ed. Vozes,1995 .

GAAR[)ER, Jostein.  E/ ;77[wic/a  c/c  Sofi'cz.  Madrid:  Siruela,1994.

I-I()RSLEy,  R.A.  &  HANsoN, J.S.  Bc/7'!c/r.c/a.f,  £7;-o/c/"f  L. r77cfs7.czf.  Scio  Paulo:  Ed.  Paulus,1995.

JAiTBERT, A.  Lci./4t7-cz  de  E`'fwigc//zo scgiw7c/o /of7o.  S.io Paulo:  Ed.  Paulinas,1985.

JEREMiAs, J. Jcr[tffl/c'77i ;io /tJ;77pt7 c/c /cfj,tf.  Sao Paulo:  Ed. Paulinas,1983.

MATE,os, J.  & BARRETo.  J.  a E`'fj;igc//zo c/e Sf7o /of?o.  Sao Paulo:  Ed.  Paulims,1989.

Hermes Tonini
Pra€a Miguel Baby,  Ill

88590-0()0 Anita Garibaldi, SC

35


