
M^RCOL` 13,I-27: A P^RUSIA DO FILHO DO HOM"

Paulo Lockmarm

I. Uma aproximacao a estrutura do Evangelho de Marcos

ParaentenderodiscursosobreaparusiadoFilhodoHomem,preparadaeanun-
ciada no cap.  13, 6 necessario que tenhamos clareza sobre o fato de este discurso estar
ligadoadiversosoutroselementosdaestruturaliterariaeteol6gicadoEvangelho,vi-
sivcldesdeasuaabertura.Semdivida,nopresenteestudo,vamoslidarcommuitashi-
p6teses,algumasjalevantadasnahist6riadaexegesedessetexto.Reconhecemosadi-
ficuldade representada por qualquer tentativa de estudo em Marcos 1, no que diz res-
pcito as suas fontes e referencias anteriores, haja vista a ampla bit)liografia e a maior

:]]nfi6Ct:;::fi:se]£?:saer:seon:ennt:eer:se:x:gitea,s;op5j:::p£:]flmueennt:i:sa#::%Oh:g:su€er:da::
caodocap.13,vamosreconstruirumpoucodadiscussaosobreaestruturadaprimeira
partedoEvangelho,poisnelaencontramosmuitasdastematicasapocalipticasenunci-
adas desde o seu inicio e projetadas sobre Mc 13. Principalmente quando reconhece-
mos sinais evidentes da influencia do apocalipsismo judaico.

Reconhecendo que o discurso apocaliptico foi a linguagem dos oprimidos para
anunciar o Juizo de Deus sobre os opressores, mantendo assim a esperanga e a resis-
tencia do povo no aguardo da parusia e, conseqtientemente, a intervengao de Deus na
hist6ria.Naverdade,eumaoutrafomademessianismo,queaindahojeencontraeco
nas comunidades pobres do Terceiro Mundo. A questao a ser discutida pela pastoral
dospovosoprimidos6:comoretirardaleituradetextosapocalipticosaforcadeliber-
tagao,demudancanahist6ria?Istoporqueessesmesmostextostemsidousadoscomo
elementosdedomesticacaoealienagao.Semdesconhecertodososesfoxposdeleitura
libertadora que tern sido feitos, seja por Pablo Richard, em seus artigos sobre apoca-
lipsismo,ouporCarlosMesters,emseusdiversosestudossobreoApocalipsedeJoao.
Aindaassim,ohegem6nicoealeituratriunfalista,mitica,transcendente,acomodado-
ra e anti-revoluciondria.

Voltando a Marcos, queremos mostrar que, diferentemente do que pensava M.
Dioeliusemsua"Hist6riadasfomasdoEvangelho",Marcosn5ofoitao-somenteuln
3ompilador de tradic6es. Em muitos aspectos ele foi urn verdadeiro autor e te6logo.

Consideramos o primeiro versiculo do primeiro capitulo de Marcos como a tese
lo autor. Ja a expressao "Principio do Evangelho de Jesus Cristo" 6, por si mesma,

.   MARXSEN, Willi. Oar Eve#ge/isf Morfus. G6ttingen: Vandenhoeck e Ruprecht,1959, p.10.

.   Vamos chamar de Marcos o autor do segundo evangelho, sem entrar na conhecida discussao da autoria.
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c€`, :I vilitlii tlt}  Mcssias abria o grande momento para o dia do Senhor (cf. Is  11,I-10;
61,1-2;Lc4,16-20).Sobreessavisaoseconstr6igrandepartedaapocalipticajudaica.
E estamos convencidos de que Marcos sabia disso, principalmente pela forma com
que ele busca provar essa tese no uso do material que recebeu. Veremos com alguns
exemplos na construcao do texto como isso se deu, ate chegarmos a pericope, objeto
final de nossa exegese.

Primeiramente, estamos convencidos da divisao do Evangelho de Marcos em
duas seg6es3, que tern como eixo a confissao de Pedro (cf. Mc 8,29), acontecimento
que conclui a primeira parte e abre a segunda parte do Evangelho.

NestetrabalhodeabriraprimeirapartedoEvangelhoedelatomarexemplosque
apontam a parusia, definitivamente anunciada em Mc 13, queremos confirmar a pro-
posta teol6gica de Marcos como sendo, acima de tudo, apocaliptica. De certo modo,
enquanto revelacao de Deus, o Evangelho de Marcos contem urn apocalipse, pois tra-
balha com conceitos  fundamentais da apocaliptica judaica,  que  sao  os  que vamos
enunciar a seguir.

1.1.  "Apareceu Jodo Bati,sta no deserto"

0 aparecer do profeta no deserto, antecedido das citag5es das profecias de Mala-
quias e Isaias, trata-se de uma evidente irrupgao do profeta Elias, como precursor do
Messias e, neste sentido, urn profeta escatol6gico. Aqui se poderia dizer que Marcos
recebeu esta tradigao pronta, pois ela e muito primitiva e esta presente em todos os
Evangelhos, inclusive em Joao. Mas tamb6m 6 verdade que o rosto de Jo5o Batista tern
aspectos pr6prios em todos os Evangelhos. Para Mateus, ele antecipa o Juizo de Deus
contra os fariseus e escribas, numa visivel polemica ja mantida pela comunidade de
Mateus contra o judaismo (cf. Mt 3,15; 5,20). Em Lucas (3,1-9) que, como Mateus,
depende da suposta fonte Q, tamb6m Joao Batista profere juizo, mas este ten como
alvo o povo em geral e, junto, acrescenta-se ainda o juizo do dia de Jav6, conforme a
tradigao (cf. Is 40,5; 52,10). No Evangelho de Joao, a figura de Joao Batista 6 a teste-
munha, apresentada ja no pr6logo: "Houve urn homem enviado por Deus cujo nome
era Joao" (Jo 1,6). Em Marcos, Joao Batista 6 o profeta do deserto, nao importando a
suposta incoerencia "batizando no Jord5o". 0 deserto aparece como paradigmatico,
em harmonia com a tradig5o profetica (cf. Os 2,14). Na verdade 6 uma evidente conci-
liacao com o texto de Is 40,3, que segue a citacao de Malaquias 3,1, e foi fundamental
na construcao da teologia do profeta precursor. Essa figura, por si s6, pr6-figura uma
parusia = presenga = aparecimento. Nao 6 a toa que o verbo a introduzir Joao Batista 6
o verbo gz.#ormcM., na forma do aoristo, que pode ser traduzido por "surgiu", aconteceu,
apareceu. Express6es pr6ximas da forma participial do verbopczrez."j., ou seja, parusia
que significa estou presente, chego, compareco, estou chegando. Ambos os verbos fa-

3.   LOHSE, Eduard. /#/rod"c6o ao IVovo  res/¢mc#/o.  Sao Leopoldo, Sinodal, p.138.
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/cm I):H.lc tlo voc:ibiil:'H.io grcgo tla {ipoeiilf|)tica jiltkiica c iicotestiiin.`Ilt:'`i.ia.  I';xemill.}

tlisso t a cxi.rcssao quc abrc o Apocalipsc dc Joao: "Rcvelag5o dc Jesus Cristo, que
I)c`islhcdcuparamostraraosseusservosascousasqueembrevedevemacontecer,e
qiieclc,cnviandoporinterm6diodoseuanjo,notificouaoseuservoJoao..."(Ap1,1),
t)iidc novamente aparece o verbo gr.#o,mczz. no infinitivo, aoristo.

I .2.  "Logo ao sair da dgua, viu os c6us rasgarem-se... "  (Mc  I.10)

QuemleessafraseforadotextodeMarcosnaotemddvidadequesetratadeuma
cxpressao tipica do apocalipsismo judaico. Principalmente quando lemos o restante:
"... e o Espirito descendo como pomba sobre ele. Entao foi ouvida uma voz dos c6us:

Tu6someuFilhoamado,emtimecomprazo"(Mc1,lob-11).Quemfoitestemunha
dcstacena?0pr6prioJesuseJoaoBatista,oprofetadodiadojuizodoSenhor,cerca-
do que 6 de sinais apocalipticos, como o profeta da ilha de Patmos.

Aqui, sem ddvida, Marcos revela sua condigao de autor e te6logo, visivelmente
influenciadopeloapocalipsismojudalco,principalmentesereconhecemosqueescreve
ap6s a cafastrofe de Jerusalem. Cabe ainda sublinhar que, mos apocalipses judaicos, os
c6us se abrem para desvelar as revelap6es; exemplo disso sao o Apocalipse de Baruc
(22,1), o Testamento de Levi (2,6; 5,14), sem mencionar os profetas do Antigo Testa-
mento,oquefaremosmaisafrente.0relato6umateofaniaesaotresoselementosquea
caracterizam como tal e, portanto, uma parte fundamental do apocalipsismo do texto
de Marcos. Sabendo que Jesus 6 tamb6m o sujeito principal da visao teofanica.

a) ``Viu rasgarem-se os c6us..."

Essa expressao em Marcos acompanha de perto a abertura do livro do profeta
Ezequiel,quecomecadizendo:"...juntoaorioQuebar,seabriramosc6us,eeutivevi-
s6es de Deus..." (Ez 1,1b). i interessante notar que o verbo orao, "vej.o", "olho", e o
mesmousadonosdoisrelatosteofanicos,nocasodeEzequiel,notextodaSeptuagin-
ta. Agreguemos a isso que ambos os videntes encontram-se junto ao rio, fato aponta-
dor, juntamente com os demais  elementos, de uma possivel depend6ncia literaria.
Note-sequeemambosostextos,assimcomoemtodaaliteraturaapocaliptica,eopro-
fetaqueve.Vereumelementoconstitutivodocontehdodaexperienciaapocaliptica.
Assim, Ezequiel, Daniel, Joao Batista, Marcos, Joao, falam de vis5es e revelac5es do
Senhor, junto com todos os demais autores do apocalipsismo.

Semfalarque,aqui,oelementodec6usrasgarem-seapontaorevelar-sedetudo,
oudoessencialquepodevirdela,nocasodotexto,avisaodoEspiritoeavozdeDeus.
Assim,aaberturadosc6us6outroelementoconstitutivodaapocaliptica:abrem-seos
ceus e revelam-se os designios de Deus; isso confere credibilidade e autoridade ao vi-
dente-profeta.Einteressanteanotarque,noimaginariopopulardosnossosdias,com
osvidentes,misticosdareligiosidadepopular,tamb6macontecemasvis6esdivinas,e
os c6us se abrem. Infelizmente, muitas delas sao de cunho acomodador, e as promes-
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sits tii~m iiti*Iui.#{itkiH i`i outriL vida. A boa cxccgao 6 a dc Anti^>iiio Ct]nsclliciro. tiiic t"1]-

b6m.i`iviii{IicuvaavisaodeDeus,paraconstruirumasociedademaisjusta.Ncsscscn-
tido, csta na mcsma linha de inspiracao dos profetas biblicos que, na sua maioria, pro-
feriam juizo contra os poderosos e estimulo e esperanca aos pobres (Is 1,21 -28).

b) "... e o Espirito descendo como pomba sobre Ele" (Mc  1,10)

Aqui vemos o segundo trago da teofania apocaliptica: 0 Espirito se materializa
numa pomba. Essa parte do relato introduz a pergunta: De onde veio essa tradigao do
Espirito em forma de pomba?

Diferentemente da discussao existente mos primeiros s6culos da lgreja, quando a
discussao girava em torno da natureza dessa pomba, estamos diante de uma metafora
tipica da apocalitpica, urn simbolismo, apropriado ao genero apocaliptico. Menciono
dois exemplos: a vis5o de Ezequiel sobre os quatro seres vindos dos c6us, suas asas
Cram como rugido de muitas aguas, como a voz do Onipotente, como tropel de urn
ex6rcito (Ez 1,24). Outro exemplo esta no Apocalipse de Joao, onde, na visao do Filho
do Homem, simbolicamente, a manifestacao divina assume forma concreta: ".. . a sua
cabeca e seus cabelos eram brancos como alva; os olhos, como chama de fogo..." (Ap
1,14). No caso do Espirito representado como uma pomba, teriamos aqui uma visivel
vinculagao com o dildvio (cf. Gn 8,8-12) e o sinal de andncio de urn novo tempo, de
uma nova criapao. Isso explica o conteddo dejuizo sobre a velha ordemjudaica trazi-
do por Jo5o Batista. Portanto, Jesus, o Messias, estava introduzindo uma nova criacao,
uma nova ordem, o Reino de Deus. Junte-se a isso o fato de que a expressao : ". . . e o Es-

£::i::,deen%:uasp:oa;[amv::]Onbdr::sa:sg::ss"r:fa:o:'2)ascer,aa€raoo¥iRaa¢:a#at:rdaob[Pnaitc}:Fsoeri:
exatamente uma pomba a ave da criacao. N5o sao poucos os autores que a relacionam
com a pomba do dildvio e, neste quadro, sublinham o sentido de representar a reconci-
liagao com Deus. De todos os modos, temos de reconhecer, tambem nessa teofania,
uma influencia midraxica.

c) "Entao, foi ouvida uma voz dos c6us: Tu 6s o meu Filho amado, em ti me
comprazo" (Mc  1,11)

Aqui esta o terceiro elemento constitutivo dessa teofania, de visivel inspirag5o
apocaliptica. Pois, junto com o ver, ouvir era urn elemento fundamental da literatura
apocaliptica. Afinal, as revelac6es de Deus davam-se pela visao revelada, e pela voz
de Deus. Nao apenas na apocaliptica, mas ouvir voz do ceu 6 comum na teologia rabi-
nica. No Talmud Babil6nico 6 mencionada uma voz do c6u semelhante a uma pomba
que geme. No livro de Enoc, quando Deus fala com ele, diz com clareza: "Nao tenha

4.  TA\YLOR, V. The Gospel according to St. Mark, Londres 195S,  p. \73.

5.   SHIFRA, Moshe. F#e#fesJ"d!'crs, £e}Je#des de/ r¢/mwd}J de/A/I.drczsA. Jerusalem, Organizaci6n Sionista Mundial,
p.  259.
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imtlo,  l';noc, born httmcm, csci.cvc €`s bcm-iivcntui.€lncas.  Velllui
Nocai)itulolodcDaiiicl,estcouveavozqueacompanhavaasuavisa6,naqualsctliz:
'.Nf:to tcmas, Daniel, porque desde o primeiro dia..." (Dn 10,9.12). Como em Daniel,

:`pdsavisao,naprimeiravisaodoApocalipse,ovidentedePatmostamb6mouveavoz
{iiielhcdiz:"Naotemas,eusouoprimeiroeohltimo..."(Ap1,17).Dessemodo,oou-
vji. a voz de Deus faz parte de uma forma fixa de descrever a revelacao de Deus na lin-
guagcm apocaliptica que, sem dtivida, Marcos soube recuperar no seu Evangelho.

A declaracao "Tu 6s o meu Filho amado" confirma, num quadro apocaliptico, a
tcscdoprimeiroverso:Jesus6oMessias,oFilhodeDeus,oquereforeaarevelapao.Con-
ti.ariamente ao que apontaram alguns exegetas, Filho de Deus 6 para min muito mais bi-
blico do que helenistico. Vou tentar demonstrar resumidamente esse fato. No livro de Da-
nicl (3,25), urn texto pr6ximo do Novo Testamento (NT), Nabucodonosor ve, junto aos
tr6s j.udeus, na fomalha ardente, `1m como que semelhante a un Filho de Deus".

Para os que apontariam o texto de Daniel como pertencente a 6poca helenistica,
n6s apontamos o texto de Ex 4,22: "E diras ao Fara6: Assim disse Jav6: Israel 6 meu fi-
lho, meu primog6nito". Nas mais antigas tradig6es, Israel 6 o filho do Senhor. Desse
modo,se6verdadeque,noEgitoenaGr6cia,existiuesseconceito,etamb6mfatoque
emlsraelele6realeusual.Reforcandoessepontodevista,vejamosoquenosdizMar-
tin Hengel: "Finalmente, tamb6m o rei davidico podia ser chamado de filho de Deus,
fatoquepodeterconcomitanciacommodelosegipcios.Expressava-seassimalegiti-
macao divina do soberano. A valorizagao divina patemo-filial das relac5es existentes
entre Deus e o rei aparece ja no oraculo de Nata (cf. 2Sm 7,12-14), sendo recolhida e
ampliada pelo Sl 89,4s e  lcrl7,13. Tamb6m cai dentro deste marco Isaias 9,5"7.

Creio que nossa afirmagao em favor do carater biblico do conceito "filho de
Deus" 6 fundamentada e suficiente.

1.3.  "0 Santo de Deus"  fl.o hagios tou Theou:  Mc  1,24)

Esse designativo acompanhado da expressao "sei quem tu 6s" visa a sublinhar
urn conteddo revelat6rio vindo dos dem6nios; 6 o inferno revelando a identidade do
Messias. Sem divida, tamb6m esse elemento se encaixa numa linguagem apocalipti-
ca. Nao 6 a toa que Bultmann afirma existir no NT urn "apocalipsismo do presente",
uma vez que o presente e concebido como o dominado por Sata e pelos "poderes"8.
IssoreforcaaintencionalidadedeMarcosemconstruirumtexto,ondeadesconhecida
identidademessianicadeJesusvaisendorevelada,comnitidotomapocaliptico.Aqui
se sublinha o carater santo do Messias: Ele seria o Santo de Deus, elemento este tam-
b6mpresentenocentrodoApocalipsedeJoao,pois,nasuavisaoacercadosquatrose-

6.   BARSTONE, Willis.  7lbe O/Aer BJ.b/e.  Sao Francisco, Harpercollins Publishers, p. 487.

7.   HENGEL, Martin. E/ Aj/.a cJe Di.os. Salamanca, Sigueme,1978, p. 39.

8.   BULTMANN, Rudolf. Seria o apocalipsismo a matriz da Teologia Crisfa? Uma resposta a Emst Kasemann. /#:
4?oca/!f)Sj.smo.  Sao Leopoldo, Sinodal,1983, p. 255.
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c t,u,:,  nil,hit  v ,,,,. '" i'cs vivciili`s, csles pl.oclamain: "Santo, Santo, Saiito 6 o Scnhor Dcus, o Todo-|to(lel.o-
so, {`ti`Iclc tiiic ci.a, que 6 e que ha de vir" (Ap 4,8).

1.4.  " ..h par.a ,flpee _sa_ipais que o Filho do Homem tern sobre a terra autoridade de perdoar
pecados..."  (Mc 2,10)

0tiltimoexemploadardeconceitosefigurasapocalipticosnaprimeirapartedo
Evangelho de Marcos encontra-se no cruzar oujustapor-se de urn conceito e imagem
apocaliptica com uma tradie5o messianica, que 6 a figura oriunda do apocalipsismo
judaico: o Filho do Homem assumindo o papel do Messias esperado, pois o Messias 6
quehaveradeexercerogovemo,aautoridadeeopoder,inclusiveparaperdoarospe-
cados (cf. Is 9,4-7; Mq 5,2-5). Este Jesus Messias, segundo Marcos, se apresenta como
o Filho do Homem. Aqui se abre o termo e conceito, que serao trabalhados pela tradi-
gaoapocaliptica.EcomoveremosnaexegesedotextodaParusiadoFilhodoHomem,
em Marcos 13, esta linguagem ultrapassa, em parte, a escatologiajudaica, representa-
da no conceito profetico do dia de Jav6.

2. Estudo de Marcos 13,1-27

2.1. 0 pequeno apocalipse de Marcos  13

Ha, portanto, uma 16gica literaria com visivel tom apocaliptico, na redacao do

E=aan[ged]::::c%::::ds6::i::#sespoednedveeni]:secmo::]oar9daa°r::e=tfids:±Pa°s:ai££;icga#::£]Cu:
na matriz da teologia crist5 primitiva, a apocaliptica. Vejamos o que ele diz, pois mos
ajuda a orientar nossa forma de aproximagao ao texto:

``EverdadequeJesuspartiudameusagemdeJoaoBatista,decaraterapocalipti-

co;por6m,suapr6priapregacaonaoesteveimpregnadafundamentalmentepela
apocaliptica: o que ele anunciou foi o imediato da presenca e proximidade de
Deus. Ele, que tinha dado esse passo distinto, nao podia, a meujuizo, ter espera-
do a vinda do Filho do Homem, a restauragao do povo das doze tribos no reino
messianicoeaparusia,queestavavinculadaaessefato,pararealizaraexperien-
cia da proximidade de Deus. Ser obrigado a conjugar essa espera e essa expe-
riencia significaria, para mim, toma-la toda incompreensivel. Na minha opini-
ao, o problema hist6rico e hemeneutico nao se toma cheio de sentido, nem mais
apaixonante, a nao ser quando algu6m se da conta de que a Pascoa e a recepg5o

iou:.sdp::1:;lB:eTp];:r:e:£pcr:1;::::addee]::]L:1;t:::e(;ns]eu;:vpero?x¥ma:ccOosmei::aa:::
caliptica renovada e, de certo modo, supers-la.. . Nao se trata de minimizar as ta-
refasquederivamdestaquestaoparaaexegeseeasistematica.Comon5o6pos-
sivel,verdadeiramente,definirapregacaodeJesuscomoumateologia,aapoca-

9.KASEMANN,Emst.Lescom!.eneasdc/argo/ogr'aCrfe/z.¢#a.Eusa)/osexeg6#.car.Salamanca,Sigueme,1978,p.191.

10.   Observacao pessoal do autor.
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liti)ic:i  se i`tiiiver(cii  mi mile de totla it tet)I()gia crisl€~i.  Ain{]{i quc in-[{) iios I)oliliii-

ni()sdeacordocomestaafirmacao,equeiramosvincularJesuscomopriiic]'i)io

S:rt::I:g;ac:iri'pS:[F;ampa6]:.:°arst:aT:n:ec:°m:::re:[%:r£::emJeu:::fiLCoa;:,3,[S,:rlapreclso

Enessalinhaquequeremostrabalhar,afirmandoserMarcosumautor,sim,que,
juntocomsuacomunidade,participadaconstrugaodessaapocaliptica,dapregacaode
.Ioao Batista e da pregac5o de Jesus.

Naverdade,comoiremosdemonstrar,Marcos136unaconfissaodefeemlingua-
gemapocaliptica,aluzdapregacaodeJesus,edapr6priavidadacomunidadedeMar-
cos,afetadapelosacontecimentosdoano70emJerusal6m.Ha,naverdade,umaconver-
genciadeverdadesdomessianismojudaico,dapr6priaapocaliptica,paraassimpoder
entender o que havia se passado, sem desistir da luta, nem perder a fe e a esperanga.

a) "Nao ficara pedra sobre pedra" (Mc 13,1-2)

0queessaaberturanossugere6omarcogeografico,Jerusalem,eapontaparao
marco hist6rico ao qual o texto quer se reportar. Ou seja, o Templo ja nao existe mais,
masoqueocorreufoianunciadopeloMessias,oFilhodoHomem.Juntocomisso,deve
serincluidoofatodequeoTemploeraumsinalindiscutiveldopoder;daliacondena-
cao de Jesus. Toda a ideologia que marginalizava o povo, baseada no puro e impuro,
emanavadoTemplo.Sim,aconstrueaoimpressionavaatodosemsua6poca,masaco-
munidade de Marcos tinha conhecimento de que "nao ficara pedra sobre pedra".

Dopontodevistadomessianismoj.udaico,arestauragaodostemposprevia,sim,

;4r,e]d[:T25]:u::aJ:sToS:at[.8mfu(,Caffi[Itsa,5a4i[o;:i:;cgz[a;t:=2e':i);:e::::]sCo°[addea,S£::qeu:e[:
assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os
teusbaluartesderubis,astuasportasdecarbinculos,etodaatuamuralhadepedraspre-
ciosas"; ou Is 62,1 : ``Por amor de Siao nao me calarei e por amor de Jerusalem nao me
aquietarei;atequesaiaasuajustigacomoumresplendor,asuasalvap5ocomounato-
chaacesa".Nessesentido,aapocalipticacrisfaprimitivanaotemmaisumavisaoideali-
zadadeumaJerusalemrestaurada,ateporquen5ohaindiciodequeJesustenhapregado
talcoisa.Aquijaestanascendoumapocalipsismoescatol6gicocristaodecaracteristicas
pr6prias. Algu6m poderia argumentar que, no Apocalipse de Joao, a visao de Isaias de
imaJerusal6mrestaurada6retomada,mas,naverdade,Joaotrabalhacomoutrosparame-
Ioshist6ricos.Todavia,aid6iadeJerusal6m6superadaeissoeimportantequandosefala
]oTemplo.EparadizerquenestaJerusalemnaoexisteoTemplo(cf.Ap21,22),dife-
•entemente do que diz Is 60,13 da Jerusalem restaurada; ou seja, em resumo, o juizo

;obre o Templo, presente no apocalipse de Marcos, e nos sin6pticos, 6 confiinado.

I.   KASEMANN, Emst. Op. cj./., p. 211.
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I )e iilitle vcm css{i rcjcici~io a Jci.iisal6m c ao Tcmplo? Seria poi. tcrcm I.cjeit{`tlo t)
Mcssii`s `lcsus? Ou haveria outros parametros hist6rico-teol6gicos mos qudis podc-
inos mos apoiar? Entendo que sim. Vejamos alguns deles. 0 primcii.o mos 6 indicado
por Eduardo Lohse em seu artigo intitulado ``Templo e Sinagoga". Ele diz:  "Com
efeito, o Templo se mostrava impressionante para quem o observava. 0 rei Herodes
tinha tido a preocupaeao de construir praticamente urn novo edificio, o qual havia
comecadonoano20-19ac.Dezanosdepoisoedificiop6deserinaugurado,embora
as obras tenham continuado por decadas e foram concluidas pouco antes do levante
judeu contra os romanos, em 64 ac. Na verdade, a gratidao que Herodes havia espe-
rado receber do povo por ter construido tao belo santuario, lhe foi recusada. Os pie-
dosos censuravam o soberano de ascendencia idum6ia, nao somente por impor seu
governo com mao dura, mas principalmente nao podiam perdoar-1he por mostrar-se

:::treesl,aft:2:Ss:xatceoT::sccoommoopur;rnocs.:ee,i:s:as;:i:sg:1.esn::;i::,e:gqrue:,.:::"Eel:f|e,::::
taodemonstradasraz6essuficientesparaconstatarqueodesprestigiodoTemploesta-
va no fato de que viera de m5o impuras.

Junte-se a isso, o relato de Jesus, expulsando os comerciantes do Templo e puri-
ficando-odeumcom6rcioplenamenteaceitopeloSin6drioe,principalmente,pelosa-
cerd6cio de Israel (cf. Mc  11,15-19).

Masumelementodecisivoparatodooapocalipsismojudaicoe,portanto,absor-
vidopelascomunidadescristasprimitivas,foioepis6diorelacionadoaAntiocoIV,no

2:;::°f[o[r::a:lr3?#:¥sean::aas¥a%[:::]r:i¥g]oC:::°e;ue[::ajruod;:'ees:::::aodueduema%:::nn::
cao das abominae6es, determinando sacrificios de animais impuros, como o porco, no
Templo em Jerusalem (1Mc  1,44-50).

Veremos mais adiante os efeitos desse acontecimento. Mas aqui devemos sublinhar
que,porcausadisso,houvesegmentosdolsraelpiedosoquepassaramarejeitaroTemplo.

Assim, a destruigao do Templo, durante as guerrasjudaicas contra Roma, toma-
ra-se para o judaismo e, principalmente, para o cristianismo primitivo, urn juizo de
Deus e, eu diria, contra os poderosos. Afinal, quem permaneceu em Jemsal6m exer-
cendo poder foi o Sinedrio, ainda marcado pela politica dos acordos com Roma. Nao
partiudoSin6drioaliderancadessaguerra.Porisso,ahist6riaregistradiversasocupa-
c6es do Templo, antes de sua destruicao. Ja a simples presenca do aquartelamento ro-
mano na torre Ant6nia, construida por Herodes, dentro do complexo do Templo, tor-
naraomesmodefinitivamenteimpuno.Daihaverumaleitura,emesmoexpectativade
seu fim, como sinal do fim dos tempos, da escatologia de nitido tom apocaliptico. Afi-
nal,issojaocorreranopassado,conformeandnciodosprofetas(cf.Jr26,18;26,6;Mq
3,12).Comoveremosaseguir,esseelementofoivistocomooprimeirosinal,dosmui-

12.   LOHSE, Edunrd.  Temp/a e Sj.#agogcz c# /eL5ds}7 sw fi.empo.  Salamanca, Sigueme, p.147.

13.   MORIN, E. /esws e as csJ"fwras de see/ fempo. She Paulo, Paulinas,1981, p.  I I.
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vitl:i, a Sfl]to hist6rico foi fcito pcla comunidadc de Marcos: assim-como nao durou o
'l`cl]iplocsuaoligarquia,n5ovaiduraraopress5oimperialqueestasobren6s.Masque

:icoiitecimentosindicaramisso?Entaovemaseqtienciadodiscursoapocaliptico,que
`lcsus profere aos discipulos em particular:

b) "... Quando sucederao essas coisas, e que sinal havera?"

Prosseguimos, tendo a profecia sobre o Templo como refer6ncia. Primeiramen-
tc, Jesus e os discipulos saiam do Templo (cf. Mc  13,1);  agora se encontravam no
Monte das Oliveiras, mas com a visao da cidade e do Templo. Esse quadro estimula,
portanto, a pergunta dos discipulos sobre quando ocorreriam os fatos acerca do Tem-
plo.Curiosamenteela6feitaemparticular,comoseosfatosdodiadoSenhor,daapo-
caliptica crist5 ali nascente, deveriam manter-se entre poucos.

Jesusdacontinuidadeaosrelatosapocalipticos,dandoprosseguimentoaoqueja
revelara. Primeiro adverte sobre o falso evangelho e os falsos cristaos. Num quadro
demuitosmessianismos,magiaseoutrasseitas,apr6prialgrejasentiu-seameagada.
Porissoodiscursoapocalipticoimp6eadvertenciaevigilancia.Aqui,osaltoherme-
n6utico na hist6ria da Igreja comprova que a preocupaeao de Marcos e sua comuni-
dade  era extremamente apropriada.  Principalmente  se considerarmos  a Igreja no
Brasil e na America Latina, o discurso religioso de origens as mais diversas, inclusi-
vecrista,temlancadoopovoforadoscaminhosdoReinodeDeus,anunciadoporJe-
sus. 0 alvo do Evangelho, freqtlentemente, deixa de ser ajustiea. Perdem-se a pure-
za, a santidade, o amor ao povo, pois o discurso religioso se volta contra o povo,
comofizeramosescribasesacerdotes,imperadoreseseusex6rcitos.Hoje,nossopro-
blema 6 a inflac5o de "cristos"; muitos se apropriam do nome de Jesus e, conforme a
sentenga de Jesus, "enganarao a muitos".

A seguir fala-se do tema das guerras. Esse tema 6 tipicamente apocaliptico'4. A
expressao"guerraserumoresdeguerra"1embraqueasguerrasjudaicas,queredunda-
ramnadestruicaodeJerusal6m,foramvistascomoguerrasdofimdostempos,guerras
santas. Os insurretos esperavam alguma intervengao sobrenatural.  Certamente isso
entrou na construgao do texto de Marcos. Os textos de Qumran apresentam o Manual
daGuerradosfilhosdaLuzcontraosfilhosdastrevas.Note-sequeessaguerraocorre
quando: ``Este 6 o 1ivro da guerra, quando os filhos da luz lutarao contra os filhos das
trevas,lutaramcontraoex6rcitodeBelial,contraastropasdeEdomeMoab,contraos

:]s[hd°escddeeft:o?,nqeu::j°uvd°afa°:€::S[taeru:'£?1:tnr?a?,Si5T°oP::£c°rso¥£;stg:£]?st€:]S;:£afaeoct:n:r:
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14.   GNILKA, Joachim. E/ Eva#gr/4o segw# Sla# Marcas'. Salamanca, Sigueme,1986, p. 217.

15.   JIMENEZ, M. e BOHNHOMME, F. £as Docwme#/as de gwmnc!#. Madrid, Cristiandad,  1976, p.  142.
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cssi` bi`ti`lliii do livro da guerra da comunidade de Qumran? "Os filhos de Lcvi, os fi-
lhos de Juda, os filhos de Benjamin e os `exilados no deserto' lutarao contra eles e con-
tra todas as suas tropas. Isso ocorrera quando os filhos da luz deixarem o lugar para
onde se desterraram no `deserto da Alianca', para p6r seus acampainentos em frente
ao `lugar alto' de Jerusalem"'6.

Paralelo a isso, o Apocalipse de Joao, como uma apocaliptica crista, se centra
dentro desse conceito. A guerra dos santos anjos, liderados por Miguel, ilustra esse qua-
dro, onde, correspondendo aos rumores de guerra entre os seres humanos, havera guerra
no c6u (cf. Ap 12,7). As guerras, no discurso de Jesus, sao parte das dores do fim, e parte
dojuizo de Deus contra as nac6es da terra,1eia-se, reis da terra. 0 Deus-Messias desse
discurso apocaliptico toma partido, insiste que o Evangelho seja pregado, evidente-
mente que parajuizo. Previne os fieis: voces seraojulgados injustamente, voces servi-
rao de testemunhas-martires. A16m da condenacao, serao odiados e insistentemente
perseguidos (cf. Mc  13,9~13). Havera grande perseguig5o e tribulacao.

Deve-se notar que o texto 6 uma revelagao do que estava sendo vivido pela Igre-
ja. Possivelmente, Mc 13 6 a melhor descrigao da luta e perseguigao da Igreja sob o
Imp6rio Romano, ja que o Apocalipse de Jo5o, ainda que tenha o mesmo lugar viven-
cial, suas refer6ncias aos meios sao de vis5o memos imediata, escondidos que estao em
sua linguagem mais codificada simbolicamente. No entanto, ambos seguem a visao
politico-teol6gica:6necessarioresistiraolmp6rio`7,visaopresentetamb6memDani-
el que, alias, teve decisiva influ6ncia no apocalipse de Marcos, ou, se quiserem, sin6ti-
co (cf. Dn 9,27; 11,31 ; 12,11). Como vimos, 6 uma condenacao ao Templo, definitiva-
mente contaminado pelo escandaloso e abominavel sacrificio determinado por Antio-
co IV no santuario em Jerusalem. Na verdade, politicamente, esse epis6dio foi o esto-
pim para as guerras dos Macabeus, mas ideologicamente foi usado contra todo inva-
sor. No caso da apocaliptica crista, contra o lmp6rio Romano.

Os demais sinais estao apoiados nas referencias que se tinha dessas guerras, ja
mencionadas,  lideradas pelos Macabeus e provocadas pelo decreto de Antioco IV,
praticamente extinguindo o culto judeu (lMc  1,44-50), o que gerou perseguigao e
fuga de toda ordem. Por isso a referencia ao pr6prio epis6dio da "abominavel desola-
gao", que estaria na presenca da imagem de Zeus no Templo'8. Evidentemente, essa
fuga e dispersao tern base em muitos outros relatos biblicos.

A recomendacao de n5o voltar atras tern sido vista por comentadores do texto
como inspirada na fuga de L6 e sua familia, especialmente na atitude da mulher de L6,

16.   JIMENEZ, M. e BOHNHOMME, F. Op. ci.f., p.  142.

17.  RICHARD, Pablo. 0 povo dc Deus contra o Imp6rio. /#: Jievi`sta de /#/erpre/czf6o B!'b/I.ca fa/j.#o-omer!.ca7®cz, n. 7,
1990/3, p.  22.

18.   LEIPOLDT, J. e GRUNDMAt`IN, W. E/ ww»do de/ IVwcvo  res/czme"fo. Madrid, Cristiandad, p.168.
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i`ttiila :I I.cfcrcncja dc Lc  17,31 -32 como paralelo ao nosso texto.

Enrim,oquadronaverdadesereporta,comolugarexistencialimediato,aexpe-
i.i¢nciaqueestavasendovividapelapr6priacomunidadecrist5primitivadeperseguil
ctio c opressao sob o Imp6rio Romano.

3. A parusia do Filho do Homem (Mc 13,24-27)

0acontecimentodapresenca,chegadaouparusiadoFilhodoHomem,6naver-
dadeograndeobjetivodorelato-mesmoopr6priotextoflnal,quen5ovamoscomen-
tar(Mcl3,28-37),dependedesseacontecimento,poistrata-sedevigiar,jaquen5osa-
bcmosnemodianemahoradamanifestacaodoFilhodoHomem;segundoJesus,nem
Elesabia,somenteoPai(Mc13,32).Trata-sedegarantirqueodiadoSenhorsejacer-
cadodeexpectativa,dejuizoedesinaisquemarcariamosmomentosqueantecederi-
amaessedia.Ezequielhaviaanunciado:"AssimdizoSenhorDeus:Malap6smal,eis
que vein. Havera rim, vein o fim, despertou-se contra ti" (Ez 7,5-6). Nenhum dos co-
mentadoresdeMc13,20ignoraaimpoltanciadotemiveldiadoSenhor,presenteem
diferentesquadrosdaprofeciadelsrael,ereconstruidoatrav6sdamensagemdeJesus,
naexpressaoprimeiradateologiadacomunidadecristaprimitiva.Sim,deAm9,15e
ls13,6-9aDn12,1haumacrescenteescatologiadedestruigaoejuizo;oscontextose
parametros hist6ricos sao diversos, mas 6 indiscutivel que serviriam de base para a
construgao de uma apocaliptica escatol6gica crista.

TudoissoparaprepararoclimaparaavindadoFilhodoHomem,aparusia.Nes-
tapericopedeMc13,n6sestamosnapartequeconsideromaiscriativa,poissetratada
vers5o da apocaliptica crista sobre o dia do Senhor. Mesmo reconhecendo outras in-
flu6ncias literarias, nao ha dtivida de que a hermen6utica 6 nova e criativa, feita por
Marcos e sua comunidade. Vejamos por que se pode afirmar isso.

Mesmo que consideremos a linguagem do verso 24 inspirada em Is  13,10, Ez
32,7 e Jl 2,31, nao ha dtivida de que o quadro nao fala de fatalidade, nem o escureci-
mentodosolestamaisno.contextodasaflig6es,como6caracteristiconostextospro-
feticosqueestaonasuaorigem.Pelocontrario,cessamastribulag6es,ossofrimentos,
asguerrasecalamidades,comoafimaotermo"depois"("efd):depoisdestastribula-
coesvaipassartudoqueameaga,persegueeoprimeopovo.Ossinaisdeescurecimen-
todosol,dafaltadeclaridadedalua,daquedadasestrelasedoabalodospoderesdos
c6us,seinscrevemnumnovomomento.Isto6diferente,oquemostraojuizoj.amani-
festo.Algunsautores'9entendemterhavidoumainclusaonaseqtienciadeumrelato
vindodeoutratradicao;averdade,noentanto,equeosdemaissin6ticosseguemesse
roteirointemodotextodeMarcos.Aindaquereconhegamosrelativarupturaliteraria,
no.s6dificilencontraraorigemdessanovasequencia,anaosernumtrabalhodapr6-
pria comunidade crista primitiva; ou, por que nao Marcos e sua comunidade?

19.   TAYLOR, V.  Op. cl.!., p. 624.
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tfunlttiii|ii.tttliitodaconstruc5oteol6gicadocristianismoprimitivo.Naoquei.cmoscn-
trar na discuss5o se Jesus se teria ou nao reconhecido nessa figura, pois na maioria das
vezes se refere a ela na terceira pessoa. Na verdade, como chegou a n6s mos Evangc-
lhos,Jesus6oFilhodoHomemesereconheceucomotal(Jo9,35).Mastambem6ver-
dadequeessascomunidadeselaboraramumquadronitidamenteapocalipticoemcima

fuazT::::ged:T€:uJse:uds:::i::::n]::a:;S:66r[;au:oerndt:nq:eer?aE°uP:eas;::geu:£::=]:::pmo's:
ta interminavel; quer o diga a hist6ria da exegese destes textos.

0 que realmente 6 fundamental? E qual vai ser a nossa hermeneutica? Pois sabe-
mos como as comunidades cristas primitivas usaram a maioria desses relatos. A ques-
fao somos n6s, a lgreja na America Latina.

Vejamos algumas pistas pastorais possiveis sobre este final da Parusia do Filho
do Homem.

0quechamodepistaspastorais6oindicarcomousaressafiguradivino-huniana
do Filho do Homem nulna linguagem que n5o mos arrebate da hist6ria.

Assim, temos de reconhecer: o Filho do Homem do apocalipse sin6tico 6 uma
criacao da apocaliptica-escatol6gica crista. Ainda que reconhecamos a influencia de
Dn7,13-14,oquadroeousodessafiguraapocalipticatemtonsnovosemMarcosepa-
ralelos. A parte ``nas nuvens" (e7€ #e/e/cH.a) esta presente tamb6m em Daniel; o restante
fala de recolher os escolhidos das extremidades da terra as extremidades dos c6us.
Isso, posto no quadro do ministerio do Filho do Homem, indica a missao de fazerjusti-
ga,derestaurardeserdados.Vejanosalgunsexemplosdopr6prioEvangelhodeMarcos:

3.1."...paraquesaibaisqueoFilhodoHomemtemsobreaterraautoridadeparaperdoarpe-
cados.„"  (Mc 2,10)

Aqui esta urn simbolo dos deserdados da terra, os enfermos representados na fi-
gura do paralitico de Cafamaum. As condic6es dos enfermos em Israel e no mundo an-
tigoeramaltamentediscriminat6rias.Nateologiajudaicaerammarcadoscomoestig-
madeimpurosemalditos(Jo9,2-3).Hoje,naArfericaLatina,seguimoscomamesma
discriminagao: nosso povo 6 doente e esses doentes continuam discriminados e humi-
lhados por todo o sistema. 0 conceito de puro e impuro nao 6 mais tao evidente como
era, mas segue existindo com crueldade. No entanto, o Filho do Homem faz adesao
aos doentes.

3.2. "0 Filho do Homem 6 senhor do sdbado"  (Mc 2,28)

Assim,entreosescolhidos,nocasodotextodacolheitadeespigasparacomerno
dia de sabado, estao os famintos. Sim, a fome dos discipulos e seguidores do Filho do
Homem e saciada mesmo contra a lei do sabado. Em nossos dias, a acusac5o que Jesus
sofreupoderiatergeradoprisao,poisinvadiuumapropriedadeerecolheuespigaspara
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(I" coniida {`os quc o scguiam.  Estamos dianlc dc urn:I outi.a iidcs{~Lti ilt)  Ii'ilho tlti  I lti-
inem,ouseja,aosqueestaofamintos,aosquen5otemoquecomer.Dcsseinodo,oJui-
zo que esta posto 6: Nao ha lei que possa ser mantida em detrimento da fome dos po-
bres! Como vemos, recolher os escolhidos pode ser altamente revolucionario, princi-
palmente quando mos colocamos no Terceiro Mundo de hoje, onde multid6es de fa-
mintos aparecem no mundo todo. 0 sinal pastoral 6 que precisamos fazer uma adesao
como o fez o Filho do Homem.

Poderiamos seguir nos passos das parusias anteriores do Filho do Homem. Mas,
essasjasaosuficientementeilustrativasdoquesepodeesperardafuturaparusiadoFi-
1ho do Homem.

Paulo Lockmann
Rua Marques de Abrantes, 55
22230-060 Rio de Janeiro, RJ
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