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Marcos, pioneiro ao redigir sun obra literata sobre Jesus e seu discipulado, criou urn
ii,I.I icro literato pr6prio, que foi chamado de "evangelho", segunda palavra de seu texto.

Quando Marcos redigiu seu Evangelho, ja estava difundida nas comunidades a
IIi``iisagem  fundamental  sobre  Jesus  Cristo,  sob  a  forma  de  esparsas  cole€des  de
"Il ilos" de Jesus, hem como credos e hinos que lembravam a encamaeao, a crucifixao

I.  :t  ressuneieao.  A pregapao de Paulo,  por exemplo,  6 toda centrada na morte e
n`**urrei€ao de Cristo. Procurando, entao, preencher uma lacuna, Marcos constr6i
iniitl obra unitaria sobre a vida de Jesus. Ao redigir, ele tern presente as experiencias
iililiLis de sua comunidade, usa, tamb6m, algumas fontes que o inspiraram, e da a sua
I il il.a urn carater acentuadamente apocaliptico.

0 Evangelho de Marcos consiste em mostrar Jesus, Filho de Deus, atuando entre
I n ilnens e mulheres, na hist6ria. Nao se trata de transmitir uma doutrina ou principios
I.l icos de vida. Tal aspecto 6 extremamente atual, no sentido em que este Evangelho
iN t,i ajuda a perceber, hoje, a apao salvifica e libertadora de Deus, em uma realidade
I 't iliflitiva e de opressao vivida, particularmente, na nossa America Latina.

"Princfpio do Evangelho..." (1,I ). Pode-se entender que o "princfpio" do Evan-

)..L.,lho 6 o pr6logo, centrado no batismo de Joao e de Jesus, seguindo-se o Evangelho
n I)artir do inicio do minist6rio de Jesus, a partir de 1,15. A abordagem deste pr6logo
( I ,1-15) mos permite identificar o seu carater apocaliptico e de sintese do Evangelho
iiiie o segue.

Pr6logo (1,1-15)

Inicialmente e de passagem, 6 interessante apontar a semelhanea, que podemos
pcrceber, entre a estrutura do pr6logo de Marcos e a adotada, posteriormente, no
^pocalipse de Joao:



Mill.c()S

v.  I  ... "Evangelho" (e#-ci#geJ!.oje) de
Jesus Cristo, Filho de Deus
v. 2 ... esta escrito no profeta Isai'as: ...
envio o meu mensageiro (angelon)

v. 3 ..woz que clama..

v.  15 ``Cumpriu-se o tempo, e o Reino de
Deus esta pr6ximo...

Ap(,ci,lip.`c

v.  I  "Apocalipse" (ape-Aft/.y/;,`'/,`.) tlc .Icsus
Cristo: Deus lha concedeu...

v. 2 Ele (Deus) a manifestou... por meio de
seu Anjo (fl7igcJo#), enviado ao seu servo
Joao
v. 3 „.Feliz o leitor e os ouvintes das
palavras desta profecia...
v. 3 ...o Tempo esta pr6ximo.

Marcos anuncia o "Evangelho" e Joao o "Apocalipse" de Jesus Cristo, Filho de
Deus ou por concessao divina (v.  1). Evangelho e Apocalipse sao manifestap6es de
Deus, atrav6s dos profetas, Isafas e Joao (novo Elias), como mensageiros (em grego
angeJoi®) (v. 2). A voz que clama tefa ouvintes ou leitores de sua profecia (v. 3). 0
cumprimento do tempo apocaliptico significa a chegada do Reino (Mc 1,15; Ap 1,3).

Marcoscomeeaasuanarrapaocomapalavra"principio"I,provavelmente,como
uma alusao a Gn 1,1, por6m, agora, como principio da nova criaeao. Ele escolhe a
palavra "evangelho" para exprimir o contetido de sua narragao. 0 terino helenista"evangelho" (cw-cz#gc/I.o#) tinha o sentido de "notfcias de vit6ria" em uma batalha;

no  Imp6rio  Romano  o  termo  foi  associado  a  ideologia  de  exaltaeao  imperial,
particularmente no antincio das visitas do imperador, revestido de divindade. Marcos,
ao usar a palavra evangelho, certamente quer, em contraposi?ao, dar destaque maior
ao andncio profetico da boa-nova contida em Is 40,9; 52,7 e, especialmente, em 61,1
onde o profeta 6 enviado como mensageiro da libertapao dos pobres cativos. Marcos,
provocativamente, anuncia a chegada, nao do imperador, mas sim do Reino de Jesus,
Ungido e Filho de Deus, e prenuncia o consequente confronto com o Imp6rio Romano e
com a Sinagoga e o Templo.

Eis que soa a palavra do profeta e a voz do mensageiro2 que clama no deserto
(1,2). Marcos cita Ml 3,1, remetendo assim a mensagem apocalfptica de Malaquias
que denuncia a situaeao de opressao exercida pelos sacerdotes do templo de Jerusalem
aliados com o imp6rio persa. Em Malaquias, o mensageiro enviado para "construir"3
o caminho 6 o Anjo da Alianea de Ex 23,20, que, vindo, segue diante do povo que

1. "Princfpio" 6 tamb6m a palavra usada por Joao no comeeo do pr6logo de seu Evangelho.

2. 0 mensageiro ou anjo sao duas tradug6es da mesma palavra grega. Os anjos Cram compreendidos como sendo seres
celestes que agem como enviados de Deus para efetivar alguma a€ao ou comunicar alguma mensagem.

3. Marcos, ao fazer a citapao de Ml, escolhe o verbo que significa, mais propriamente, co7zs/r«z.r, abrir o caminho,
dando o sentido mais radical de algo novo, em lugar de "preparar", comumente adotado nas tradue6es. que pode
dar a id6ia de fazer uma arrumapao no ja existente. Em ls 11,16 e urn caminho como o que houve no dia da subida
do Egito; em ls 62,10 6 o caminho construfdo pelo povo, na restaura€ao messianica.
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iiilv(.I lc:  "Qucm podcl.ti suportar o did de sua chcgada?" (M]  3,2).  Sol.A o din dc Jiiv€
iiiit.  vi`,In como o "togo do fundidor" ou a "lixivia dos  lavadeiros":  realiza-se o jul-

iwHiwitttcscatol6gicotaoesperado.Deusvemparaojulgamentocontra"osadivinhos,
I I ilil Ill t]s addlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a vidva,
I I I n I :ltt, e que violam o direito do estrangeiro... sem teme-lo" (Ml 3,5). Na sequencia
I li. Mill.cos, o mensageiro sera Joao, sucedido por Jesus.

Aseguir(Mcl,3)vemacitaeaodels40,3:avozdomensageiroclamanodeserto,
I.  Iiilu no Templo (Ml 3,1). Marcos fafa refer6ncia ao "deserto" move vezes. Tern
•+i`iil ido de lugar excluido, periferia, sem recursos e onde reina a fome (Mc8'2-4).
I i lwHiir do povo oprimido em fuga (exodo), lugar onde o justo perseguido encontra

|tiuli`cao de Deus  (Elias em  lRs  19,3-8) e, neste sentido, 6 usado na descrigao do
I I iinhate na literatura apocaliptica (Ap  12,6.14). i o lugar, tamb6m, onde Deus fala
in"I.acaoprocurandoresgataramem6riadoExodo(Os2,16).Contemporaneamente
"  Mi`rcos,  o  deserto  pode,  ainda,  ser  identificado  como  o  local  de  refugio  dos
Hit ivilnentos profeticos e revoluciondrios, de resistencia ao Imp6rio Romano.

0 recurso didatico da repetieao 6 bastante usado por Marcos: com a citapao de
I.,;Ill:is,  em continuidade com a de Malaquias, novamente aparece o "caminho".  0
•i`Hminho" 6 uma das mais importantes chaves de leitura de Marcos: ele "constr6i" o

i"I  Evangelho tendo como eixo narrativo o caminho apocalfptico de Jesus, que de
nii.`io se faz a margem do "mar" da Galil6ia,  de4pois  atrav6s do  "mar",  atrav6s da

:;`,`,I;,:6:a,.s::uiTndho.P::a::Tasa::r:.:,£esps:i.s::c3::iTeT:.€aEo:Pcoac:lil:ii:ae::ai:f:i:i::
iHiiiliciado em Ml 3,1s, atrav6s do qual se da a esperada chegada de Jav6 para o "dia"
I",iulgamento.

I I I)I.imeiro mensageiro

Joao, o primeiro mensageiro5, no deserto, proclama o batismo da conversao6, para
H I.i`,inissao dos pecados ( 1,4). Marcos confirma a realizapao do anrincio profetico de
h.;Ii`us no "deserto", para onde, agora, se dirigia ``toda a regiao da Jud6ia e todos os
I i`i hi tantes de Jerusalem" ( 1,5), abalando a funeao centralizadora do Templo e criando
iii ii movimento popular, o que gerara a inseguranea nas elites do poder em Jerusalem

tl. I ':izendo urn paralelismo, Marcos, no encerramento de seu Evangelho, coloca o antincio, feito pelo jovem vestido
`'tiinttihicabranca,dequeoressuscitadoprecedeosdiscfpulosnaGalileia,paraacontinua€aodamissao,naGalil6ia,
ii*ttim como o Anjo da Alian€a que segue diante do povo e o conduziri a tena prometida.

`. ( ) Inensageiro da citaeao de Ex 23,20 e Ml 3,1, em Marcos da margem a uma trl'plice interpretaeao: o mensageiro 6:
I ) Joao, enviado diante de Jesus para construir o seu caminho, 2) Jesus, enviado diante dos discfpulos para construir
I i sou caminho, 3) o evangelista, enviado diante da comunidade. para construir (criando o evangelho) o seu caminho.

I.. ^ I)alavra grega ;"cfaj!ol.ci significa conversao, mudanga de vida. A mudanga concreta de vida sera a expressao do
:iiTependimento e alcan9a a remissao dos pecados.
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c Ilo imperio7. Marcos introduz, cntao, na mrra€ao o batislno (btfp/i.b'iil« = imci.Sao)

que ja era uma pratica nas comunidades cristas, bastante presente na catequese de
Paulo. 0 batismo, no tempo de Jesus, era uma pratica ritual ja adotada pelos essenios,
como rito de adesao a vida religiosa comunitdria na perspectiva de fuga do mundo.
Joao inova e traz este rite como sinal de conversao dos pecados para aqueles que estao
no mundo, e nele continuarao, na expeetativa de urn mundo novo. 0 pr6prio contraste
natural entre o deserto e a agua da imersao, do rio Jordao, simboliza o grande conflito
iminente: algu6m anuncia o perdao dos pecados fora dos rfemites legais do Templo.

Joao proclama a vinda do segundo mensageiro
A figura de Joao descrita por Marcos (I,6) lembra o profeta Elias (2Rs  1,8) e a

descrieao de sua alimentapao corresponde a alimentapao austera e simples do homem
do campo e nao dos privilegiados da cidade: trata-se de urn profeta entre os exclufdos.

Joao tinha consciencia de que era forte em sua mensagem; contudo proclama a
vindado"maisfofte"doqueele(1,7).Pode-sepensaraquiemumareferfenciaamissao
do Servo de Jav6, Is 49,24-25: "Por acaso pode algu6m arrancar ao forte ("valente"
na tradugao da BJ) a sua presa? Pode algu6m libertar o prisioneiro de urn tirano? Pois
hem, assim diz Jav6:  Sim, o prisioneiro sera arrancado ao forte, e a presa do tirano
sera libertada". Podemos tamb6m supor, neste "mais forte", a evocapao de Jeremias
que se sente dominado por Deus, "forte demais" (Jr 20,7), o qual no seu combate
contra a opress5o "livrou a vida do pobre da mao dos perversos" (Jr 20,13).

Joao  mergulha8  na  agua,  para  urn  renascimento,  por6m  Jesus,  o  mais  forte,
mergulhafa no espfrito divino (1,8). Se Marcos inicia o pr6logo com uma referencia
a origem do mundo ("inicio" Gn 1,1), aqui encerra o breve relato da praclamapao de
JoaoBatistacomnovareferenciaaestaorigem:aaguaeoespiritodeDeus("oespirito
de Deus pairava sobre as aguas": Gn 1,2). 0 "mais forte" completard o mergulho nas
aguas primordiais com o mergulho no espirito divino, dom da nova vida, unindo,
em uma nova criaeao apocaliptica, c6us e terra. Mais tarde (10,32-34) Jesus, ainda
enigmaticamente, prepara os discipulos para compreenderem que o seu mergulho
no  espirito  6  o  mergulho  na  morte,  atrav6s  da  cruz.  Contudo,  na  narragao  de
Marcos,  permanece  ainda  algum  mist6rio  sobre  o  antincio  do  batismo  com  o
espirito, que sera feito pelo mais forte. Cria-se, assim, uma certa expectativa que
mos prepara para a continuidade do texto, com as cenas fortemente apocalipticas do
batismo de Jesus e de sua tenta€ao.

7. Flavio Josefo nana que Joao era tido pe]a corte de Hel.odes como ameaqu subversiva para o imp6rio.

8. Ao lermos ou ouvimos a palavra bcz/I.siro, logo imaginamos o padre jogando ague na cabeea da criancinha, ou as
gravuras de Joao Batista derramando agua na cabeca de urn ne6fito. Por isto usamos, alternativamente. algumas
vezes, nao o termo grego "batismo", mas o seu sentido literal: imersao, mergulho. De maneira semelhante, em lugar
de Esp{rito Santo ( 1,8), pois aqui Marcos nao esta se referindo a terceira pessoa da Santl'ssima Thndade, usamos a
tradugfo "esphito divino", com letras mindsculas.
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Mtll.C.()a   illicii' `iiii;I  litivtl  cci",  ten
.I{)I.dtio) e o dc.`ci.to, e co]no personagens Jesus. o Espii.ilo c SaLanfs, act.cscclllaild()-sc
;Ls feras e os anjos. A cena fica delimi(ada com sua abertura no v. 9, com a vinda de
Jesus da Galil6ia e seu encerramento nos v. 14-15, quando Jesus "veio para a Galil6ia",
versfculosestesquesaoelementodetransieaoparaasnarrae6esdominist6riodeJesus.

0 batismo de Jesus
No meio da multidao que procura Joao, vein urn homem comum, Jesus de Nazar6,

da Galil6ia, o qual 6 mergulhado por ele no Jordao (1,9). 0 suspense deixado pela
liarrapao anterior, da proclamapao de Joao, levaria a esperar o aparecimento de urn
personagem de destaque. Contudo Marcos faz quest5o de descrever Jesus, que entra
em cena,  pelo  seu carater humano  comum.  Posteriormente,  Mateus e Lucas  vao
cngrandecer a figura de Jesus narrando seu nascimento milagroso e sua linhagem
geneal6gica; tal tipo de narrativa foi evitado por Marcos, que da ao seu Evangelho urn
sentido mais austero, no sentido de evitar possfveis leituras triunfalistas. A chegada
deste homem mais forte sobre o qual desceu o espirito, Jesus, vindo da periferia,
Nazar6 da Galil6ia, consolida a tensao deserto/Jerusalem esboeada no v. 5.

Segue-se  a cena de epifania,  densamente apocalfptica:  Jesus  (que  havia  sido
inergulhado nas aguas, por Joao) sobe das aguas, isto 6, para o alto. Ao mesmo tempo
os c6us se rasgam e o Espinto, sob a forma de uma pomba, desce ate ele, enquanto
vein uma voz dos c6us: "Tu 6s meu filho amado, em ti me comprazo" ( 1,10-11). Tres
textos do Antigo Testamento sao esclarecedores para ajudar o leitor a melhor com-
preender quem 6 o "mais forte" que esta sendo introduzido nesta cena: 1 ) a meditapao
de Is 63,19bnd4,2a: ``Oxala que fendesses o c6u e descesses... para dares a conhecer
o teu nome aos teus adversatos; as nae6es tremeriam perante a tua face, ao fazeres
prodigios que nao esperavamos"; 2) a apresentapao do Servo de Jav6, em Is 42,I : "Eis
o meu servo que eu sustenho, o meu eleito, em quem me comprazo. Pus sobre ele o
meu  espirito,  ele  trari  o julgamento  as  nae6es";  3)  o  salmo  2,7,  de  expectativas
lnessianicas e escatol6gicas: "Vou proclamar o decreto de Jav6: Ele me disse: "Tu 6s
ineu filho, eu hoje te gerei". Com estas alus6es intertextuais Marcos sugere o carater
de consumapao apocalfptica de seu Evangelho.

Completa-se a proclamapao de Joao, e o mist6rio que havia parece clarear-se: se
no caos primordial o espirito pairava sobre as aguas, agora aquele homem sobe das
fguas e o Espirito desce dos c6us sobre ele, revelando a nova cria€ao. 0 obscuro
espfrito de Deus que pairava sobre  as  aguas primordiais  agora revela-se como o
Espfrito de Deus presente neste homem. E este 6 o homem mais forte, porque 6 o Filho
amado, 6 portador e estf cheio do amor de Deus, comunicado atrav6s do Espfrito. E
este forte amor vai conduzir o homem Jesus para onde? Para uma vida conforfavel e
segura na cidade de Jerusalem? Para a vida de prestigio e poder do Templo?
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Jesus, conduzido pelo espirito de amor,  vai para o deserto onde 6 t€IiliLtl\7 polo
"adversario" e vivia entre as feras, e os anjos o serviam (1,12-13). A tentfleao pelo
"adversario" nos faz pensar no livro de J6 (cf. J61,6-12), cujo contetido 6 o conflito

teol6gico entre J6 e os legalistas tradicionais, defensores da doutrina da retribuieao.
Ainda, no decorrer de seu Evangelho, Marcos vai mostrar Jesus "tentado" por seus

:8y[e£:i;i):SEP:I:tn£:°as'egtuaet::]t:cS:oaaru°ex[;E:emftpr¥:ea:susda±-s[c°f;u£[not:¥:d;:[s°p::;:]ie]:'u2:
prisao  (14,38).  Jesus  e  o  adversario,  em combate,  t6m,  respectivamente,  os  seus
parceiros apcealfpticos: os anjos e as feras. Tendo feito alus6es a Malaquias e Isafas,
Marcos introduz Daniel, com sua dimensao apacalfptica. A16m da imagem de Daniel
entre os  le6es e o anjo que o serve (Dn 6,17-24),  podemos  pensar, com especial
destaque, nas feras do capftulo 7 de Daniel. Este capitulo tefa especial importancia na
narrapao apocalfptica de Marcos, particularmente no v.  14:  "A ele foi outorgado o
imp6rio, a homa e o reino, e todos os povos, napdes e linguas o serviram" (cf. tamb6m
Dn3,49;10,13-14).PosteriormenteJoao,noApocalipse,utilizaraasimagensdasferas
e dos anjos (Ap 8,2;  11,7;  13,1-18).

Joao proclamava o batismo da conversao, alcaneando-se assim a remissao dos
pecados. Jesus procura o batismo. Sera ele urn pecador arrependido? 0 arrependimen-
to leva a uma mefcz#ol.a que significa conversao como mudanca de mente, de maneira
de viver, de valores. Jesus vein, nao como exemplo de arrependimento dos pecados,
mas sim como exemplo de meftz7.oi.a. Na pregaeao de Joao, em Mateus e, principal-
mente, em Lucas, percebe-se que a conversao implica a pratica social, a partilha e o
respeito a vida. A partir do encontro com Joao Batista, Jesus vive e 6 urn exemplo de
conversao rompendo com as estruturas opressoras de sua sociedade, optando por uma
vida na periferia, solidario com os exclufdos e oprimidos, amando-os com urn amor
que liberta e da dignidade e vida. A nova criacao come€a com uma ruptura com a
ordem estabelecida. Tal pratica 6 uma amea€a aos poderes que, todos eles, s6 subsistem
a partir da exploracao das massas humanas humilhadas, despersonalizadas, tinidas e
submissas.  A  pratica  subversiva  de  Jesus  no  deserto  deflagra  o  combate  com  o
adversario e as feras do poder.

Marcos anuncia que a grande luta apocaliptica hist6rica estf em andamento, com
a grande "novidade" surgindo, nao mos ambientes do Templo, mas na periferia. No
Evangelho que segue, Marcos desenvolve este combate apocalfptico da luta de Jesus
com os dem6nios, realizando-se no confronto de autoridade com os escribas[°, tendo
como refer6ncia basica o confronto entre o "homem forte" e o "mais forte" (3,23-30).

9.Marcosusaotermogregosc!ftz;!4s,que6umhebrai'smo,cujatradu¢ao6adversato,ouoacusador.Asimplestradapao
portuguesa "satanas", comLimente, desperta em n6s apenas imagens fantasiosas desvinculadas da realidade.

10. Marcos introduziri progressivamente, no seu Evangelho, os adversarios de combate. No confronto com a sinagoga
e o Templo aparecefao os escribas, os finseus, chefes dos sacerdotes (Sumos Sacerdotes), saduceus, herodianos,
anciaos; no confronto com o lmp6rio: Herodes, a legiao, C6sar e Pilatos.
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Com uma curta narrativa, com urn salto no tempo e na hist6ria, Mareos encerra 0
Scu pr6logo-resumo ( 1,14-15), fazendo a articulaeao com as narrapdes do minist6rio
de Jesus.

A partir do drama da prisao de Joao, faz a transieao Joao-Jesus, agora na Galil6ia,
na proclamaeao do Evangelho de Deus,  anunciado no v.  1.  Cumpriu-se  o tempo!
Sentenea-chave na prcolamapao reveladora de Jesus e na construe5o do caminho! Em
Daniel, ao qual Marcos mos remete (Dn 7,22; confira tamb6m os v.  14 e 18), "veio 0
tempo em que os santos possuiram o reino": o reino 6 o imp6rio de Antfoco Epffanes.
Marcos quer ser tao hist6rico no seu Evangelho como Daniel no seu apocalipse. Este
Reino de Deus e dos santos esta em uma proximidade iminente, ja esta acontecendo.
E qual 6 a pritica do Reino? "Convertei-vos", abandonai Jerusalem e vinde viver no
deserto,libertai-vosdopoderemergulhainoespirito."EcredenoEvangelho".Marcos
usa uma palavra-chave de extrema importancia:  crede.  0 "crer" 6 fundamental na
revelagao de Jav6, no Antigo Testamento, e no antincio apost6lico, no Novo Testa-
mento. Abraao creu em Jav6 e sua fe levou-o a pfatica da justiea (Gn  15,6; cf. Rm
4,3). Agora tamb6m, no Evangelho que segue, a fe, com a orapao (11,22-25; cf. 9,29;
14,38), pode conferir aos discfpulos a fonga maior que permitird que eles expulsem oS

fF::§Ej°asod=a:;(n5a,g:fg).(±'2d3e-s:£)mea::rrcaeqmue°:sdde£Tc:#:sds%o£?opn6;i:a:o°s:s°engt:ird:
"caminho" construido pelo "mais forte", vivendo os novos c6us e a nova terra, em urn

combate que os mergulhard na g16ria do batismo de Jesus.

A Limentando esperan€as

0conteddoteol6gicodestepr6logo6ocombateapocalfpticoqueseconsumaaqui
na terra: o combate desce dos c6us para a terra, combate este que se da entre o Filho
timado e o poder religioso, sediado na sinagoga e no Templo, e o poder do imp6rio.
com  sua  imagem  estampada  no  dinheiro.  Em  seu  pr6logo,  Marcos  delineia  uma
leologia hist6rica, na qual os fatos hist6ricos sao em si mesmos revelagao de Deus. E,
£iinda mais,  trata-se do desfecho  apocalfptico na hist6ria,  estabelecendo-se,  nao o
"meio", mas o "fim" de uma "hist6ria" de opressao e morte e o "infcio" de uma nova
•`hist6ria" de vida plena para todos. Caracterizar-se-ia, assim, o apocalipse hist6rico

c crisfao: a vida gloriosa no Reino 6 uma realidade, hoje, contudo em combate com
tls  fongas  satanicas  da divisao  e  da  morte.  Encontramos,  assim,  no Evangelho de
Marcos, uma fonte atual que pode alimentar as esperaneas das comunidades cristas e
dopovoemgeral,inserindoatodosnoReinodefratemidade,partilhaevida,tomando
ii  todos  mais  fortes,  vencendo  as  fongas  do  imp6rio  do  dinheiro  que  se  alimenta
devorando vidas.
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