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[ntrodu€ao

Uma cefta convivencia com o Novo Testamento, pela repetigao do ouvir a leitura
praclamada nas celebragdes ou pela leitura direta do texto, nos fez acostumar com a sua
1inguagem,suasimagensesfmbolosnarrativos.ComexceeaoparaolivrodoApacalipse',
oqualparecesemprecausarestranhezaparaquemoouveouole,devidoasimagense
sinbolos,densamenteusadoscomolinguagem,bastanteestranhosaonossofalarcomum,
Ievando-nos ate ao sentimento do admiravel e do fanfastico, e comumente considerado
assustador. Mas, com uma apurada atengao, podemos perceber que todo o Novo Testa-
mento  esta marcado  pela  maior  ou  menor presen€a  do  "estranho"  em  suas  cenas  e
linguagem narrativas.  Neste sentido podemos destacar os milagres, os dem6nios e os
exorcismos, as cenas de natureza abalada ou que se manifesta, os contrastes entre bern e
mal, luz e trevas, c6u e terra, salvos e condenados, iluminados e obtusos, as parabolas,
etc. Estas cenas e linguagem, que causam estranheza, pertencem, em grande parte, ao
generoliteratoapocalfptico,japresentenoAntigoTestamento.

0 genero literario apocalfptico - apocalipse e profetismo

0 genero litefario apocalfptico foi sendo definido ao longo da hist6ria do movi-
mento profetico de Israel. Em suas advertencias e dentincias, os profetas, a partir de
Am6s,comecamautilizarimagensdo"DiadeJav6",queeraumacategoriadacren€a

ge°£:I::e:££:t::t:u¥:r:::£g:a£:S:aaec]:::i:t:c6aps°::€£:6r::I::a...gsuee8::ds°anetsat,?2,C::nmcas'[::::

I. A primeira palavra do livro "apocaJ}pri.s". que significa "revelagao", passou a ser o tftulo do livro e o none do
pr6prio genero literario ao qual ele se adapta.

2.A"guerrasanta"eraumadesignacaodasguerrasdelsraelcontraseusinimigos,asquaiseramempreendidastendo
Javeafrente,combatendocomseupovoeporseupovo.Asnarrativasmostrammuitacrueldadenestasguerras,e
pode-seadiritirqueelascorrespondiam,principalmente,aotipodasguerrasdeconquistaeexpansaodoimp€rio
davi'dico, com o amparo teol6gico de que era Jav6 que tinha a iulciativa no combate, o que justificava todas as
crueldades cometidas. Correlatamente sao formuladas as express6es "Jav6 dos ex€rcitos.', "ex6rcitos celestes", e,
ainda hoje, encontramos a expressao "Deus dos ex6rcitos".
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dc ciilfstro``cs  c6smicas,  iirciiuitciando  a  I.ea]izacfo dos  cxpcc(iitivi`s  iiii`I`ml`ii`:i* da
supremacia de Israel com poder sobre todas as nae6es . Poiem a partir dc ^mt')s (Am
5,18-20; 6,3; 8,9) nao sera urn dia de festa, mas sin dia de julgamento e custigo do
pr6prio Israel, dia de desgra€a (Am 6,3), com o sol se pondo ao meio-dia, escurecendo
a terra (Am 8,9). Sera, contudo, urn castigo purificador, acompanhado, tambem, do
julgamento das nac6es, com a manifestapao da g16ria plena de Israel.

Posteriormente, de modo particular, Isaias, Sofonias, Zacarias, Malaquias e Joel
invocarao este Dia de Jav6, em seus oraculos, usando as impressionantes imagens de
abalos terrestres e siderais, do combate de Jav6 e seu julgamento contra Israel e contra
seus inimigos. Estas imagens serio amplamente assimiladas no g6nero apocaliptico.
Encontramos, assim, nestes profetas, tais orfculos que podem ser considerados como
proto-apocalfpticos.

A partir do exilio, quando Israel perde sua autonomia e passa a ser submisso aos
sucessivos imp6rios, a mensagem profetica de dentincia ao imp6rio e de esperanga
come€a  a  ser entao  impregnada  de  acentuado  simbolismo.  A inteneao 6  toma-la
compreensivel apenas ao povo oprimido de Israel, ocultando-a ao imp6rio, e, para
isto, esta mensagem assume varias imagens da tradieao cultural-religiosa de Israel,
particularmente as do dia de Jav6. Ficam assim estabelecidas as caracteristica basicas
do genero apocalfptico, que tefa sua consagra?ao no Livro de Daniel (Dn 7-12). A
partir do dominio do imp6rio babil6nico, este genero apocaliptico esta presente, entre
outros textos, mos oraculos de Ezequiel (Ez 38-39), Zacarias (Zc 9-14), nas colee6es
de Isaias (Is 24-27, s6c. V), Malaquias (Ml 2,17-3,5; 3,13-21) e em Joel (Jl 34).

Assceiadas a mensagem apocaliptica, estao a escatologia, que se refere ao que esta
no tim -fim do mundo, fim da hist6ria ou fim da humanidade, tempo do julgamento de
Deus -, e o messianismo que compreende os ideais que representam o Israel do futuro,
correspondente ao reino universal de Jav6, sob o reinado de urn rei justo.

Urn dos grandes  desafios na leitura bfolica esta em relaciona-1a com o tempo
presente, com o hoje e com a vida real, e nao considefa-la como algo distante, em
tempo remoto,  ou de uma maneira "espiritualista",  omissa em relaeao a realidade
atual.  0 g6nero literario apocaliptico tern o m6rito de induzir fortemente o leitor a
integrar a hist6ria passada e o tempo presente, constituindo-se assim, hoje, em uma
preciosa chave de leitura hemen6utica. Neste sentido foi utilizado por Marcos.

0 carater apocah'ptico do Evangelho

Marcos redige seu Evangelho com acentuado cafater apocalfptico, contudo com
uma importante caracten'stica original: Marcos traz o combate celestial para a reali-
dade  hist6rica  de  Jesus  e  das  comunidades  contemporaneas  ao  pr6prio  Marcos,
embora descrevendo-o em categorias do apocalipse tradicional. Ele transfere o com-
bate celestial para o combate hist6rico aqui na terra.
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I'()dci")a  c]ti`t7ii(I.iu.  iit7  L±viiligclli{)  iis  scguiii(cs  i`iil.actclistii`as  dc``tc  g6lici.a  ilp{)-

"I,I,,ic{,:

I.  `t  si,,ll)ol,,gi(l,.

2. ¢ si./w¢fGo fei.Jfo'rl.ccz de crz.5'c, vivida pelas comunidades e pelo povo, em seu
li`iiii)t], e que pode ser apreendida atrav6s das narrativas do Evangelho;

.?. a cJwa/!.smo, em duas 6pocas: a nova ordem, vivida por Jesus, e a velha ordem
(.`li`hclecida;

4. o combate apocaltptico, entle "o homem forte" e lesos.,
5.  a mz.s/e'r!.a  e a  neve/affro sccre/a,  elucidativa dos  acontecimentos,  feita ao

#i tipo restrito;
6. a intertextualidade apocal{ptica;

7 . o mist6rio central, chocante e paredoxal, do sofrimento do justo.

\Inll)ologia apocaltptica

Marcosusaumasimbologiacaracterfsticadogenerolitefarioapocalfptico,daqual
tli.t:tacamos os seguintes sfmbolos: o mensageiro, a voz que se ouve, o tempo, o nome
nttvo, o deserto, o mar, o caminho, a montanha, a pomba, os diversos dem6nios, as
lt.I.iis,  a semeadura,  a colheita,  a figueira,  a multidao,  as  vestes brancas,  os  abalos
l``I.rostres e os abalos siderais. Nas considera€6es que se seguem abaixo, faremos mais
I t.I`crencias a estes sfmbolos.

IIIII(icdo hist6rica de crise vivide pelas comunidades e pelo povo

Esta situaeao pode ser percebida no texto de Marcos. As multid6es, insatisfeitas
I. i`iirentes, iam ao encontro de Joao Batista e de Jesus, no deserto, ou nas periferias,
rt`lcgando Jerusalem e o Templo (I,5.33;  2,2;  3,8).  Jesus realiza curas de doen?as,
i'``i.tamente, na sua maioria, geradas pelas precarias condic6es de vida do povo, vitima
tli`, exclusao social e econ6mica (1,34; 3,10; 6,55): cura urn leproso que, al6m de sua
`lt}cnga, era considerado impuro e, assim, carregava tamb6m a carga do reptidio social
( I ,40-45);  urn paralitico que, como tal, era considerado pecador e, assim, excluido
(2.10-12);amulhercomfluxodesangue,queeratamb6mconsideradaimpuraeainda,
i}i.t]curando  a  cura,  fora  explorada,  gastando  todo  seu  dinheiro  (5,25-34);  o  povo
n|}rimido pela presenga dos ex6rcitos romanos (5,2-9) e pela carga de impostos que
tli`,viam  ser  pagos  a  C6sar  (12,14-17),  a  prisao  e  morte  para  quem  ficasse  sob  a
wispeieao  do  imp6rio  (Joao  Batista:  6,17.27-28;  Jesus:  15,15.23).  As  curas  t6m o
wntido de restauracao, bern-estar, libertapao e ieintegrapao social dos pobres oprimi-
tl`ts; sao a reprodugao simb6lica do conflito social, significado pelo combate apoca-
lf|itico. Elas implicam e significam o conflito com a observancia legal da purificacao
it:Ira  a  liberta€ao da doenea e do pecado,  que  levavam a exclusao  social.  Marcos
tlcstaca como Jesus se prop6e a restabelecer o ben-estar social, negado pelo sistema
t tpressor, ao doente/impuro/pecador. Assim o Jesus que cura era uma ameapa a ordem
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tico  se  da  ao  longo  do  "caminho"  que  6  "construido",  do  inicio  ao  fim  dq
Evangelho. Este combate acontece mos diversos confrontos com os dem6nios e oS
representantes  do  lmp6rio  e  da  sinagoga  e  do  Templo.  Ao  ser  acusado  pelos
escribas que haviam descido de Jerusalem, de estar possufdo por Belzebu, Jesus
devolve a acusaeao, colocando-se como aquele que se atira contra os dem6nios,

£:o:::isa,?I(e3,C2°2T2P7¥aEaa°c`:::B:;uifa°rftqej::::tt?p:s::L9d::rpe#h:dm°eisf:aft:,¥:
quetemqueserlibertadapelo"maisforte",comoqualJesusseidentifica,conforme
sua apresentapao por Joao Batista (1,7).
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I)c iiifi`it7. iiti I.I`tlltigti, Mill.ct..i hall.a a combatc (tciita€ao) cii(ro Jesus c Satiin£`` ( I, I 2).

Seguein-sc  iiitimcras  outras  nari.ag6es  de  confronto/tentaeao  coin  o  `.homcm
I(}I.le".  Assim  temos  confrontos  a  partir  da  sinagoga  e  do  Templo:  entrando  em
( 'iifarnaum, Jesus vai a sinagoga, onde se da o combate com urn espfrito impuro (o
{lcln6nio que esta na sinagoga, isto 6, os escribas) (1,21-28); murmtirio dos escribas
tltts fariseus, quando, em casa de Levi, come com muitos publicanos e pecadores, que
ti.`cguiam(2,15-22);osdiscipulos,nosabado,"abremcaminho"(6oReinoquesurge)
iirrancando espigas, merecendo a censura dos fariseus (2,23-27; cf. 3,1-7); confronto
c.t]in outros espiritos impuros (3,11 ; 6,7.13); os conflitos com os escribas, relacionados
i.ttin a infrapao da Lei e das tradiedes (2,7; 2,18s.24-28; 3,1-6; 7,1-13;  10.2-12); no
'l`cmplo, com os chefes dos sacerdotes e escribas (11,15-18); sobre a autoridade, com

i`hcfes dos sacerdotes, escribas e anciaos ( 11,27-33); sobre a ressurreieao dos mortos,
i`{}in os saduceus (12,18-27).

Outros confrontos vao envolver o imp6rio: com o dem6nio da legiao romana que
tx;upavaonortedapalestina(5,1-16),comHerodesqueexecutaraJoaoBatista(6,17-29);
i`om C6sar e seus aliados, fariseus e herodianos3 (12,13-17), que oprimiam o povo com
iiiipostos. E, ainda, Marcos narra confrontos com os pr6prios familiares (3,20s; 6,2-5),
i'om os discipulos (4,40; 8,16-21; 9,18-19; 9,38-40) e com o dem6nio de Pedro (8,32s).
I I:, em conclusao, o confronto final, mos tribunais e na cruz ( 14,53-15,39).

0 desfecho do combate se da, com grande intensidade, em Jerusalem, desde a
nproximapao da cidade, para onde Jesus vinha dirigindo seu caminho (10,1;  10,32).
^p6s passar por Jeric6,  onde Josu6 fizera cair as muralhas e ocupara a cidade (Js
(t,I-21), Jesus esta pr6ximo ao monte das Oliveiras, lugar de onde partiria, segundo
'/,iicarias  (Zc   14,3-4),  o  assalto  final,  no  apocaliptico  dia  de  Jav6,  para  libertar

.Ici.usal6m da ocupaeao pelas nap6es inimigas de Israel; entao "acontecera, naquele
tlia, que nao havera mais luz. Havera urn tinico dia sem dia e sem noite, mas a tarde
liuvera luz. E acontecera, naquele dia, que saira agua viva de Jerusalem... Entao Jav6
t{cra rei sobre todo o pals..." (Zc  14,6-9). Simao Macabeu tamb6m chegara triunfal-
ii`ente a Jerusalem para liberta-la, aclamado com ramos de palmeiras (1Mc  13,51).
I 'oiem Jesus, caminhando firme para o desfecho apocalfptico do combate, tendo como
ubjetivo a vit6ria na cruz,  rejeita qualquer triunfalismo e rna interpretapao de sua
missao.  Assim manda que  tomem urn jumentinho,  sobre  o qual  avanga montado,
i.iiracterizando-se como o justo, vitorioso e humilde que anunciara a paz as nag6es e
cujo domi'nio se estenderd ao mundo inteiro, conforme Zc 9,9-10. Apesar disto, as
Hspira€6es  populares  estao  impregnadas  da  ideologia  restauracionista  do  imp6rio
ilavidico, conforme a aclamagao:  "Bendito o Reino que vein, do nosso pai Davi!"

.I.  Marcos  introduz,  no  texto citado,  os  herodianos  que  sao judeus  politicos,  com poder e  influencia,  pr6ximos,
coniventes e influentes com a casa de Herodes Antipas, tetrarca da Galil6ia. 0 combate apocalfptico 6 contra o
lmp6rio e contra o Templo, aliados.  As cenas  mais freqtientes de conflitos envolvem os interesses do Templo,
(radicionalmente mais presente na vida do povo, mas tamb6m envolvem os interesses do lmp6rio Romano.
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(v.   Ion).  Com  cstas  f`i.agilidadcs  e  contradic6es,  as  manil`cstaqt~)c.i I,,,I,,,li,,.C,i.   dii,S

dcpois, serao conduzidas pelos chefes dos sacerdotes e voltadas conti.ii Ji`.`us ( I 5, I I).

0 caminho, construido pelo "mais forte", que comeearajunto ao mflr du Galil6ia,

:::g:I::te£:a:aA6bma's:°e¥t:aqt::£Pc:a::oai°b:taed::e£:Snat[et°d:scf8f±::'{:a:.uEm:eps::Sg:sC:i::
monte das Oliveiras que partem as invectivas contra Jerusalem, nestes tiltimos dias.
Nos tres primeiros dias que se seguem, em Jerusalem, se dao mais alguns conflitos
com "o homem forte", mos quais Jesus, como o "mais forte", se sai bern, de modo que
Marcos  conclui  a  s6rie  de  conflitos  com a  afirmacao:  "E  ningu6m  mais  ousava
interroga-lo" ( 12,34b).

Ap6saadvertenciacontraomessianismodavidico(12,35-37)econtraosescribas
(12,3840), Jesus, "sentado" diante do tesouro do Templo, faz umjulgamento a favor
da vitiva explorada pelos fariseus que "devoravam" suas casas ( 12,40). Em seguida,
ao sair do Templo, faz o julgamento de sua destruieao e em seguida, "sentado" no
Monte das Oliveiras,  frente ao Templo,  faz seu discurso escatol6gico,  a partir da
interroga€ao dos quatro ap6stolos, Pedro, Tiago, Joao e Andie, sobre o tempo e o sinal
de que "todas estas coisas" estarao para acontecer (13,1-3). Marcos, simbolicamente,
reintroduz aqui a figura de Andr6, que aparecera no inicio do Evangelho, junto com
os outros tr6s, Pedro (Simao), Tiago e Joao: sua presenea 6 associada ao "infcio" ( I,1 )
do caminho e, aqui, aos sinais da chegada do Reino.

Em  13,37,  Marcos retrata dramaticamente o combate apocaliptico como uma
cisao entre os "dois tempos". 0 discurso escatol6gico contem fortes motivos apoca-
lfpticos, por6m Marcos os usa com urn novo sentido:  os motivos apocalfpticos nao
vao levar a uma intexpretapao messianica triunfalista ou remota, mas a uma inteapre-

:a:i%£::65]acr:'::uv:i:So°bdfas:::s:at:emvec[:iao°S:nToe[cne°n't:aa]r::::dmat:omH°|hm°:npoa4:ac:e=
grande poder e gl6ria; contudo o Humano ja veio e esta presente em todo o Evangelho
de Marcos, vitorioso, reunindo seus eleitos  ``dos quatro ventos, da extremidade da
terra a extremidade do c6u". Ja chegou o novo tempo do Reino, ja vivido por Jesus e
seus discipulos. S6 falta a glorificaeao do Humano, como o "justo sofredor".

0 cerco do combate vai se fechando, contudo, aparentemente, a favor do "homem
forte".  Os  chefes  dos  sacerdotes  e  os  escribas  tramam urn ardil  para matar Jesus
( 14,I-2). Enquanto uma mulher, an6nima, antecipadamente, unge Jesus para a sepul-
tura (14,8), Judas, urn dos  seus discipulos, procura a oportunidade para entrega-lo
(14,10-11).  Chegando o momento da ceia pascal, Jesus, a mesa com os discfpulos,
prepara-os anunciando a traieao e a certeza de que "o Humano vai, conforme esta
escrito a seu respeito" (14,21). A seguir, partilha o pao e o vinho e anuncia o grande
misterio:  o  pao  que  partilha  6  o  seu  coxpo,  e  o  vinho  partilhado  6  o  seu  sangue

4. Sobre o "Humano", vcr nota 6.
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tli`i.I.uiTud() ciii I.iivi)I. dc muito.`; c nao bcbcr4 ]nais do I.I.uto da vidcira, mas sin a vililit)

nuvt)noRciiiodcDcus(14,22-25).Aproxima-seofimdocombate:sflnguederraimdo
I. it resta do vinho novo!

No  dinamismo  do  combate  final,  Jesus  com  os  discfpulos,  estrategicamente,
I t.Guam para o ``baluarte" do monte das Oliveiras, de cujas proximidades partira o
iMilneiro assalto a cidade,  em contraposi€ao geografica e apocalfptica ao monte
``ifo, com Jerusalem e o Templo. Contudo Jesus tern consciencia de que. com tal
tlcsfecho final, necessario -"ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarao" (14,27;
i'l..  Zc  13,7) -ele nao contara com Pedro nem com os discfpulos.  Jesus,  entao,
i.I)mega a orar, em urn combate interior contra o "dem6nio" do medo e da fuga, o
|tior "dem6nio", que i)oderia derrotar o "mais forte" e frustar a g16ria do Reino. E
'idverteaPedro,eimplicitamenteaosdiscfpulos,quevigiemeoremparanaoentrarem
iiii tentagao deste "dem6nio" ( 14,32-38).

E,enquantoaindafalava,omontedasOliveiras6tomadodeassaltoporJudaseuma

:,',`T:lit:::.°,=g:I:s:ecnodfoe=dfi]:ep]#(d]a4?4S:£°as±nc£::eosn:i:]S:::rdo°ieest'ee::i?sai:
i.Scritun'stico, agora, sem nenhuma citapao particular, tomando as escrituras como urn
l{rdo:  `Mas 6 preeiso que as Escrituras se cumpram".  Para a ruina total de qualquer
i`,xpectativa messianica triunfalista, todos fogem, abandonando Jesus.

Jesus 6 conduzido perante os tribunais do "homem forte". Diante do tribunal do
`in6drio ( 14,53-64), inquirido pelo Sumo Sacerdote, Jesus, novamente, se identifica
I.om o Humano de Daniel, agora sentado a direita do poderoso (Dn 7,13-14; Sl 1 lo,1 ).
Jesus, derrotado, afirma sua supremacia diante do "homem forte". 0 Sumo Sacerdote
I.iisga as ttinicas, proclama a desnecessidade de testemunhas e acusa Jesus de blasfe-
iiiia, conseguindo o consenso do tribunal que julga Jesus r6u de morte.

Segue-se a cena de tortura (14,65), que Marcos descreve mos moldes de Isafas (Is
50,6), novamente identificando Jesus com o Humano e com o Servo sofredor, e a cena
da negaeao de Pedro, evidenciando o estado de abandono de Jesus.

Logo de  manha,  o Sin6drio se refine em conselho e  levam Jesus  "amarrado"
( 15,1b), entregando-o a Pilatos. Jesus, o mais forte, que veio para ``amarrar o homem
forte" (3,27), vai agora, amarrado, de urn tribunal para o outro.

Diante do tribunal de Pilatos (15,1-15), Jesus 6 acusado como o rei dos judeus.
Joao Batista ja havia sido considerado uma ameaea ao Imp6rio, e fora executado por
Herodes. Agora Jesus tamb6m, compafavel a BaITabas, 6 condenado a morte de cruz,
suplfcioreservadoaquelesqueameaeavamaestabilidadepoliticadolmp6rio.Aseguir
Jesus passa por nova cena de tortura e, em seguida, 6 conduzido ao lugar da execucao.

5. 0 termo grego, Jcflc`s, pode ter varias tradu€6es: a tradicionalmente utilizada € a de ladrao; porem tern tambem o
sentido de malfeitor,  bandido,  podendo-se compreender tambem agitador,  subversivo  da ordem social.  Marcos
destaca assim que Jesus esta sendo procurado por crime politico.
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I)cl.illll-lIIC viiiho com  liiirra (l'r 31,6) que clc nao tomt>ii.  [Jliltl{> ti i`i.iii`i l`ii`tll.i`i`i c

ropdrtiram suas vestes.  Era a terceira hora quando o crucificarum.  Ll iii`imu cstiivfl a
inscrigao da sua culpa: "0 Rei dos judeus". Jesus 6 crucificado entre dois imlfeitores,
criminosos  politicos,  ele  pr6prio  preso  como  se  fosse  urn  deles  (14,48).  Os  tres
expostos no alto do G6lgota foramjulgados como ameaea para a autoridade de Roma.

0 mist6rio e a ievelapdo ao grupo seleto

A escolha do grupo seleto inicia-se com o chamado de Simao e Andr6, Tiago e
Joao (1,16-20) e o chamado de Levi (2,14). 0 convite aos discfpulos de se tomarem
"pescadores de homens" (1,17) pode ser uma alusao a Jeremias  16,16 e Am6s 4,2,

onde a pesca 6 urn simbolo do confronto que antecede o julgamento de Deus.  Os
discfpulos sao chamados para o confronto com a ordem social dominante e deixam
tudo. 0 mundo chegou ao fim para aqueles que optaram por seguir Jesus, atrav6s do
caminho, ja comeeando a viver o Reino de Deus.  Isto  significa a deflagrapao do
dramatico conflito apocaliptico entre os eleitos do Reino e os dem6nios da ordem
estabelecida.Aosubiramontanhaechanarasiosquequeria(3,13-19),dandonomes

:::::.:osnifi:i::a:I;a.?PaepJa:ii:,dJae::::|efiad¥:e:::e:lia:cna.::i`snr:::3i::i'|':::::bueTe:
cido como uma comunidade de confronto e resist6ncia.

Juntoaomar,comegadenovoaensinar,porparabolas:dosemeador,dalampada,
da semente que germina e cresce dia e noite, do grao de mostarda (4,1-34). Pode-se
notar o carater apocalfptico deste sermao, tanto pelo carater enigmatico das parabolas
emsimesmascomopelostemasnelapresentes:asemeaduraeacolheita,eodualismo:
os de dentro, aos quais 6 explicado o mist6rio, e os de fora; aparecem, tamb6m, em
citag6es, a contradieao de Is 6,9s:  vcr e nao perceber, ouvir e nao entender, nao se
converter e nao ser perdoado, a colheita escatol6gica de Jl 4,13 e a drvore frondosa
onde se abrigam os passaros, de Ez 17,22s. Por6m, em particular, Jesus esclarece os
discipulos (4,10-12.33.34; confira tamb6m: 7,17-23).

Na  transfiguraeao,  diante  de  Pedro,  Tiago  e  Joao  (9,1-8),  encontramos  uma
alusao aos epis6dios sinaiticos de revelagao a Mois6s e conforto a Elias: agora, com
Jesus, os discfpulos presentes encontram tamb6m revelaeao particular e conforto no
caminho  pelo  "deserto".  A narrativa  6  marcada pela presenea de  fortes  sfmbolos
apocalipticos:  pela  transfiguragao  de  Jesus,  suas  vestes  se  tomam  extremamente
brancas, o que lembra, em Daniel, o anciao que ocupa o trono, com vestes brancas
como a neve, para presidir o tribunal dojulgamento (Dn 7,9), e o homem vestido com
roupas de linho (Dn 10,5), o qual esclarece Daniel sobre o combate apocaliptico com
asferas.0sfmboloapocalipticodasvestesbrancasvaiaparecertamb6memAp3,5.18;
4,4; 6,11 ; 7,13; 10,1. A nuvem que desce e a voz celeste que ecoa sao novos simbolos
apocalfpticos. A nuvem desce significando a presenga de Deus, como antigamente
descia sobre a tenda no deserto 03x 40,34s; Nm 9,15-23; conferir Ex 33,10); a voz
celeste  repete  a  apresentagao  feita por ocasiao do batismo de Jesus  por Joao;  no
batismo o antincio do Filho amado era complementado com a revelapao da compla-
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I i`iii.ill dc  I)ciis  nclc.  ittil.6m  agora a complementaeao se faz  no  sentido de que este
I '1 IIm iimndo dcvc scr ouvido, no seu andncio da paixao, que antecedeu em 8,31, e que
i```iii  I.cpctido,  a  seguir,  em  9,12.  Marcos  coloca  este  epis6dio  da  transfigura€ao,
lli`i`i.ido entre duas menc6es da paixao, com uma referencia ao seguimento da cruz,
` t w ii{] que confirmando que a cruz de Jesus sera a sua glorificap5o.

'\ il llti,rtextualidade apocaltptica

Marcos recorre a uma abundante intertextualidade apocalfptica. Como elemento
1`iiidamentalemseuEvangelho,recorreafiguraapocalipticado"Humano"6deDaniel
( I )n 7,13; 8,17 // Mc 2,10.28; 8,31.38; 9,9.12.31; 10,33.45;  13,26; 14,21.41.62 ). Afigura
t lt. [`:lias tamb6m 6 significativa nesta intertextualidade: podemos encontra-la no pr6logo
( I,2), implicita no mensageiro de Malaquias owl 3,10), na opiniao pdblica sobre Jesus
((I,15),eentreosdiscipulos,comaexpectativadavoltadoElias"restaurador"(9,11-13;
i`I.. Ml 3,23s) e, novanente, no momento da morte na cruz (15,35-36).

0 discurso escatol6gico do capitulo 13 apresenta semelhaneas com diversas outras
it{.t`as da literatura apacalfptica de resistencia, no pen'edo final da 6paca helenista, tais
``t tino 1 Enac, 4 Esdras, a Assungao de Mois6s.

A intertextualidade apocalfptica esta presente, ainda, em varias outras narrativas
tli: Marcos:

-avozqueclamanodesertoeocaminho(1,3):Is40,3,complementadoporMl3;
-o cumprimento do tempo (1,15): Dn 7,22;
-asavesdoc6uqueseabrigamasombradaarvore(4,32):Ez17,22s;Dn4,9.18;
-para Deus tudo 6 possivel (10,27): Zc 8,6s;

-o sangue da alianga (14,24): Zc 9,11;

-a perspectiva do fim (13,7): Dn 2,28;
-a abominacao da desolaeao (13,14): Dn 9,27;  11,31;  12,11;

-a grande tribulagao (13,18): Dn 12,1;

-o Humano (13,26): Dn 7,13;

-a indagaeao apocalfptica: "quando?" (13,4.): Dn 12,6;

-os  abalos  c6smicos  (13,24-25):  Am 8,9;  J12,10-11;  Ez  32,7-8;  Is  13,9-13;

24,18-23);

e intimeras outras alus6es a textos proto-apocalfpticos de Isaias (Mc  1,3.10.11;
3,27; 4,12.32; 7,6; 9,48;  11,17;  12,1;  15,27);

6. A figura do "Humano" desempenha papel fundamental na narragao do julgamento apocalfptico de Daniel, onde a
expressao "filho do homem" significa "ser humano". Com a interpretacao de que Jesus individualiza a expressao
aplicando-a a si, passou a ser adotada a traducao ao p6 da letra: "Filho do Homem". Contudo. Ievando em conta o
machismo cultural tradicional, que estaria presente nesta tradugao, e a condicao humilde da incarnaeao, pode-se
interpretar que, na realidade, Jesus pretendia identificar-se com o humano universalmente. Alguns autores optam
por esta interpreta€ao, adotando a traducao: "o Humano".
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Este mist6rio aparece na figura do Servo de Jav6, que estabelecci.fi ti julguinento in
terra  (Is  42,4)  mas  devefa,  de  maneira  nao  fatalista  mas  apacaliptica,  passar  pelo
sofrimento (Is 50,6; 53,2-10c; cf. Dn 7,25) para justificar a muitos (Is 50,10d-12). E no
livrodeDaniel,ap6savindadoHumano(7,13),os"santosdoAltfssimo"sefaoentregues
nas maos dos reis (animais ferozes) "ate urn tempo, dois tempos e meio tempo" (7,25).

Marcos apresenta este mist6rio no anrfucio da paixao de Jesus, com duas recapi-
tulae6es (8,31 -33 ; 9,30-32; 10,32-34), a qual se efetivarf diante dos tribunais e na cruz
(14,53-15,39). Evitando qualquer perspectiva de urn messias triunfalista, Jesus iden-
tifica-secomoHumanoeoservosofredor,entrandoemconflitocompedro(8,29.33).
E ainda mais, Jesus chama a multidao e os discipulos, advertindo que tome sua cruz
quem quiser segui-lo,  e que devera perder a vida quem quiser salva-la  (8,34-37).
Seguir o "caminho" de Jesus, fonte da vida, significa nao temer a amea€a de morte
que o "homem forte" faz aqueles que a ele nao se submetem. Enquanto que ter medo
da morte significa manter o estado de submissao e opressao, o colocar-se a servieo da
vida,  sem temer a morte,  significa a instauracao do Reino e  a dermbada de toda
opressao, significa "amarrar o homem forte" e a conquista da vit6ria.

Na primeira narrativa da paixao, Jesus afirma que o Humano "deve" sofrer muito,
na segunda narrativa o Humano "6 entregue" e na terceira narrativa o Humano "sera
entregue", exprimindo como que uma necessidade. Este tipo de afirma€ao nao tern
sentido de fatalismo ou determinismo, mas significa a firme conviceao da realizapao
do projeto de Deus, o qual leva, inevitavelmente, ao confronto com o "homem forte",
que tern o poder da morte. Contudo este poder esta derrotado a partir do "caminho"
construido para a vida, sem medo nenhum.

Estamos diante de uma necessidade que da sentido aquilo que parece absurdo.

Forte momento apocaliptico: A morte na cruz

Marcos faz a narraeao da morte de Jesus com uma estrutura apocaliptica seme-
lhante a das narrae6es de outros dois fortes momentos apocalfpticos, o do batismo e
o da transfiguragao, contudo, com invers6es significativas:

Batismo Transfiguracdo Crucifixdo e morte
1,9-11 9,2-8 15,20b-39

Jesus subiu da agua (v.  10) Jesus levou os discfpulos a Jesus, levado para fora, no
urn lugar retirado, sobreumaaltamontanha(v.2) alto da cruz (v. 20b.24.30.32)

vestes extremamente despojado de suas vestes
brancas (v. 3) (v. 24)
com Elias e Mois6s (v. 4) entre os dois malfeitores (v.27),Eliasausente(v.35.36)
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iimii i`uvcm os cobriu com tl.evfls  sobre I()dfl fl teri.fl
sun st]Iiibi.a (v.  7) (v.  33)

Os c6us se rasgaram (v.  10) o v6u do santuario serasgou(v.38)

tJma voz veio dos c6us uma voz saiu da nuvem Jesus, do alto da cruz, deu
(v.  Il) (v. 7) urn grande grito... (v. 34.37)
"l'u 6s meu Filho amado, ``Este 6 o meu Filho amado; 0 centuriao disse:
cln ti me comprazo" (v.11) ouvi-o" (v. 7) "Verdadeiramente es tehomemerafilhodeDeus"(v.39)

Enquanto que as duas narrap6es apocalfpticas do batismo e da transfigura€ao sao
gloriosas, a narrapao da morte na cruz, que 6 a culminagao do processo de prisao e
.iulgamentodeJesus,aparentaumaderrotatotaldeJesus.E6ocenturiao,representante
Jo homem forte, que, como fizeram os dem6nios (3,11; 5,7;  14,61), proclama que
Jesus"era"filhodeDeus.Contudoeste6,realmente,omomentodag16riaapocalfptica
do Humano, por uma necessidade fundamental, decorrente das exig6ncias do Reino,
conforme Jesus ja ensinara tanto aos  discfpulos  (8,34-38;  9,33-37;  10,35-40) e ele
rtr6prio testemunhou ate o fim.

Pode-se perceber a densidade do carater apocalfptico desta narra€ao da morte na
cruz. Fazem-se trevas sobre toda a terra, durante tres horas, desde a hora sexta ate a
hora nona; os astros nao dao mais luz, o que 6 o prentincio de grandes mudaneas: a
queda dos poderes imperiais que se fundam na ordem estavel, s6cio-polftica, o que 6
t`imbolizado, de modo apocalfptico, pela ruptura da ordem do universo.

Entao chega a hora, Jesus com urn grande grito pronuncia os versos iniciais do
Salmo 22, sendo a terceira e tiltima alusao a este salmo, na narracao de Marcos; a
citacao dos versfculos iniciais significa uma lembranca de todo o contetido do salmo,
o qual  descreve o sofrimento de urn justo que espera na interveneao libertadora e
vivificadoradoSenhor.Algunsdospresentesextemam,emcomentdrios,aexpectativa
davindadeElias;contudo"Eliasjaveioefizeramcomeletudooquequiseram,como
dele esta escrito" (9,13). No texto de Isaias, no pr6logo, a voz clama no deserto (1,3),
e agora, na cruz, 6 a voz de Jesus que clama alto, com grito (15,34).

Horas antes ouviam-se os dois gritos da multidao pedindo a crucifix5o de Jesus
(15,13).Tendojadadoumgrandegrito(15,34),Jesusexpira,dandoagoraumsegundo
grito  (15,37);  Marcos  usa  a  mesma  expressao  utilizada  quando  narra  o  grito  dos
dem6nios expulsos mos exorcismos na sinagoga de Cafamaum (1,26) e do endemoni-
nhadogeraseno(5,7):teriamospoderesexorcizadoJesusdoEspfritoquereceberaem
seu batismo ( 1,10), garantindo assim a sua vit6ria plena no combate apocalfptico?

MarcosabriuanarrativadamortedeJesuscomosimbolodastrevassobreaterra,
e agora encerra com outro sfmbolo: o v6u do Santuario se rasgou em duas partes, de
alto a baixo, o que significa ruina do poder manipulado a partir do Santuario. Marcos
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apresenta-mos uma trilogia:  a escuridao quc sigiiirica abalo cclc.`IiiLI  (ilh{Ilti liti  linp6-
rio), o rasgo no v6u do santuario (ruptura no Templo) e o Crucil.icudti .iiic, ctim urn
forte grito, expira na cruz, por6m se ``levantara" (16,6b). Esta trilogia ten urn sentido
que 6 a chave da compreensao do drama apocalfptico da cruz e do Evangelho de
Marcos: a morte de Cristo nao 6 o fim do Reino, mas o fim do medo do sofrimento e
da morte, que leva a incredulidade, a fuga, a omissao, ao comodismo e a conivencia.
E este medo 6 o  sustentfculo de todos  os  poderes opressores.  A   morte de Jesus
significa,assim,ofimdestespoderes.Aaparentevit6riado"homemforte"6,tamb6m,
o  dinamismo  do  apocalipse de Daniel  (Dn  7,2-14),  ao qual  Marcos  se refere no
discurso escatol6gico ( 13,26).

Contudo,este6omomentoda"g16ria"doHumano,que"dasuavidacomoresgate
de muitos" (10,45; confira tamb6m:  14,24):  o dom de sua vida se fez ao longo do
caminho, culminando gloriosamente na cruz; as sementes de vida foram langadas e a
vida comeeou a brotar na terra, vencendo os poderes da morte. 0 fracasso aparente
no drama apocalfptico que se desenvolve em Jerusalem nao corresponde a realidade
vivida pelos que encontraram o caminho construido atrav6s da Galil6ia e da Jud6ia.
Quem tern "olhos para ver" compreende que a aceitapao da cruz 6 a manifestaeao do
poder de Deus, capaz de lancar as legi6es romanas repressivas e o monte Siao, com
Jerusalem e o Templo, no mar (5,13;  11,23).

Epflogo

Jesus esta sem vida na cruz. Marcos, neste final extremamente simb61ico, faz
uma recapitulaeao,  trazendo  a cena todos  os  grupos  que estiveram envolvidos  no
caminho:  os inimigos, o Imp6rio representado pelo centuriao e Pilatos, o Sin6drio,
representado por Jos6 de Arimat6ia, e os discipulos, representados pelas mulheres7
que  ``o  seguiam e  serviam enquanto  esteve na  Galil6ia...  e  subiram com ele  para
Jerusalem"(15,4l).

Jos6 de Arimat6ia, tendo procurado Pilatos, o qual consulta o centuriao, provi-
dencia o sepultamento apressado de Jesus, devido a proximidade do sabado, rolando
uma  pedra  para  fechar  a entrada  do  ttimulo.  Isto  6  feito  sem  a participaeao  das
mulheres, que ficam apenas observando ( 15,42-47).

As tres mulheres, passado o sabado, compraram aromas para ungir o coxpo de
Jesus, e se dirigem ao ttimulo preocupadas sobre quem rolaria a pedra da entrada para
elas ( 16,1-3). Encontrando a pedra ja removida e o ttimulo aberto, elas entrain e v6em
urn jovem sentado a direita, vestido com uma ttinica branca. A ttinica branca que
envolve o jovem lembra o leneol que envolvia o jovem no Gets6mani (14,5ls) e o
corpodeJesusenvolvidoemleneolporJos6deArimat6ia,comovimosacima;e6um

7. Veja o interessante artigo, nesta revista, de autoria de Odete Lieber de Almeida, sobre o discipulado das mulheres
no Evangelho de Marcos.
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liunb6m, iis vcstc.i dtts clcitos no Apocalipse de Joao (Ap 7,9.13) e colisistiiidti, scm
ilrivida, numa I.c`'ereiicia ao tribunal apocaliptico de Daniel (Dn 7,9).

As mulheres, cheias de espanto, sao advertidas pelo jovem, que nao se espantem
c que Jesus de Nazar6, agora o Crucificado, ``1evantou-se": Marcos usa aqui o verbo
grego que significa "levantar-se" (egcz.re!.#), e que foi utilizado em curas do paralftico
(2,11-12), da filha de Jairo, morta (5,41), de urn menino endemoninhado prostrado
( 14,42) e ao despertar os discfpulos que dormiam no Getsemani (14,42). Ainda, de
inodo particular, 6 o verbo que Marcos usa, na palavra de Jesus aos discfpulos, ao
`airem  para  o  monte  das  Oliveiras  ap6s  a  ceia:  "...depois  que  eu  me  `levantar'
(cgcrffeG#az.) vos precederei na Galil6ia". Este antincio,  agora, o jovem o repete as
inulheres, dizendo que comunicassem aos discfpulos e a Pedro que Jesus os precederia
na Galil6ia, onde o veriam, como lhes tinha dito.

E,  entao,  as  mulheres  saem  e  fogem,  possuidas  de  tremor e estupor,  e  nada
contararn a ninguem, pois tinham medo ( 16,8)...

E assim termina o Evangelho de Marcos. Estara faltando alguma parte final no
Evangelho,  que  se  teria  perdido?  Por  via  das  dtividas,  foram  acrescentados  os
versiculos 9-20, para dar urn final mais feliz e, presumidamente, mais esperangoso.
Poiem 16,8 pode ser considerado realmente o fim do Evangelho, pois Marcos vinha
mostrando a fragilidade dos discipulos e seu medo, em varios epis6dios, e de modo
particular nas cenas de paixao e, agora, as pr6prias mulheres diante da ressurreieao.
E Marcos nao pretende registrar urn final feliz, pois sua pretensao 6 o convite ao leitor
de  manter-se  firme  a  palavra  de  Jesus  (9,10)  e  ao  prosseguimento  no  caminho.
seguindo-o, sem medo da cruz, e descobrindo-o ressuscitado ( 16,7).

Resumo

i ben marcante a presenca de elementos do g6nero apocaliptico no Evangelho
de Marcos. 0 pr6logo, que ten urn sentido de apresentar resumidamente a proposta
do autor, tern como base uma intertextualidade com os profetas Malaquias e Isafas, e
apresenta como temas e sfmbolos fundamentais para a narrapao: a voz, o deserto, o
caminho, a multidao, o ``mais forte", a agua, os c6us, a tenta€ao por Satanas, entre as
feras e anjos. A partir destes elementos, a narracao se desenvolvera tendo como eixo
principal o "caminho" e a "tentacao", que exprime o combate do "mais forte".  0
combate se fare para amarrar o homem forte e libertar a casa oprimida; assim acontece
na  casa  de  Simao,  com Andr6,  Tiago  e  Joao,  na cura  de  sua  sogra,  no  infcio  do
Evangelho e assim tamb6m acontece, na parte final, no Templo, que sera chamado
"casa de oraeao". 0 combate se da, ao longo do caminho que vai sendo construido,

contra o "homem forte" da sinagoga, do Templo e do Imp6rio, e a vit6ria 6 o caminho
completado, ate Jerusalem, tomada de assalto, onde 6 fincada a cruz "necessdria" e
gloriosa.  A partir da intertextualidade, onde se destacam as figuras do Humano de
Daniel e do Servo Sofredor de Isafas, surge a "necessidade" apocaliptica da cruz, que
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Marcos: a vit6ria no combate necessariamente exige a perda do iiicdtt tlti .``tl.I.iiiicnto
e da morte. E quando o Humano os enfrenta, realiza-se a sua g16ria, e 6 di`dtl n inaior
prova de  amor,  como  depois  afirmara Joao em  seu Evangelho  (Jo  15,13).  Assim
pode-se entender como o final e terrivel drama apocalfptico da paixao e morte, com
Jesus completamente abandonado, amarrado e morto pelo "homem forte", significa,
na realidade, a gloriosa vit6ria do Humano.

Urn novo mil6nio

0 Evangelho de Marcos 6 o Evangelho do dom da vida, sem temer as consequ6n-
cias: este 6 o poder de Deus que vence os poderes opressores do Imp6rio e do Templo.
A conquista da liberdade inclui de modo muito especial a perda do medo da morte
(medododesemprego,medodapobreza,medodasolidao,darejeieao,dahumilhagao,
do  sofrimento)  e  a  partilha  da  vida,  na  fratemidade,  na  solidariedade,  nas  lutas
comunitdrias e sociais.

Assim, a apocaliptica 6 a revelapao do rompimento da ordem do mundo e da
instaurapao da nova ordem, com a presenea do Reino de Deus entre os pobres. Esta
revelagao ilumina as consciencias para que as comunidades e o povo oprimido, os
humildes, reconhe€am, valorizem e fortalegam suas vidas e se assenhorem do mundo
promovendoavida,emcontraposigaoaacaomortfferaementirosado"homemforte",
da  sinagoga,  do  Templo  e  do  Imp6rio,  poder  religioso  e  poder  econ6mico.  Este
``homem forte", idol6trico e assassino se defronta com o povo de Deus, que procura

construir o Reino de Deus aqui na terra. Os que estao com o "homem forte" estao
contra  o  Reino  de  Deus.  0  Reino  de  Deus  adquire,  na  apocalfptica,  uma  radical
densidade hist6rica e politica. Tamb6m hoje, os cristaos se defrontam com o "homem
forte", com sua cultura consumista, individualista e espiritualista, com sua 6tica da
morte e da mentira; com sua espiritualidade fetichista e id6latra. Contudo, contra o
"homem forte", em urn combate apocalfptico, as comunidades, cada vez mais forta-

lecidas, vao assumindo o projeto do Reino de Deus.

A g16ria nao esta no  "fim",  mas  sim no  "caminho".  A g16ria 6 o caminho da
restauragao da vida, sem medo do homem forte da morte. Fugir, levado por este medo,
significa aderir a estas forgas da morte. Seguir o caminho de Jesus, com fe, sem tenor,
ate a morte 6 aderir ao mais forte e conquistar o Reino.

Estamosnasv6sperasdeumnovomilenio,oque6ocasiaodevdriasmanifestac6es
escatol6gicas, esot6ricas e milenaristas, tendo como tema o "fim do mundo". Em tal
contexto, 6 extremamente oportuno o andncio da boa-nova de Marcos, com o carater
de urn apocalipse na hist6ria.

0 atual milenio termina com uma grande vit6ria neoliberal. i o ``homem forte"
que  se  constitui  como  urn verdadeiro  imp6rio  mundial,  as  custas  do massacre  de
multid6es de pobres e exclufdos e, por outro lado, seduzindo vdrios setores de igrejas.
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(`oll'u{Io 1':/I lull  ,`i.gi.e(lo  I.evclado:  o  "caminho"  colistrui'do  por Jcstis,  i`iiullciil(lo  Ilo
li;vangcllio  tli`  Miiri`os.  atravessa  este  imp6rio,  globalizado,  e  as  semelltes  dc  vidil
km€iidtl\` ii{t htmi tcrrcno germinam sem cessar. A fe nos da o poder de libcrtiir a cdstl
t)primida do pobre, derrubando as cercas do legalismo instituido pelo poder, criando
o "novo". 0 amor a vida vence o temor da morte e a morte 6 vencida pela vida.

0 novo mil6nio 6 recebido com o antincio:  "Cumpriu-se o tempo e o Reino de
Deus esta pr6ximo. Convertei-vos e crede no Evangelho" (Mc  1,15).
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