
A l'I!l)^GOGIA DA MISSAO
Uma reflexao a artir de Marcos
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Introdu€ao

Por"pedagogia"entendemosoprocessodeformagaoquepermiteapessoacrescer
em consciencia, conquistando cada vez mais autonomia e liberdade.

Jesus, em sua missao, agiu pedagogicamente, ao iniciar urn movimento que ha
dois nil anos tern sido a referencia para a caminhada dos seus discipulos e discipulas.

Que  elementos  pedag6gicos  podemos  encontrar na pratica de Jesus,  que mos
orientem nesse caminho missionario?

Buscaremos inspirapao no Evangelho de Marcos, considerado o Evangelho mais
antigonaonecessariamentepelaedieao,maspelomaterialrecolhidodosditosea€6es
de Jesus que ali aparecem em sua forma mais antiga.

Logo de infcio, dois elementos precisam ser lembrados. Primeiro, que o evange-
1istaMarcos,aoapresentarJesusasuacomunidade,ofazcominteng6espedag6gicas,
a partir dos desafios do seu tempo. Segundo, que a pr6pria aeao missionaria de Jesus
tinha interesses pedag6gicos junto aos seus discipulos e discipulas.

Nao 6 o caso de aprofundar aqui  cada urn desses  elementos,  mas de procurar
levantar alguns trapos fundamentais da pedagogia de Jesus, nas entrelinhas do Evan-
gelho de Marcos e de sua estrutura literalia.

1. A pedagogia da encarnacao

Em Jesus, Deus se faz presente no aqui e agora da realidade hist6rica.

No texto de Marcos, o Ev¢#geJfao (do grego cwa#gejz.o#, ``boa notfcia") marca o
inicio  de  urn novo  tempo,  inaugurado  com Jesus  Cristo,  Filho  de  Deus  (1,1).  0
Evangelho 6 a presenga do Cristo na hist6ria. Essa presenea viva de Deus na hist6ria,
aparece de forma bern clara logo no primeiro capitulo de Marcos. Vejamos alguns
elementos importantes.
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que,  na  tl.Lidi¢dt7  prol`6lica,  a  i72c«sc!gcf'ro  de Dc'ctf  iria prcparar o  caminho do  "77itii.,``
forte" , que "haliz.urd com o Esp{rito Santo" (1,] ~8).

Este que vein com poder, segundo Marcos, ja chegou (1,9~11). Ele 6 "Jesus, que
veio  de  Nazar6  da Galil6ia  e  foi  batizado  por  Joao  no  rio  Jordao".  Os  c6us  dao
testemunho de sua presen€a na terra: ao ser batizado, "logo ao subir da agua, ele viu
os c6us se rasgando e o Espfrito, como uma pomba, descer ate ele, e uma voz veio dos
c6us: `Tu 6s o meu Filho amado, em ti me comprazo".

Jesus, impelido para o deserto, 6 "tentado por Satanas; e vivia entre as feras, e os
anjos o serviam" (I,12-13). A tentapao 6 urn combate travado durante toda a estada
nodeserto(quarentadias),aopassoqueemMateuseLucasatentapaosedaaot6rmino
desta estada (cf. Mt 4,2: "Depois de terjejuado quarenta dias e quarenta noites, acabou
sentindo fome. 0 tentador aproxima-se ...").

A missao de Jesus,  portanto,  6 marcada pelo  sofrimento:  atrai  as tentae5es de
Satanas. Mas a alusao a conviv€ncia pacifica com as feras e o servieo dos anjos evoca
o infcio de urn novo tempo. Segundo o poema messiinico de Is  11,I-9, esse tempo
messianico sera marcado pelajustiga, reflexo terreno da santidade de Deus (v. 3-5), e
restabelecera a paz do parafso (v. 6-8), fmto do conhecimento de Deus (v. 9).

A apao de Deus na hist6ria concretiza-se ao fazer-se corpo na pessoa de Jesus. Sua
apao missionata 6 contextualizada num tempo de crise, "depois que Joao foi preso", e
numa regiao bastante sofrida da periferia do lmp6rio Romano, a Galil6ia ( 1,14).

A Galil6ia estava localizada ao norte da Palestina. Era atravessada por grandes
rotas  de  caravanas  que  se  dirigiam  de  Damasco  para o  Sul  (Egito e  Arabia).  Foi
afamada pela variedade, fertilidade e beleza de seu territ6rio. A regiao favorecia a
criagao de rebanhos, e os vales regados por riachos rendiam colheitas abundantes de
graos, uvas, figos, olivas, enfim, toda esp6cie de frutas e legumes de urn clima sub-
tropical. A terra estava concentrada nas maos de grandes proprietinos.

Por Palestina entendemos toda a regiao compreendida pelas provincias da Jud6ia,
Samaria e  Galil6ia.  Foi  conquistada para  os  romanos  por Pompeu,  em  63  ac,  e
incorporada a provincia da Siria.  Herodes o Grande, que govemou a Palestina no
pen'odo de 37 a 4 ac, grapas a seu empenho em conquistar a confianga das autoridades
romanas, conseguiu ser reconhecido pelo senado romano como rei, com certa auto-
nomia, passando a defender os interesses do Imp6rio Romano na regiao. Herodes 6
conhecidocomoograndeconstmtordeestradas,canaisdeirrigapao,cidades,palacios,
mas foi urn rei cruel e tirano. 0 povo pagava tudo isso por meio de pesados impostos,
parte dos quais era enviada regularrnente a Roma, sob a forma de tributos. Havia urn
crescente  empobrecimento,  o  que  acarretava  muitas  tens6es  e  conflitos.  Herodes
perseguia, torturava e matava todos os que lhe ofereciam algum tipo de resist6ncia.

Com  a  morte  de  Herodes,  o  Grande,  os  romanos  jamais  encontraram  uma
lideraneajudaica confiavel. Impuseram govemadores com fortes poderes repressivos,
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I.esolvcr problemas intemos. A regiao 6 dirigida por procuradores romanos.

Na 6poca em que Jesus inicia sua atividade missionaria, o govemo da Galil6ia e
daPer6iaestavanasmaosdeHerodesAntipas.Cresciaacorrup€aoeaexploragaodo
povo,cujasituagaos6tendiaapiorar.Todaessaexperiencianegativafezrecnidescer
noseiopopularaesperancamessianica,esperan€adeummessiasquedeviavirpara
libertar seu povo da violencia e da opressao.

Na estruturapao do Evangelho de Marcos, a Galil6ia tern todo urn simbolismo.
Napr[./%e!.raporfe(1,14-8,26),encontramosJesusemplenaatividadenaGaJ!./e'c.a.Na
Sre=_5,#`±=EaTr_t=__(_8_..%2-16.,8),.a,t=a"sepassadentroc;eui;-;i;€==,.=o-c~a%ir%%;£a
Galil6ia  a Jerusalem.  Em  16,7,  a  narrativa indica  de  novo  a  Galil6ia,  o  que  leva
diretamenteaocomeco,dandoaotextoumcaratercircular,funcionandopara"reabrir"
a narrativa do discipulado, que fora "encerrada" no climax tragico da segunda parte
do livro. Tal percurso pode ser uma indicafao da necessidade de se ir aos gentios,
as5imcomoJesusoformulouexpressamente:"EnecessarioqueprimeirooEvangelho
seja pregado a todas as na€6es" ( 13,10).

Desse modo, a boa noticia proclamada por Jesus de que chegou a plenitude dos
tempos,  e  de  que  o  Reino  de  Deus  "esta  pr6ximo"  (1,15),  ressoa  muito  forte  na
comunidadedosdiscfpulosediscfpulas,cujamissao6umgrandedesafio:proclamar
o Evangelho a todas a nap6es (Mc  13,10;  14,9).

Marcos parece, portanto, querer lembrar as pessoas que leem o seu Evangelho
que a presenga de Deus tern que ser coxporificada, contextualizada no bojo da crise.
Nao ha outro lugar para fazer irromper o "novo tempo",  senao no tempo presente.
Pedagogicamente, essa 6 uma importante lembranga para os disci'pulos e discfpulas
que,qualPedronacenadatransfiguragao(9,2-8),teimamemfugirdacriseeficara
s6s com Jesus, longe da vida.

2. A pedagogia da inser€5o

Esse 6 urn outro dado importante da pedagogia missionaria.

Jesus se faz corpo com o seu povo. A16m de inserir-se mum contexto hist6rico e
geogfaficobemdeterminado,Jesussefezpr6ximofisicamente,coxporalmente,iden-
tificando-se com os anseios e esperangas do seu povo.

0 Reino de Deus vai se concretizando na hist6ria grapas aos encontros decisivos
quefazemsurgirrelap6escadavezmaisprofundasentreJesuseoseupovo.

A maior parte do povo da Galil6ia vive uma dura dependencia econ6mica.  Os
anseios de independencia Cram mais fortes nessa regiao do que em outras partes da
Palestina. Era conhecida a valentia e o carater combativo dos habitantes da Galil6ia.
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Jc.`u.`pcllciiciiHic``sepovo.FoicaminhandojuntoaomardaGalil6ia,nacoiivivenciii
com os trabalhadores da regiao, que Jesus foi formando o seu grupo ( 1,16-20).

Desde o infcio do Evangelho de Marcos, ele 6 apresentado em plena convivencia
com o povo da Galil6ia,  sobretudo com os desprestigiados, tais como prostitutas e
pecadores (Mc 2,15); leprosos e possessos (Mc I,25-26); mulheres, criancas e doentes
(Mc  1,32);  cobradores  de  impostos  (2,14-17).  Ele  da  seqti6ncia  a  essa  missao,  e
aprofunda-a gradativamente ao restaurar a vida de pessoas que surgem do meio das
multid5es desamparadas da Galil6ia.

Para  com  esse  povo  mantinha profunda  solidariedade  e  compaixao.  Isso  fica
bastante claro em Mc 6,34: "Assim que desembarcou, viu uma grande multidao eflcow
/omczdo dc compaira~o por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E comeeou a
ensinar-1hes muitas coisas".

As ag6es de Jesus estavam repletas de gestos concretos que demonstravam uma
profunda compczirGo, algo tao profundo que s6 podia vir de Deus: "...viu uma grande
multidao e ficou tomado de compaixao por eles" (Mc 6,34); teve compaixao de urn
leproso (Mc 1,41), do cego Bartimeu que gritava: "Filho de Davi, ten compaixao de
mim" (Mc  10,48), e daqueles que nao tinham o que comer (Mc 8,2 par.).

Em toda parte no Evangelho de Marcos, mesmo quando a palavra nao 6 empre-
gada,  podemos  sentir  o  movimento  de  compaixao.  Muitas  e  muitas  vezes  diz  as
pessoas: "Nao chore", "Nao se preocupe", "Nao tenha medo" (por ex. Mc 4,40; 5,36;
6,50).  Ele  nao  se  comovia com  a grandeza  das  vastas  construg6es  do  Templo  de
Jerusalem (Mc 13,1-2), mas sim com a pobre vitiva que dava seu tiltimo centavo para
o tesouro do Templo (Mc 12,41-44). Enquanto todos se agitavam com o "milagre" da
filhadeJairo,elesepreocupavaempedirquedessemdecomeramenina(Mc5,42-43).

A palavra da lingua portuguesa "compaixao"  6 fraca demais  para exprimir o
sentimento que movia Jesus. 0 verbo grego sp/¢gcfo#z.zomcw., usado em todos esses
textos acima citados, 6 derivado do substantivo fp/czgcfe#o#, que significa intestinos,
vfsceras, entranhas, ou corapao, ou seja, as partes intemas das quais parecem surgir
as emoe6es fortes. 0 verbo grego, portanto, significa movimento ou impulso que brota
das pr6prias entranhas da pessoa, uma reapao das tripas. i por isso que os tradutores
precisam lanear mao de express6es como "ele foi tomado de compaixao ou piedade",
ou "ele sentiu piedade", ou ``seu corapao se comoveu com eles". Mas nem mesmo
essas express6es conseguem captar o profundo sabor ffsico e emocional da palavra
grega para compaix5o.

A convivencia cotidiana com as pessoas concretas causava tal  sentimento em
Jesus. A compaixao, portanto, 6 uma reapao que nasce do mais profundo da dignidade
humana,  quando essa mesma dignidade 6 ameapada,  desrespeitada ou agredida de
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alguma I.orma. Ii, lit)rtiiii(o, algo divilio, i"ravilh{>,`o. qiic prccisaiiiti` i``iltiv"  I.in iit')s,
till  c{>mo JcsuL` o cu]tivou em si mesmo.

3. A pedagogia do aprender a aprender

lnserido no meio do povo, Jesus aprendeu a aprender desde cedo na Escola da
Vida  de  sua  comunidade  (familia,  vizinhanga,  sinagoga).  A  vida  se  aprende  no
cotidiano, no aparentemente sem valor, sem nada de extraordinario. Foi nesse contexto
que durante trinta anos ele aprendeu aquilo que ensinou ao povo durante os tres anos
de sua atividade missionaria.

Mas 6 fundamental dizer que,  mesmo durante sua missao, Jesus nao parou de
aprender. Estava em constante aprendizagem...

Urn fato atesta nesta direeao. Na conversa com uma mulher, e mulher nao judia,
paga,estrangeira(siro-fenfcia),deixa-sequestionarprofundamenteporseusargumen-
tos. Por isso reconhece a sua fe, atende o seu pedido e, conseqtientemente, percebe
que a sua missao nao se deve restringir apenas aos judeus (Mc 7,24-30).

Porque foi educado a aprender a aprender, sobretudo com os excluidos do seu
tempo, Jesus foi capaz di` perceber a mensagem do Espfrito Santo de Deus pela boca
de uma mulher, estrangeira e paga.

A passagem procura ressaltar que Jesus, nun primeiro momento, concentrou a
suaatuagaojuntoaopovojudeu.Amissaoentreosgentiosnemaomenoseracogitada.
Jesus, inclusive, se op6e claramente a tal perspectiva. 0 evangelista Marcos coloca
tal narrativa no lugar adequado para introduzir uma viagem de Jesus a regiao paga de
Tiro. Talvez al, por tfas das palavras, esteja embutida uma preocupapao das comuni-
dades de Marcos em se abrir para o mundo nao judaico; o dialogo com a siro-fenicia
foi de suma importincia para fundamentar tal miss5o.

Assim, percorrendo os caminhos da Galil6ia e seus arredores (1a parte do Evan-
gelhodeMarcos),bemcomonocanrinhodaGalil6iaaJerusal€m(2apartedoEvangelho),
encontranos Jesus tirando proveito dos fatos que vao se sucedendo. A partir de tais fatos,
pedagogicamente, vai direcionando sua missao e ensinamentos fundamentais para a
vida pessoal e para a pfatica missionata dos seus discipulos e discfpulas.

4. A pedagogia do poder da fe

Durante toda a sua apao missionaria, Jesus valoriza sobremaneira o poder da fe.

Inseridonomeiodopovo,sentindodepertoosseusanseiosmaisprofundos,Jesus
foi percebendo que a solueao dos seus problemas nao esta fora, mas no corapao do
pr6prio povo, em cada uma das pessoas que lutam pela sobreviv6ncia na vida.

Os milagres narrados por Marcos testemunham o poder da fe como urn modo
capaz de realizar a salvapao. 0 pr6prio Jesus confirma: "a tua fe te salvou". Essa frase
foidita,porexemplo,amulhercomfluxodesangue(5,34)eaocegodeJeric6(10,52);
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paixrio. A i"llii`,r com 1`luxo de sangue, ao tocar em Jesus, recebc mui(t. ]"ii* tlt7 i|iii`
esperava: i` *iii`diL do anonimato, a reinclusao na convivencia social, o reconheciment{)
da fe e o acolhimento carinhoso no grupo dos que fazem parte da famflia de Jesus.

A16m de p6r em relevo o testemunho da fe naqueles que realmente necessitam de
mudan€as radicais em suas vidas, os relatos de milagre poem a descoberto a descrenea
de quem deveria ter fe. De fato, os discipulos e discfpulas de Jesus sao constantemente
censurados pela falta de fe.

Porexemplo,ap6sacuradosurdoegago(Mc7,3l-37)edasegundamultiplicaeao
dos paes (8,1-11), c,s discipulos sao censurados por "nao verem" e "nao entende-
rem"  (8,17-18),  o  q!!e 6 urn modo  de dizer que  eles  "nao  compreendem nada".
Depois do primeiro milagre dos paes, Marcos ja dizia que "seus corag6es estavam
endurecidos"  (6,52).  Esta express5o hebraica significa:  "estao em condig6es tais
que nao podem compreender,  sao resistentes a compreensao da vontade divina".
0 mesmo termo se encontra no ensinamento sobre a indissolubilidade do casamen-
to  (10,5):  foi  "por causa da dureza de  seus cora€6es"  que Mois6s  lhes permitiu
repudiar suas esposas. Em 7,18, a expressao urn pouco diferente "nem v6s tendes
inteligencia?" tern o mesmo sentido.

Na linguagem bfolica, os olhos, os ouvidos e o corapao andam juntos. Os olhos
permitem ver o acontecimento, os ouvidos ouvem a palavra que 6 pronunciada sobre
o acontecimento, e o coraeao permite entender a vontade de Deus.

Os discfpulos e discfpulas sao, pois, acusados de n5o entenderem. Parece que se
tomaram como "os de fora", que ouvem as parabolas, sem entende-las (4,11-12). Mas,
enquanto os censura, Jesus cura urn surdo e gago, o que se toma sinal da cura dos dis-
cfpulos. Realmente, eles se tomam capazes de dizer: "Tu 6s o Messias / o Cristo" (8,29).

Masacuradelesnaofoitotal,umavezquevaomostrar-setaofechadosquantoantes,
no momento em que Jesus lhes ensinar sobre "o caminho do Filho do Homem". Pedro
recriminou Jesus quando (em 8,32) o ouviu dizer que o Filho do Homem deve sofrer
muito, ser rejeitado pelos anciaos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas (os que
compunham o Sin6drio, poder judaico em Jerusalem, subservientes ao poder romano).

Jesus encontra seus ouvidos tapados e seus olhos fechados, e a dificuldade na cura
de urn surdo e de urn cego ilustra a dificuldade para curar o corapao dos discfpulos.
Dessa forma vemos como Marcos usa materiais tradicionais (sobre as praticas dos
taumaturgos) num sentido totalmente novo, graeas ao simbolismo.

Ha nisso uma progressao notavel, a partir do texto de Isaias (35,3-6), no qual
o abrir os ouvidos e os olhos era entendido metaforicamente como urn sfmbolo da
restaura€ao  messianica.  Depois,  os  cristaos  o  entenderam  no  sentido  pr6prio,
vendo nas curas fisicas, realizadas por Jesus,  o cumprimento dessas promessas.
Finalmente, Marcos reencontrou o sentido simb6lico de Isafas, fazendo dos milagres
os sinais de cura interior.
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pi`dacos  recolhestes? E dos  sete paes  para quatro  mil...?"  (8,18-20).  Estas palavras
sup6em dois acontecimentos. Marcos, porem, insiste nao no fato de ter havido dois
milagres,  mas  no  fato  de  que,  apesar  de  ter  havido  dois,  os  discfpulos(as)  reGo
t`o/xprec#cJeram. 0 efeito da duplicapao serve aqui para mostrar a incompreensao.

Reencontramosaquioint.eressedeMarcospelaformapaodosseusseguidores(as)
mais intimos. Jesus lhes ensina a abrir seus horizontes.  Mostra-lhes que tern a sua
disposi€ao tudo o que 6 necessdrio para alimentar a multidao e que nao tern o direito
de  limitar-se  a  urn  setor  particular.  Devem  ir  tamb6m  aos  pagaos  (na  segunda
multiplicapao de paes, estavam no territ6rio de Tiro, cf. 7,24).

5. A pedagogia do ensino com autoridade

EmborararamenteencontremosemMarcosocontetidodoensinamentodeJesus,
o  fato de ele ensinar 6 freqtientemente lembrado, como tamb6m a forte impressao
produzida mos seus audit6rios (1,22.27; 6,2;  10,26;  11,18).

Em  Mc  1,22,  a  autoridade  de  Jesus  6  contraposta  a  autoridade  dos  escribas,
int6rpretes oficiais da Lei e especialistas nas Sagradas Escrituras. Eles se entrinchei-
ravam por tfas da autoridade dos textos ou da tradigao. Jesus manifesta a autoridade
que vein de Deus (1,27; 2,10;  11,28-33; cf.13,34).

Jesusensinacomaautoridadedequemconsegueterumaprofundacoerenciaentre
palavraseap5es.Dessemodo,emMc1,21-31,encontramosumabelasintesenarrativa
da atividade missionata de Jesus, tanto no ambiente religioso (sinagoga), como no
ambiente familiar (casa de Simao Pedro e de Andr6). 0 que todos consideram como
"novo  ensinamento  com  autoridade"  (1,28)  esta  na  bela  unidade  formada  pelas

palavras e atos de Jesus: ha uma profunda coerencia entre o que Ele diz e o que Ele
faz.AquiloqueJesusensinatemrepercuss6esconcretaseimediatasnoequiliforioda
pessoa humana como urn todo.

Assim, Jesus se revela nao s6 como o "mais forte", que vence o poder adversdrio
("espiritoimpuro"quepossuiumhomem;"febre"quep6edecamaasogradeSimao
Pedro),mascomoaautoridadeporexcelencia,cujapalavraeficazmanifestaopoder
regenerador do Espfrito de Deus.

0Evangelho6umpoderdeagaocontraoreinodomal.0espiritoimpuroemMc
1,24 reconhece em Jesus urn forte adversino: "Que queres de n6s, Jesus Nazareno?
Vieste para arruinar-nos?" in algo nessa concepcao dramatica da missao que nao
podemosdesprezar.0missionario6algu6mqueparteparacombatercontraadversa-
rios,nacertezadequehaveraoposicao.Estanaovems6daspessoasquenaoaceitam
porquenaoentendem.mtalvez,nasresistenciasaoEvangelho,umafongadeoposigao
maisprofunda,maisdiffoildeperceber,quechaman'amoshojede"pecadodomundo"
ou "pecado social". Muitas vezes aquele que se recusa a crer age assim em home de
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com  mciiliilid{iilc iiccaminosa; assim, desse "pccado do muiidt)", dc.sscI)(,dc,.  tiu'A,,i-
co,  116s  liuiitrdili pflrticipamos, direta ou indiretamente.  A palavra "siitiin£.i"  vciii dtt
hebraico b`o/a", "o adversario"; o termo "diabo" vein do grego cZ!.fl'bo/a.`. c signi l`ii`ii "it
caluniador".

Os discfpulos e discipulas de Jesus fazem exatamente o que viram Jesus far.cr.
Estao presentes os dois aspectos da atividade em favor do Evangelho (6,12-13):

a) Eles proclamam a mesma mensagem: pregam que 6 necessdrio converter-se,
assim como Jesus o dizia em Mc 1,14-15;

b) Eles realizam os mesmos sinais: expulsam dem6nios e curam doentes, como
Jesus  o  fazia.  Essa  pratica nao  6  destituida de  interesse:  ela  mostra  que  se  tinha
conservadoosentimentodequeoEvangelhopregadoemnomedeCristo,eraatestado
por sinais.

Nfo existia uma pregapao dirigida s6 ao espirito, a inteligencia, ao lado da qual
os sinais fossem algo diferente baixado no terreno das doeneas, isto 6; no terreno de
todos esses inconvenientes que acompanham a vida humana. Nao! Eles eram sinais
de libertaeao.

6. A pedagogia do segredo messianico

Ao agir com tamanha autoridade, Jesus deu infcio a urn processo pelo qual se
tomou urn conhecido personagem ptiblico. Suscitou o interesse do povo, ao ponto de
chamar  a  atencao  dos  detentores  da  responsabilidade  religiosa  e  das  autoridades
politicas.  "0 rei Herodes ouviu falar de Jesus, porque o seu nome se tinha tomado
famoso" (Mc 6,14).

No tempo de Jesus,  como  vimos  antes,  a  maior parte  da  populagao  vivia em
condi€6es miserdveis, sem nenhuma perspectiva de uma vida melhor. Nessa situagao
de extrema crise e desespero, o povo espera ansiosamente por urn "Messias".

0 pano de fundo hist6rico dessa febre messianica, que contagiava e movimentava
o povo de Israel no tempo de Jesus, foi formado pelo fracasso do movimento dos
macabeus  e  pela  ascensao  do  poder  romano.  Depois  de  sofrer  tanto  sob  as  tres
dominac6es estrangeiras (babil6nica, persa e grega), o povo depositou uma grande
esperan€a nas maos dos macabeus (segundo s6c. ac). Esperavam que eles fossem os
lideres verdadeiros que iriam libertar o povo do jugo opressor. Mas fracassaram! 0
movimento dos macabeus desembocou na formapao da monarquia que oprimia tanto
quanto os gregos. Preocupavam-se apenas com a seguran€a da sua dinastia. A velha
hist6ria se repete! A frustragao aumentou com a chegada dos romanos (ano 63 ac). 0
povo se submeteu impotente as ordens humilhantes de mais uma pot6ncia estrangeira
que chegou para devastar sua patria. E mais, os romanos nomearam urn estrangeiro
para reger a Palestina: urn idumeu, Herodes, cujo reinado 6 marcado pela brutalidade
e tirania, espalhando o 6dio e o desespero no meio do povo.
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E iicssc quadi.o que rcnn`sce c crcLscc umu grande  cspci.{tii+`tl  liii`.```iflii ii.!I  iiilcit)iia-
Ii.qtii:  urn ungido (Cristo, do grego Xptoto€ = Ungido) que vein c``ltlhclci.cl. t} rcino
dcrinitivo do Deus de Israel, derrotando os romanos e expulsando as ntlc6cs pagas,
iicabando  com  a  desgraea,  a  violencia  e  a  exploraeao  para  restaurar  a  paz  e  a
prosperidade para o povo de Israel!

Em meio a essa expectativa messianica, Jesus de Nazaie aparece diante do povo
com fama de ser urn homem poderoso e milagreiro. No comeeo do minist6rio de
Jesus, na Galil6ia, multid6es o seguiram. Depois, a coisa foi esfriando... Isso se deu
em virtude do rumo que Jesus foi dando ao seu minist6rio.

No  Evangelho  de  Marcos,  percebemos  que  Jesus  nao  quis  ser  #m  Mcssz.czs
"c}cz.o#czJi.s/a e vitorioso, nao assumiu a linha do messianismo davidico, do qual se
esperava a restaurapao da realeza de Israel. Jesus nao quis resolver os problemas da
naeao de cima para baixo, alimentando o comodismo das pessoas, mas assumiu ser o
Fz./fro cJo Ho"em, promovendo urn messianismo soliddrio com o sofrimento humano
(que caminha conosco, ao lado dos que sofrem, movido por profunda compaixao,
ensinando, com gestos concretos e palavras sabias tiradas da vida, a encontrarmos
uma saida para os nossos problemas).

Jesus nao quis ser urn Messias triunfante. Eis algumas praticas messianicas de
Jesus que se distinguem da imagem oficial do Messias daquele tempo:

1. Jesus anuncia a Boa-Nova, primeiramente, aos pobres da Galil6ia (Mc  I,14).
Esta regiao nao 6, para a elite judaica, o lugar apropriado para a apari?ao do Messias:
"De Nazar6 pode sair algo de born?" (Jo 1,46).

2. Jesus critica a lei da pureza:  Jesus  vive no meio dos marginalizados, toca o
leproso (Mc  1,41), come com os pecadores (Mc 2,15), acolhe a mulher impura (Mc
5,25-34). 0 que ele esta propondo 6 reincorporar os marginalizados na vida social ao
inv6s de exclui-los pela Lei discriminat6ria. Devolve a eles a alegria de viver como
gente ! Esta atitude de Jesus desafia a imagem do Messias como mestre e guardiao da
Lei oficial, por quem os finseus e os ess6nios esperavam (Mc 7,1-7).

3. Jesus nao manda nem domina as pessoas, mas veio para servi-las (Mc 10,45).
Esta pratica nao segue a regra do Rei-Messias vitorioso, que implanta o reinado de
Deus mediante a violencia e o dominio. A pratica da liberta€ao nao se baseia no poder,
mas no servieo. Quem usa o poder para libertar o povo corre o risco de subjuga-lo
com o mesmo poder (cf. Mc 9,33-37;  10,42-45).

4. Jesus acolhe os estrangeiros (Mc 7,24-30). Esta aeao libertadora nao coincide
com o messianismo nacionalista que os judeus tern como id6ia: o Messias nao vein
para salvar s6 os judeus, os filhos escolhidos de Deus, nem para dominar os outros
povos (Mc  12,35-37).

5. Jesus desafia as autoridades j udaicas (os sacerdotes e os saduceus) estabelecidas
no Templo:  "Minha casa  sera chamada casa de  orapao para  todos os povos!  V5s,
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pot.6iti.  `i/,a.`tc.i ilcki  iim covil dc ]adr6es!" (Mc  11,L7).  Esta € a call.`a I.iiltciiial dii  ii.ii
das Out(ti.idiidcs c dos trabalhadores do Templo, considerado por muitos coilitt ti lttciil
onde o Messias se revela e comeca a sua conquista triunfante (Lc 4,9).

Assim, a imagem do Messias que nasce da pratica de Jesus 6 exatamente o con-
trfrio da imagem apresentada pelas ideologias messianicas predominantes naquele tempo.

Talvez por isso, intimeras vezes, Jesus imp5e silencio sobre a sua messianidade,
nao  permitindo  que  as  pessoas  mencionem  seus  titulos.  i  o  chamado  "segredo
messianico", por meio do qual, antes de tudo, Jesus desfaz urn equivoco, urn engano:
a  pretensao  do  povo  em  transforma-lo  mum  Messias  poderoso  e  triunfante.  Foi
exatamente esta pretensao que penetrou e dominou a comunidade de Marcos. Eles
olhavam  o  c6u,  esperando  e  pedindo  que  Jesus  interviesse  logo  no  mundo  para
estabelecer seu reino glorioso e definitivo.  Marcos adverte contra esta concepcao
messiinica triunfalista.

Destamaneiraelecomeeaaorientaracomunidadeparaoverdadeiromessianismo
de Jesus e seu destino na segunda parte do seu Evangelho. De fato, essa orientagao
aparece claramente a partir de Mc 8,27 no epis6dio da profissao de fe de Pedro: "E
v6s, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu:  `Tu 6s o Cristo' . Entao
proibiu-os severamente de falar a algu6m a seu respeito. E comecou a ensinar-lhes:`0 Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciaos, pelos chefes dos

sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, depois de tr6s dias, ressuscitar'. Dizia isso
abertamente" (Mc 8 ,29-32a).

A imagem do ``Filho do Homem" aparece numa das vis6es do profeta Daniel
(7,3-8.13-14). Na primeira parte da visao (7,3-8), o profeta descreve a chegada
de quatro animais monstruosos (leao com asas de aguia, urso com tr6s costelas
entre  os  dentes,  onga  com  quatro  cabe€as,  e  uma  fera  medonha  e  terrivel).
Representam os imp6rios dos babil6nios, dos medos, dos persas e dos gregos,
imp6rios  animalescos,  brutais,  desumanos,  que  perseguem e  matam.  Depois

::Sns::::£s:??ua:t=]#:::°fi::ees#eEmad:h:::'d°ap::i:::t]Vveac::8£::n°oC£:'£°eburs:
Trata-se de urn reino humano, que promove a vida. Eis o texto: "Em imagens
notumas, tive esta visao: entre as nuvens do c6u vinha algu6m como urn Filho
de Homem. Chegou ate perto do Anciao e foi  levado a sua presenea. Foi-lhe
dado poder, g16ria e reino, e todos os povos, nae6es e linguas o serviram. 0 seu
poder 6 urn poder etemo, que nunca lhe sera tirado. E o seu reino 6 tal quejamais
sera destrufdo" (Dn 7,13-14). Portanto, a missao que o Filho do Homem recebe
6 a missao de todo o Povo de Deus. E consiste em realizar o Reino de Deus, que
6 urn reino humano, reino que nao persegue a vida, mas que a promove.

A  partir  do  epis6dio  da  profissao  de  Pedro,  que  abre  a  segunda  parte  do
Evangelho de Marcos, Jesus come€a a falar abertamente da sua missao e de seu
destino.  Ele insiste no messianismo do  Servo Sofredor de Jav6,  anunciado pelo
profeta Isafas (Is 53,1-13). Sua missao consiste em passar pela paixao-morte-res-
surrei€ao (Mc 9,2-13; 9,31-35;  10,32-45).
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Eprcciso.porlaiit{),assumil.apcdagt)giadosegredome.ssifHiicoitiiiai`iilciidero
mcssianismodoFilhodoHomem,apedagogiadoservosofred()I.e,.`.nisetiucntcinen-
tc, fl pcdagogia da cruz.

7. A pedagogia da ora€ao

Aoraeao6omeiopeloqualsebuscafortaleceremanterafidelidadeaoprojeto
do Reino de Deus.  Numa relapao de  amor,  a fidelidade 6 fruto de uma continua
valorizag5o da relaeao de  intimidade.  Na mistica crista,  a intimidade com Deus 6
fundamental para o discemimento do que se deve fazer na vida.

Nacaminhadamissionaria,orumoquesedevetomarnao6coisaqueseimpde
pordecreto,masalgoquesedescobre,comofrutodebusca.Aorfz€Go6omeiopelo
qualoserhumanoseabreparaDeus,buscandoreencontrarorumodacanrinhada.Por
isso faz parte da pedagogia de Jesus.

No Evangelho de Marcos, dois espaeos aparentemente opostos marcam toda a
atividademissiondriadeJesus:optiblicoeoprivado.Noespa€opfiblico,encontramos
Jesus em contato com muitas pessoas, inclusive rodeado por multid5es. No espago
privado,Jesusestacomoseupequenogrupodediscfpulosediscfpulas,representados
pelo  simbolismo  do  ntimero  "doze"  (cf.  3,13);  esta  com  os  mais  intimos  desses

:i:£C#i°ds::So:r:S'5a:e(dcrf']T4£:395°.;6J)?aE(ncef;s9e'2:;;;g:u;:::::eaL:StTae:u¥%rn°cfou:t::
"distancia crftica" para: a) repensar a atividade missionaria; b) restaurar as energias

em sintonia com a energia (dy#amz.s) de Deus; c) buscar inspiracao para os novos
rumos que deve dar a missao.

Como se percebe, no que se refere a pratica missionaria, o ptiblico e o privado

:eas:as:r°aispaas€::e°rg:::°fsf's]::S:SS:Fqcj:::se;£adfoa]e6sti::;;N£:sS]Poan€a°rjpo:j¥a:°e#ancdoe£:
conviv6ncia e da intimidade com os amigos e com Deus.

Talvez para enfatizar a importancia da ora€ao na nrissao, o evangelista Marcos
nalTa que, ap6s o primeiro dia de atividade missionaria, Jesus acorda de madrugada,
ainda escuro, e se dirige para urn lugar deserto, "e ali orava" (1,35).

JesusviviaemcontatopermanentecomoPai(Abha,"papai",mododesedirigir
a Deus que revela uma relaeao de profunda intimidade familiar), nao s6 para saber o
que o Pai queria dele (14,36), mas para manter-se fortalecido pelo poder de Deus, a
fim de passar tal poder no transcurso de sua atividade missionaria (5,29-30).

Jesus orava muito e insistia para que o povo e seus discfpulos tamb6m orassem:
"Vigiaieoraiparaquenaoentreisemtentacao:poisoespfritoestapronto,masacame

6fraca"(14,38).Paraele,aoragaopareceseromeiopeloqualodiscipuladosemant6m
firme na missao, nao cedendo ao cansapo da caminhada.

Apraticapedag6gicadaorapaonosmant6mre-ligadosaDeus,isto6,aoseupoder,
a sua fonga, a sua energia revitalizadora e profundamente libertadora. Por isso Jesus
ora sempre, nao s6 nos momentos dificeis e decisivos de sua vida.
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A pcdtlgogia da missao de Jesus esta baseada no ¢mor ap¢!.xor!¢do pe/fl vJ.//w ('
pe/czs pcssoczs, expressao concreta de sua relagao de amor e intimidade com o Deus
da Vida, Abb¢, "Pai de Amor e Miseric6rdia".

Nas relap6es humanas, tal pedagogia do amor 6 fundamental para fazer irromper
o Reino de Deus em pleno reino deste mundo,  minado pelo 6dio, inveja, cobiea,
competi?ao, acumulapao, mis6ria, morticinio, genocidio, guerras...

Parece nao haver outra forma de construir o Reino de Deus, sem passar pela via
do  amor.  Daf  a  insist6ncia  pedag6gica  de  Jesus  no  perdao  (Mc  11,25),  no  amor
solidario para com as multid6es desamparadas  (6,34),  na necessidade de fazer-se
pr6ximo das pessoas para atend6-las em suas necessidades imediatas (todos os relatos
de cura atestam nessa direeao), na solidariedade que se expressa concretamente na
partilha dos bens, onde todos tern ocasiao de colaborar (esta 6 a pedagogia contida na
naITativa da multiplicagao dos paes, cf. 6,34-44), na valorizaeao das pessoas memos
acreditadas (Jesus esta constantemente rodeado por multid6es de exclufdos e, desse
meio, escolhe os discipulos e discipulas mais intimos).

Tal pedagogia do amor, quando assumida corajosamente, 6 revolucionaria! Sub-
verte a velha ordem, tao enraizada na sociedade por meio de estruturas cada vez mais
excludentes e desumanas. Transforma tudo, altera tudo, cria realmente novas relag6es
emquedireitosedeveressaoassumidoserespeitados.Talpedagogiadoamorgarante
a liberdade solidaria, a liberdade participativa e democratica na p6lis (na cidade), o
que lhe da uma configuragao de atitude genuinamente politica, pois contribui decisi-
vamente na constru€ao da cidadania.

i interessante, portanto, aprender da pedagogia missiondria de Jesus.
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