
•J M« I,` ()I,I IOU PARA ELE COM AMOR

M6nica Ottermam

Quando Jesus saiu de novo a caminhar, urn homemfoi correndo, ajoelhou-se di-
iirite dele e perguntou: "Born Mestre, que devofazer para herdar a vida eterna? " Je-
NIis respondeu..  ``Por que voc6 me chama de born?  S6 Deus 6 born, e ningu6m mais.
Wt>cG conhece os mandamentos: ndo mate; nao cometa adult6rio; nao roube; ndo le-
\iante falso testemunho; nao engane; honre seu pat e sua mde. '. 0 homem afirmou:
•`Mestre, desde jovem tenho observado todas estas coisas. "

Jesus olhou para ele com amor, e disse: `` Falta s6 uma coisa paravoc6fazer: Vd,
`ienda tudo, d6 o dinheiro aos pobres, e voc6 terd urn tesouro no c6u. Depots venha e
`Niga-me. " Quando oaviu isso, o homemficou abatido e fioi embora cheio de tristeza,
|iorque ele era muito rico.

Mc  10,17-22 (Btblia Pastoral)`

0olharamorosodeJesusnosdesafiaaabrirosnossosolhosecorac6esparauma
visao dele que se encontra dificilmente de forma satisfat6ria em artigos exegeticos:
uma visfro que focaliza o lado afetivo da pessoa humana Jesus de Nazar6. Precisamos
fazerumesforcoconsiderdvelparachegaraestaabertura,nfrotantoporfaltadehuma-
nidade do homem Jesus, mas por causa da dificuldade que temos, em geral, com a vi-
s5o dele como pessoa afetiva, cheia de emoc6es e sentimentos. Esta dificuldade ten
basicamente dois aspectos:

Primeiramente, estamos acostumados/as com imagens teol6gicas de Jesus Cristo,
tanto da doutrina oficial quanto da religiosidade popular, que distorceram e esconderam
a imagem de Jesus de Nazar6, mostrada mos evangelhos. Lembraremos apenas de algu-
mas imagens da arte plastica que marcaram o cristianismo ao longo dos s6culos: do Pcz#-
/ok7it5/or (o Todo-poderoso) severo dos mosaicos e das icones, do Sofredor manso das
figuras barrocas, do Jesus doce, branquinho e de olhos azuis do estilo "nazareno"... No
Brasil, a devog5o popular 6 polarizada, basicamente, em duas imagens: de urn lado, Je-
sus no ceu -o Cristo Rei, celeste e glorioso; de outro lado, Jesus no thmulo -o Senhor
Morto, impotente e inofensivo. Estas imagens teologizadas, concentradas mos dltimos
instantes ou no al6m da sua vida terrestre, nao mostram nada dos longos anos de viven-
cia e atuapao de Jesus como pessoa humana. As imagens de Jesus Libertador que estao

I.  Textos biblicos sao citados dc acordo com a "Biblia Sagrada, Edicao Pastoral", Edic6es Paulinas 1990, por causa da
sua grande divu]gacao mos mcios populares.
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scnsibilidadc maior para o lado humano dc JcsLis. Mas tan`b6m cliiH gil.:im iiii I"`i`ii.ill
das vezes em tomo do Martir Torturado ou do Martir Rcssuscitado2. 'I`utlo isto ja sci.il`
suficientemente grave, mas o pior 6 que este processo de esconder o Homem Jesus {1.`
Nazale em favor do Filho e cristo de Deusja comegou com as primeiras fases da trii{li-
cao oral e escrita do andncio p6s-pascal. Os pr6prios evangelhos estao marcados dcc i.
didamente por este processo, como mostraremos neste artigo.

A16m disso, a exegese tradicional com seu m6todo hist6rico-critico nao 6 o mi`.
Ihor instrumento para captar e analisar aspectos do lado humano e afetivo de Jesus: clu
mal se arrisca a entrar na esfera da intuieao, da suspeita e da analogia, e tern costume (le
concentrar-se na pesquisa sobre a "palavra da palavra da Palavra": na exegese do texto
sobre a comunicacao verbal do Logos. Por isso existem muitas pesquisas sobre a lps/.,`.-
sj.rmfl vor3, ate sobre as I.ps!.ssj.mcz/c!c/a de Jesus, e nessa busca pelo "Jesus historico"
surgiu ate a pergunta pela ipsz.ssi.7"¢ I.#/e#/z.o dele, que segundo Boff "se revela em pii-
lavras e gestos"4. Mas para ter urn quadro mais completo da pessoa humana Jesus d.`
Nazare devemos pesquisar tamb6m suas j.priss!.mcze re¢c/j.o#es, suas zpsissz.m¢e "o/I.tj-
7!es. Este estudo quer contribuir com esta pesquisa, aprofundando dois aspectos dentrti
do tema vasto da afetividade de Jesus: o aspecto dos seus "olhares'', e o aspecto de suas
emoc6es e seus gestos corporais, como foram transmitidos nas narrativas de MarcosS,
o evangelho mais antigo, e modificados no processo sin6tico por Mateus e Lucas.

I. 0]hares e emoc6es e gestos corporals de Jesus em Marcos                    i

t
I. 0 olhar de Jesus: urn olhar afetivo

A especial atencao para o olhar de Jesus 6 uma caracteristica do Evangelho de
Marcos.  Na frase que deu nome para este artigo,  `Jesus olhou para ele com amor'
( 10,21 ) , Marcos usa a palavra grega cmb/Gpo, que significa "olhar bern, com atencao,
para algu6m/algo; fitar". Mas o verbo mais caracteristico que Marcos usa para caracte-
rizar o jeito de Jesus olhar 6per/.b/epomoz., o "olhar em volta, olhar para algu6m/algo
ao redor". Estes dois tipos de olhares atentos e abertos revelam tragos importantes da
pessoa humana Jesus de Nazare.

2.  Cf.  para cstc assunto por cxcmplo Edegard SILVA JUNIOR.  a Jios/a de JL.sws iio doc.oi.rer dr /iis/dr7.#, Vozcs
1991 ; ou Riolando AZZI. Do Born Jesus Sofrcdorao Cristo Libcrtador, in: Pei.b.p€c`/i.`/tl reo/6gi.cci 18, p. 215-223 .

3.  0 tcrmo latino "I.psi.ss/'»zcz vow" surgiu no ambito da pcsquisa sobrc o "Jesus hist6rico". /ps/.ss/.»i!.s significa "muito
prdprio" c 6 usado para idcntiflcar algum aspccto "aut6ntico", "hist6rico" na pcssoa dc Jesus: uma palavra ("vow",
voz), urn fato OTac/!im), uma intcncao /I.J?/e#/j.a). Ncsta linha dcvcmos pcrguntar tamb6m pelas rca¢6cs //.eac/I-o#es)
c cmo¢6cs (i77ofz.oi€es) do Jesus hist6rico.

4.   BOFF, Lconardo. Salvapao cm Jesus Cristo. In:  Co;tcl./i.!tm 96 (1974/6), p. 754.

5.  Quando uso os nomcs ou as siglas dos cvangclhos, nao qucro dcstacar indcvidamcnte urn ou outro dos homens quc
lcvaram cste nome, como sc o cvangclho fossc obra delc; 6 apcnas uma convcniencia quc para mim cxprcssa "o
Evangelho cscrito na(s) comunidade(s) dc Marcos, Matcus. Lucas, Joao".
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() vcrbo tiiii/)/ti/wt ¢ `isi`do i`pcnas oito vezes mos Evangelhos Sin6ticos, e, destas
`iilti vczcs, cinco sc

Mc  10,21

Mc 10,27

Mt 19,26

Lc 20,17

Lc 22,61

I.cJ`crcm a Jesus:                                 A

Jesus olhou para ele com amor

Jesus olhou para os discipulos

Jesus olhou para os discipulos (cf. Mc  10,27)

Jesus olhou atentamente para eles (os chefes)

Entao o Senhor se voltou e olhou para Pedro...
(... e Pedro ... chorou amargamente)

Concentremos a nossa atencao na narrativa do encontro entre Jesus e o homem
licoemMc10,17-27quefalatresvezesdoolhardeJesus:Jesusolhoubemparaele,e
`.t`lhando, sentiu afeic5o"; ap6s a saida dele, olhou em volta; e depois da pergunta pes-

wimista dos/das discipulos/as ``Enfao, quem pode ser salvo?", Jesus olhou bern para
•`lcs (v.  21.23.27).

0 triplice olhar de Jesus tern uma funcao importante nas relap6es interpessoais
`lcsta narrativa. A relacao entre Jesus e o homem rico se desenvolve, mum primeiro mo-
i i`cnto, apenas em trilhos costumeiros de pergunta, contrapergunta com ensinamento, e
I.csposta-emnivelmeramenteverbal.0gestoafetivoinicialdohomemquecaidejoe-
ll`os parece ter caido no vazio -nao 6 nalTada nenhuma reapao imediata de Jesus a res-
iicito. A foma e o tom da sua reac5o verbal mostram ate uma certa frieza: a titulacao"13om Mestre" e a pergunta pela vida etema, Jesus retruca fazendo outra pergunta: "Por

iiue voce me chama de born?", e dando a dura licao de que, al6m de Deus, ningu6m 6
liom. Somente depois da a resposta procurada, sem esquecer de frisar que o homemja a
i"ihece. Mas deve ter havido algo na pessoa dele, na sua procura, na sua singeleza de
i`l'irmarterfeitodesdejovemtudooqueJesussugeria,queconseguequebrarestafrieza:
.Icsus ultrapassa o nivel meramente verbal da relaeao, 1ancando urn olhar atento, e este
itlharcaptaalgoquemexecomoladoafetivodeJesus.Esteolharolevaasentir,subita-
itiente, carinho e amor para o homem desconhecido -"olhando-o, o amou"6.

Podemos entender urn olhar atento e aberto como uma mocao: uma maneira de
ii`tensificar urn contato, de expressar urn interesse, uma emocao. Certamente 6 uma
n`aneiraextremamenteleveefugaz-talvezsejaat6amaneiramaisleve,maisdiscreta
tlc estabelecer urn con-"tato", de "tocar" em algu6m. Urn toque que e, e nao 6, fisico,
Clue deixa o maximo de liberdade para a reacao da outra pessoa, que nao obriga nem
l`onga,esimprocuraepede-masasvezespedecominsistencia!Umolhar6umaponte
ile pessoa para pessoa, talvez a ponte mais fina possivel, silenciosa e fragil. Mas tarn-

(i.   0 texto grcgo (e;I!b/L7prtis, participio do c!ori.s/a, com egapesc", aoristo) sugcre quc a afcicao era fruto do olhar, c
nao, como insinua a traducao da Bi'b/I.a Par/orci/, quc o olharja era afctuoso. Mcsmo assim, a cxpressao escolhida
pcla B!'b/I.fl Pc!sforo/ inc parcce scr btil para transmitir dc mancira agradavel o fato da afcicao de Jesus.
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b€m ¢ urn Jio illvisivcl (iuc l`€`z p:`ssar ciict.giii, ciicrgia dc siiit{iiiiii ti`i tli` i],Iii`Ilitt}.  ['ara

scrpcrccbido,oolharprccisadoolhardaoutrapessoa-dacoi.€igci``tlcii.*ioapcnasvcr.
mas dc vcr olhando, de ser plena presenca, de olhar para a pessoa qui`, i`cstc momento,
e o "Tu" diante do meu "Eu". A pessoa que olha para uma outra se toma atingivel a
vulneravel, porque o olhar "trai" algo de si, de seu interesse, seu sentimento. Este sen-
timento pode ser o mais variado: o olhar toma-sejanela do coraeao e mostra o que est4
nele, desde as profundezas do anior ate os abismos do 6dio.

No encontro com o homem rico, o olhar que Jesus laneou levou para urn senti-
mento de anor, mas existem tamb6m outros sentimentos ligados aos olhares de Jesus:
Mc 3,5, usando o verboperJ.b/epomaz. (olhar em volta), diz que Jesus neste momento
estava cheio de ira e tristeza, e isso se expressou certamente tamb6m neste olhar (cf.
mais abaixo: 2.1 ). S5o estes os dois dnicos exemplos onde Marcos fala expressamente
de emoc6es de Jesus ligadas aos seus olhares. Mas na sua base e a partir da nossa refle-
xao sobre a natureza de urn "olhar" em geral, podemos concluir que tamb6m os outros
olhares de Jesus certamente n5o Cram est6reis, neutros, e sim carregados de ex-pres-
s5o. Talvez seja pela im-pressao que causaram, que alguns deles escaparam dos cortes
fomais e cristol6gicos que as narrativas sobre Jesus sofreram.

Continuando a analise da narrativa de Marcos do homem rico, enfoquemos o
"olhar em volta" do v. 23 , e o "olhar para os discipulos" do v. 27. Estes dois olhares en-

contram-se numa posie5o-chave da estrutura do texto. 0 olhar em volta 6 a ponte atra-
v6s da qual Jesus entra em relacao com seus discipulos/as, ap6s a sua relacao intensiva
com o homem que "amou". Ate agora, os/as discipulos/as estavam fora do alcance da
ateneao de Jesus, e, alcaneando-os com este olhar, Jesus volta para eles toda sua aten-
eao e preocupaeao. A repetiq5o do seu lamento "Como e dificil para os ricos entrar no
Reino de Deus ! "junto com a expressao afetuosa "Meus filhos" (v. 23 .24) sao sinais da
densidade deste momento no qual Jesus teve que lutar com sentimentos de decepc5o e
tristeza: ele viu seu amor cair no vazio, porque o homem tinha ido embora, abatido e

:::]£tdeer;r::t:z:.o¥eaussr:;:i::natoe.sEeor:Tt:::uoe[h6a:da:%squuseqau::::tcauorap::,saoraj£::e[:
la¢ao de fime confianca entre ele e os/as discipulos/as, e lhes possa dar o suporte
afetivo necessario para poderem acreditar nesta esperanca: que pelo poder de Deus ate
urn rico pode ser salvo...

Realmente, algo de muito especial deve ter-se manifestado nestes olhares de Je-
sus. Parece que isso levou ate o Evangelho de Lucas, que n5o trabalha com este moti-
vo, a inclui-lo em 20,17, e sobretudo a atribuir o arrependimento de Pedro na hora da
negac5o ao fato de Jesus ter-se voltado e ter "olhado bern" para ele (Lc 22,54-62. As
emoc6es de Pedro que causaram o seu "choro amargo" foram provocadas pelo olhar
de Jesus, que nao 6 descrito. Mas com urn pouco de intuicao podemos imaginar os sen-
timentos que este olhar deve ter revelado. Talvez seja essa uma das estrat6gias usadas
no processo da tradig5o: cortar a descricfro de sentimentos e emoc6es de Jesus, e falar
em vez disso dos sentimentos de outras pessoas, como no caso de Mc 3,5 x Lc 6,11
(veja mais abalxo: 11.2. I ).
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"`lcsusvii.ou-suollnwii".iiosdiscipuloscrejreendeupedro,aizendo:`...Satanas!"'E

t'tbvioquccsti`c`tl`t{itonfro-verbalcomosdiscipulosemgeraltransmitiualgodaagita-
¢ao e determinacao que Jesus sentiu neste momento, e que explodiram em cima da-
t|uele que as provocou (veja mais abaixo: 11.2.1).

I.2 Jesus olhou em volta                                                                                                         ®

Analisaremos aqui as narrativas onde Marcos fala deste olhar de Jesus, alem da
narrativa do homem rico. 0 verbo usado,perjb/epo#t¢!., significa "olhar em volta, ao
seuredor",eindicacertamenteumolharmaislevedoqueoolhardirigidodiretamente
paraumapessoaconcreta.Mastamb6meste6umolharatentoqueolhaparavercons-
cientemente,evaleparaeletudoquefoiditoacima.Este"olharemvolta"encontra-se
sete vezes mos Evangelhos Sin6ticos: uma vez em Lc 6,10 onde 6 assumido do texto
paralelodeMc3,5;todoorestoedeMarcos.Dessasseiscitap6esdeMarcos,cincose
referemaJesus,eumaareapaodePedro,TiagoeJoaonahoradatransfiguragaodeJe-
sus (9,8). Os olhares de Jesus sao estes:

3,5-Curadohomemdamaoseca:"Jesusentaoolhouaoseuredor,cheio
de ira e tristeza".

3,34-AverdadeirafamiliadeJesus:"EnfaoJesusolhouparaaspessoas
que estavam sentadas ao seu redor".      ,.

5,32-Encontrocomamulhercomhemorragia:"MasJesusficouolhan-
do em volta para vcr aquela que tinha feito aquilo".

10,23 -0 homem rico: "Jesus entao olhou em volta e disse aos discipu-
los" (cf.  1.1 ).

11,11 -Primeira visita ao Templo: "Jesus entrou em Jerusalem, no tern-
plo, e olhou tudo ao redor"

a) A cura do homem da mao seca

Napericope3,1-66narradooencontrodeJesuscomumhomemquetinhaum.a
maoparalitica,eo"desencontro",oconflitocomumgrupodepessoaspresentesnasi-
nagoganaquelemomento.Em3,5oolhardeJesusprocuraestaspessoasaoseuredor
queficarammudasquandoJesuslhesperguntou:"0que6quealeipermitenosaba-
do...?"Dealgumasdelas,Marcosdizqueestavamlaparaespiar,parapoderemacusar
Jesus.0olhardeJesuspoderiaterprocurado,entao,estabeleceruncontatomaispro-
fundo que pudesse tocar e penetrar justamente os corae6es endurecidos dos seus ad-
versarios; poderia ter sido urn dltimo apelo aos sentimentos deles que Jesus percebe
encarceradosnestescorac6esdepedra.MasestanaoeraaprimeiraexperienciadeJe-
suscomestetipodeinimizade:aredacaodeMarcoscolocouestanarrativacomoele-
mento  final de rna s6rie de tres narrativas de conflitos (cura do paralitico:  2,1-2;

]'ai.i` cuiiiiili.lnl  I.Hiilii.ciiitis iiinda Mc 8,33 ondc o cvangelista usa o vcrbo i.c/t;i7
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jantar com Lcvi : 2,13-17; qucstao do sabado: 2,23-28). A obsi`rv:`f:l{i liii{il i`uii Ill.rna €`
gravidade destes conflitos: "Logo depois, os fariseus sairam da sil`{`gttg:i c, jiinto com
alguns do partido de Herodes, faziam urn plano para matar Jesus."

Podemos pressupor, enfao, que a situacao ja estava tao carregada de emoc6es
que o olhar de Jesus ja nao estabeleceu uma ligapao, e sim confirmou uma separagao,
pois mostrou de que o corapao do pr6prio Jesus estava cheio, neste momento, em con-
seqtiencia de todas as experiencias ja feitas com este tipo de pessoas: estava cheio de
ira e tristeza. Esta descricao mos oferece mais urn testemunho da comunicacao nao-
verbal profundamente intensa de Jesus, que deve ter feito parte de suas reac6es em
muitos momentos semelhantes.

b) A verdadeira familia de Jesus

Na narrativa 3,31 -35 chama a aten¢ao que nao se estabelece nenhum contato di-
reto entre Jesus e seus/suas parentes que ficam do lado de fora da casa onde ele esta e se
servem de outra pessoa para entrar e chama-lo: eles/elas ficam sem receber retomo
qualquer. Em vez disso, Marcos destaca a presenca fisica bern pr6xima de muitas pes-
soas nao-familiares, do "povo" sentado czo redor de Jesus (v. 32). Em seguida diz que
Jesus, "olhando em volta para as pessoas sentadas ao seu redor", as chamou de mac e
irm5os. A B!'b/j.a P¢sforcz/ traduz o 6cfe/os (que literalmente significa "povo") com
"multidao", e de fato, o sentido geral e de "muita gente". A partir do tamanho limitado

de uma "multidao" que coubesse numa casa comum da 6poca podemos concluir que
Marcos usa a palavra estereotipicamente, como em muitas outras ocasi6es, para indi-
car as pessoas "simples", do "povo", que sao atraidas por Jesus, e que suscitam nele
uma afeie5o toda especial: a compaix5o (veja abaixo: 11.2.2). No caso desta narrativa,
Marcos faz quest5o de destacar a rela¢ao afetiva de Jesus com esta "massa" que o pro-
cura. Esta relacao e favorecida pela intimidade da "casa" e pelo assunto da "familia",
mesmo que este irrompa e interrompa de forma desagradavel (cf. os v. 20-21 logo an-
tes desta pericope). Jesus soube transformar os sentimentos e reae6es negativas que
teve e mostrou neste momento em relacao a sua familia de sangue em sentimentos e re-
a¢5es positivas em relac5o as pessoas que o circundavam: abraeando-as com urn olhar,
as declarou carinhosamente mae, irmao, irma. E este olhar atento para cada uma, para
cada urn, fez esta pessoa certamente sentir o que as palavras diziam: ela n5o era apenas
elemento an6nimo da massa, objeto de ensinamento. Jesus a viu como companheira e
companheiro, parceira e parceiro na realizagao da vontade de Deus.

c) 0 encontro com a mulher com hemorragia

No encontro entre a mulher que sofria de hemorragia e Jesus (Mc 5,25-34), a fi-
gura central, ativa e determinante 6 a mulher corajosa; o gesto central e o toque ousado
dela. N5o desviemos a nossa ateneao disso, nao diminuamos o ato in6dito dela, desa-
propriando-a da honra de ela mesma ter-se curado pela sua "fe": olhemos para Jesus
como parceiro, ctimplice da sua acao ousada.
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Jc*ti* ii{lli  I.Ii.`iu  I.:i**ivo, nicriimciitc all.opc]ado polo ato l`ui.tivo da milllii`I..  Nii{)
tcntou cnctihi.ii. i`*tiL ii¢L~io, cscondcndo o que sentiu: a sua rc-acao involuntaria, pi.ovo-
cada polo toiiiic, quc 6 descrita como "forca" que surgiu no seu intimo e que extrava-
sou.  A  sua  primeira  re-ac5o  voluntaria  foi:  virar-se  e  perguntar  pela  pessoa  que
provocou isso. A narrativa criou urn suspense, insinuando como seria ffroil manter o
anonimato,masJesusintensificouasuacomunicap5onao-verbalquejatinhacomeca-
do no ato de voltar-se: ele procurou a pessoa com o seu olhar, para poder passar para
umarelaeaoabertaemaisplena.Jesus"ficouolhandoemvoltapczrczverflg#c/czqueti-
nhafeitoisso",dizotextogregoliteralmente.Semdiscutirseaformafemininadopro-
nome ja quer insinuar a onisci6ncia de Jesus, podemos concluir que, mais uma vez, o
olhardeJesus6umolharqueprocuraintensamentearelacaomaisprofundacomaou-
trapessoa,eaqui6at6abaseparaqualquerrelacaomaduraquen5oseesgotaemap6es
furtivas. Marcos narra os sentimentos da mulher: ela estava cheia de medo, estava tre-
mendo. Mas o olhar de Jesus a fez vencer este medo que era mais que justificado, e
possibilitou uma comunicacao verdadeira com urn final muito mais pleno do que ela
poderia ter esperado: Jesus declarou legitima, ate sc!/vi7}c¢,  esta sua "transgressao",
valorizando-a como ato de fe e base para cura e paz duradouras.

d) A primeira visita ao Templo

A narrativa de Marcos da entrada de Jesus em Jerusalem ( I I ,1 -11 ) observa logo
depois dos gritos de ``Hosana": "Jesus entrou em Jefusal6m, no Templo, e olhou tudo
ao redor." Na construcao de Marcos e, a partir disso, tamb6m de Mateus e Lucas, sem
consideraroEvangelhodalnfanciadotiltimo,foiestaaprimeiravisitadeJesusaJeru-
sal6m. .Por isso 6 significativo que Marcos aplica aqui o motivo do olhar de Jesus que
ele, nomalmente, reserva para as relac6es interpessoais.

Podemos intexpretar este fato como indicio daquilo que percebemos em todas as
narrativas dos evangelhos: tamb6m para o "mundo" em geral, para o ambiente que o
envolveu, Jesus teve este olhar atento. Sem este "olhar", esta sensibilidade pelos "fa-
tos de vida" mais singelos, pelos "sinais dos tempos", Jesus nao poderia ter desenvol-
vido o jeito caracteristico da sua fala em geral, especialmente das suas parabolas e
comparac6es, e muito inenos ojeito caracteristico das suas relac6es hunanas. 0 olhar
atento e certamente envolvido, carregado de sentimentos, que Marcos integrou no mo-
mento-chave do primeiro contato pessoal de Jesus com o Templo, pode servir de sim-
bolo para uma das caracteristicas mais profundas da pessoa de Jesus : a sua observapao
atenta e sensivel do mundo e da vida em todos os seus aspectos, a sua presenca plena e
engajada que o levaram a assumir a opgao da sua vida ate as dltimas conseqtiencias: a
morte na cruz.

1.3. Os olhares de Jesus -expressdo de bencdo e Of;eicao

Nas tradig6es do Antigo Oriente em geral e nas tradic6es israelitas em particular,
o olho era considerado ajanela, o espelho do coracao ou da "alma". Como tal, refletia e
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revclava as moc6es do coracao. Tamb6m era simbolo da onisci¢»€i:I c, i\w vi`/,i`s, da mi-
seric6rdia de Deus. Igualmente divulgada era a cren9a do mau olhtl(lit: :ici..`ditava-sc
em urn dem6nio do "Olho Mau" que causava falta de chuva, diminuicao da fcrtilidade
e da forca em geral, que prejudicava a satide, etc. Usavam-se amuletos, preces e outras
simpatias para se proteger dele. No Antigo Testaments, o "olho mau" 6 apenas teste-
munhado como expressao de ciiine e inveja, mas podemos supor a existencia da su-
persticao  em geral por causa dos muitos amuletos achados na Palestina.  Vestigios
disso encontramos no Novo Testamento: Mc 7,21 -23 enumera entre as mas intenc6es
que saem do coraeao o "olho mau", traduzido como "inveja" (o paralelo de Mt 15 ,19 o
omite); Mt 6,22-23 fala do olho como lampada do coxpo; e em Mt 20,15 o dono da co-
lheita pergunta ao diarista mesquinho : "Ou sera que seu olho 6 mau porque sou born?"
0 olho born, em contraposicao ao olho mau, significa generosidade (cf. Pr 22,9).

Podemos nos perguntar ate que ponto o motivo do olhar de Jesus em Marcos foi
influenciado por estas id6ias, atrav6s das convicc6es das pessoas que transmitiram e
redigiram estas narrativas, e ate que ponto esta caracteristica de Jesus evocou nas pes-
soas envolvidas uma associagao destas id6ias. Sera que aqui nao se mostra a imagem
de urn Jesus de "olho born", generoso e benevolente, urn Jesus irradiando satde, "fer-
tilidade" e vida plenaja pelo simples olhar? Mas al6m destas considerac6es devemos
destacar mais uma vez que os olhares de Jesus mostram a sua sensibilidade e esponta-
neidade na esfera do afetivo, da comunicacao n5o-verbal em situac6es de contatos in-
telpessoais de profunda densidade. A santidade e divindade de Jesus nao se mostra nos
olhos abaixados ou censuradores diante do mundo e das pessoas, e sim mos olhos aber-
tos e olhares afetuosos que espelham a abertura e as emoc6es do seu coracao.

2. Jesus - urn homem que sente e expressa emoc6es

Serao analisados aqui os trechos de Marcos que  fazem referencia expressa a
emog5es e gestos colporais de Jesus.

2. I . As emoc6es de Jesus

0 Evangelho de Marcos narra algumas emoc6es de Jesus em relacao a pessoas,
durante a sua ``atuaeao pdblica": diante de pessoas individuais, Jesus ficou cheio de ira
(1,41), cheio de ira e tristeza (3,5), ficou zangado (10,14), e olhou com amor (10,23);
diante da multid5o, ele sentiu compaixao (6,34; 8,2). Na narrativa da paixao, Marcos
descreve os sentimentos de Jesus no Getsemani como de medo e angtistia e mostra o
pr6prio Jesus expressando o sentimento de uma "tristeza de morte" e pedindo o apoio"espiritual" de tres amigos.

Nas emoc6es diante de pessoas individuais chama a aten¢5o que quase todas ex-
pressam sentimentos considerados "negativos"; apenas uma expressa urn sentimento"positivo", de amor (veja acima: 1.1 ). Devemos supor tamb6m uma boa carga de ener-

gias e sentimentos agressivos por tfas de muitas palavras e ac6es de Jesus (a expulsao
do Templo, os "ais", os nomes que usa para xingar Herodes, Pedro, os fariseus e escri-
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bas.„),l'titl¢IHli*L'nli.iitliH`(utltiist{)coniosinaldcqucoJcsiisliistbric()tcvcacoi.{Lgcin

dcpcrmitir-*i`tii`iitil.{icxpi.c*sarcmoc6cs,inclusivederaiva,quandoascircunstancias
fas provoc£`i.{im. Ncstc contcxto 6 interessante que em Mc I,41 a maioria dos manuscri-
tos traz sp/cigc'A#i.zom¢z. (teve compaixao), em vez de ongz.s/fec!.s (ficou irado), que e
testemunhado apenas por alguns deles. Mas a emocao que Jesus sentiu neste caso 6 su-
primida em Lucas e Mateus (o que nao acontece necessariamente com sp/czgcfe#z.zo-
mczj.), e 6 muito mais provavel que a ira tenha sido substituida pela compaixao do que
ao contfario. Por isso podemos seguir a "1eitura mais dificil" e manter nesta narrativa a
tradugao da Bz'b/;.a Pc!s/orcz/: "ficou cheio de ira". 0 fato 6 eloqtiente: ja que se falava
de uma emogao de Jesus, introduzia-se a da compaixao, uma das suas emoc6es tipicas
diante de pessoas necessitadas (veja abaixo: 11.2.2), e muito mais inofensiva e agrada-
vel do que a da raiva.

0sentimentodeamordiantedohomemricomostraqueJesustevetamb6maco-
ragem de permitir-se a expressao de sentimentos de carinho e amor, mesmo quando
surgiram espontaneamente. 0 amor que sentiu por este homem desconhecido certa-
mente nao teve a maturidade e profundidade do amor que Jesus sentiu por amigos e
amigas, por exemplo por Marta, Maria, Lazaro e o discipulo amado, para ficar apenas
com o testemunho de Joao. Mas ele 6 urn exemplo precioso da afetividade e esponta-
neidade humana de Jesus que, nas suas relac6es interpessoais, se arriscava inteiramen-
te, de olho e corac5o aberto, aceitando conflitos e confus6es, certamente nao s6 em
relacao a discuss6es te6ricas e sua missao em favor do Reino, mas tamb6m a respeito
dassimplesafeig6eshumanasqueelesentiueviveucomoqualqueroutroserhumano.

Os dnicos sentimentos de Jesus em relacao a si mesmo encontramos na narrativa
da Paixao. Parece que todos os sentimentos de fraqueza, medo e angdstia que deve ter
passado ao longo da sua vida, foram concentrados neste riltimo momento da sua liber-
dade. A reducao a este momento e a maneira racional da narrativa mostram a dificul-
dade existente desde o inicio do processo da tradicao, em fazer mem6ria da pessoa
humana integral de Jesus e em descreve-la.

2.2. A "fala emocionada" de Jesus

Nos  casos  elencados neste paragrafo, Marcos nao  descreve diretamente uma
emocao de Jesus, mas a deixa transparecer atrav6s da descricao do seu jeito de falar.
Trata-se das proibic6es "severas" de falar dele como  Messias (3,12;  8,30) e da sua
"ameaca" ao vento (4,39) como emoc6es mais leves. Emoc6es maiores se expressam

mos seus suspiros: Jesus suspirou no processo de uma cura (7,33), e suspirou profunda-

::e[::eh:ot:]enub:::a%og:;ag:t:c8a;:::eensce£:dfe6TE::n:i::,d]:.:..,P,e::Teosoe::ennt:::oneds;
desabafo 6 o mesmo, por6m sem mencionar explicitamente urn suspiro. Mas as emo-
c6es e os sentimentos mais complexos e profundos encontramos nos gritos de Jesus na
cruz:o"fortegrito"do"MeuDeus,porquemeabandonaste!",eo"fortegrito"nomo-
mento da morte (15,34.37).
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As pi.oibi¢6cs t`scvcras" c a ``:»iii`i`ca" t€m clai.as intcn¢{~ii``` tc{il`'igic:i*, c iior isso
s5o privilegiadas na tradi¢ao sin6tica (cf. 11). Entre os suspiros, aquclc tiiic ``i`z partc do

processo de cura deve ser intelpretado no contexto mais amplo da atividadc taumatiirgi-
ca ou "milagreira" de Jesus (cf.Ill.3), mas os seus dois desabafos mostram o lado "hu-
mano",vulnefaveldeJesus-elesnosfazemsentirnoe6esdecansaco,deestarchegando
aos limites da paciencia, de sofrer urn leve "desespero" por nao suportar mais...

Diante dos gritos na cruz que vomitam o abandono, os horrores de tortura, dor e
asfixia, o desespero da morte, nao precisamos de grandes explicag6es. Basta fazer me-
m6ria de pessoas conhecidas nossas, entre milhares e milh6es que ja sofreram situa-
c6es  semelhantes,  para ter uma  pequena  id6ia  daquilo  que  Jesus  sentiu  e  sofreu
naquelemomento.Constatemosapenasadiscrieao(ouobloqueiodequalquerexpres-
sao mais realista?) com que ja a narrativa da Paixao em Marcos trata as reac6es de Je-
sus nas dltimas horas da sua vida.

2.3. Tloques de Jesus

Os gestos, as express6es corporals de uma pessoa revelam muito das suas emo-
c6es e sao uma forma de expressa-las na esfera nao-verbal. Isto vale especialmente
para toques, e chama a atencao a naturalidade nao formalizada e a variacao muito
grande da descrie5o de Marcos dos toques de Jesus:

• segurar, pegar pela mao (para guiar urn cego ou para ajudar a pessoa doente ou
morta a levantar-se):  I,31; 5,41; 8,23; 9,27.

• par as maos para curar ou aben9oar: 6,5;  10,16.

• tocar (de forma geral) para curar:  1,41.

• tocar ou p6r as m5os (de forma individualizada): p6r os dedos mos ouvidos, to-
car a lingua com saliva (7,33); cuspir mos olhos e p6r as maos sobre os olhos (8,23-25).
Cf. tambem Jo 9: com saliva, fez barro e o colocou mos olhos.

• abracar:  9,36;  10,16.

• Devemos complementar esta lista lembrando das pessoas que procuravam to-
carJesusparaseremcuradas(3,10;5,30s;6,56-em3,106usadaaexpressaoforte"jo-
gavam-se sobre ele para toca-lo"), e lembrando dos toques carinhosos e perfumados
narrados em 14,3-9 (cf. Mt 26,6-13 e Lc 7,36-50).

Esta riqueza de exemplos mos mostra uma riqueza excepcional de Jesus como
pessoa humana: ele assumiu plenamente sua corporeidade e agiu sem fobias a respeito
do seu pr6prio coapo e dos corpos de outras pessoas. A energia positiva quase incansa-
vel, a extraordinaria forea de vida que se mostravam em Jesus, que passavam e se es-
palhavam atraves de seus toques e seus con-tatos humanos, devem ter brotado da fonte
de urn profundo amor pela vida, pela sua missao, pelas pessoas -uma fonte alimenta-
da, por sua vez, pelo seu contato intimo com o mundo, com as pessoas, com a pr6pria
forca criadora que chamamos de Deus. Mas por tras destas particularidades da pessoa
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{lc JcS`i`` {li`vi`mm I.i.i``Milii`ccr tiiiiib¢m urn padrao rcligioso-cultural: a for¢a do toquc
era bcm ctti`lii`ci`l:i li:I ^iitigtiidadc. 0 contato fisico era considcrado algo magico que

I)assava ou `iiiiii l`tti.¢a sagrada, em todo caso ben6fica, ou uma forca profanadora, em
todo caso mal6rica. Segundo as leisjudaicas sobre pureza e impureza, o contato fisico
com mulheres e com pessoas doentes ou mortas passava impureza. Neste contexto es-
lamos diante de urn fato in6dito: em todos os toques que Jesus deu e sofreu, prevalecia
sempre a forea ben6fica. Os evangelhos defendem com veemencia a visao que nao era
Jesus que se tomava "impuro", enfraquecido ou profanado atrav6s destes contatos,
inas que eram as outras pessoas que se tomavam "puras", fortalecidas e sagradas. Esta
vis5o 6 uma das fontes mais preciosas para uma maior apreciac5o do corpo em todas
suas dimens6es, e para a defesa da opini5o de que toda a vida 6 sagrada.

11. Urn olhar critico sobre a tradi€ao sin6tica

Para perceber melhor o alcance das modifica¢6es e deturpac6es que sofreu a
imagemhist6ricadeJesusqueemMarcosvislumbraaindaatrav6sdevariostracoshu-
manos, analisaremos em seguida o uso que Mateus e Lucas fizeram das narrativas dele
na redacao dos seus pr6prios evangelhos. 0 fato de que estes dois evangelhos quase
nao oferecem tra¢os semelhantes de Jesus em material assumido da fonte Q (= fonte de
ditos de Jesus) ou em material pr6prio, toma este uso ainda mais significativo.

1. A modificacao dos olhares de Jesus

Os textos de Marcos (aprofundados em I.1 ) foram quase todos assumidos de for-
ma bastante completa por Mateus e Lucas, mas neste processo sofreram modificac6es
significativas  a  respeito  dos  olhares  de  Jesus.  Na  pericope  do  homem  rico  (Mc
lo,17-27; Mt 1 9,16-26; Lc 1 8,18-27) temos, nas express6es que interessam aqui, o se-
guinte quadro sin6tico:

Marcos Mateus Lucas
'7Um homem foi 16umjovemse ]8Umapessoa

correndo, ajoelhou-sediantedele...2]Jesusolhouparaele com aproximou... importante...

24Tesus 220uvindo isso, Jesus

amor'edisse:
respondeu respondeu:

23]esus entao olhou emvoltaedisseaosdiscipulos...24Meusfilhos... 23Entao Jesus 24Vendo isso, . . . Jesus

disse aos discipulos . . . disse
/// //////27Tesus olhou para oS 26Tesus olhou para oS

discipulos discipulos
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[sto*igliilici`:Mi`tciisc{il.({iotill`:irpiii.iitihoiiii`m.cortii`i,`ciitiliii`Iil`i`li`:il`cj¢?i{),

coila o olhar cm volta, c prcscrva apcnas o olhar final para os/t`S tli*ciiiulu*/:I*.  Lucas
corta tudo a respeito dos olhares e da afeic5o: nao menciona os olharcs dc .Icsus para o
homem nem para os/as discipulos/as, e substitui o olhar em volta pela cxpressao for-
mal "Vendo isso, Jesus disse...", ligando dessa forma a ateneao de Jesus ao homem, e
nao aos/as discipulos/as.

No caso do homem da mao seca (Mc 3, I -6; Mt I 2,9-14; Lc 6,6-12), Mateus corta
o olhar e os sentimentos; Lucas preserva o olhar, mas atribui o sentimento de raiva aos
adversarios de Jesus.

Na questao da "familia" (Mc 3,3 I -35; Mt 1 2,46-50; Lc 8,19-21 ), o quadro sin6ti-
co 6 mais complexo:

Marcos Mateus Lucas
34Entao Jesus olhou 49Estendendo a mao ///
para as pessoas que estavamsentadasaoseuredor para os discipulos, ///

e disse:  ... Jesus disse:  ... 2']esusrespondeu:
35... minha m5e, meu irmao, 50 ... meu irmao, minha Minha mae e meus irm5os
minha irma. irma, minha mae. sao aqueles...

Neste caso, Mateus substitui o olhar pelo gesto de estender a mao, e Lucas o cor-
ta. Em Mateus 6 tamb6m a multidao que circunda Jesus, mas ela 6 excluida deste ges-
to:  ele  se dirige apenas aos "discipulos" que  s5o chamados, como em Marcos,  de
"mae, irm5o e irma". Como Lucas corta o gesto, ele modifica tamb6m a fala de Jesus

para uma express5o mais distanciada que por cima corta tamb6m as ``irmas": "Minha
mac e meus irmaos sao aqueles..."

O encontro com a mulher que sofreu de hemorragia (Mc 5 ,25-34; Mt 9,20-22; Lc
8,43-48) oferece o seguinte quadro:

Marcos Mateus Lucas
30 Jesus percebeuimediatamenteque umaforcatinhasaidodele.Entaovirou-seeperguntou: ///22 Jesus virou-Se... (vej a abaixo)

"Quem foi que tocou na ////// 45]esus perguntou: "Quem

minha roupa?" tocou em mim?"...

32 ... Mas Jesus ficou 46"A|gu6mmetocou,Pois

olhando em volta para veraquela... eu senti que uma foxpa saiu"
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I ,`t`i ``i#iii lii`ii ii`ic M:Itcus colla as pcrguntas, o olhar dc pi.ociii.a dc Jesus c o dii'L-
logo, all.ibllilitlti :i .Icsus o conhccimento imediato do ocorrido, sem precisar dc mcdia-

c6es humaiias:  ..Jesus virou-se, e, ao ve-la, disse: Coragem,  filha...".  Lucas corta o
gestodovirarcdoolhareosubstituipelarepeticaodaperguntasobreapessoaqueoti-
nha tocado.

A noticia de Marcos sobre o olhar atento de Jesus na sua primeira visita ao tem-
plo ficou sem paralelo em Mateus e Lucas.

Estas modifica¢6es mostram que Mateus e Lucas nao deram importancia aos
"olhares" de Jesus. Com isso perde-se urn traco significativo de sua pessoa: a sua co-

municacao nao-verbal, sua expressividade no campo das emoe6es e nas relap6es inter-
pessoais.

2. A modifica¢ao das emof6es de Jesus

N5o foram apenas os olhares de Jesus que se perderam no processo sin6tico.
Tambem as express6es mais fortes de sua afetividade, de suas emoc6es, sofreram este
destino: foram cortadas ou manipuladas.

2.1. As einoc6es de Jesus

a) Emoc6es diante de pessoas individuais e no contexto da Paixao

Todas as emoc6es de Jesus relatadas durante a sua atividade pdblica, em ligaeao
com pessoas individuais, sao suprimidas, cortadas em Mateus e Lucas (cf. os paralelos
de Mc 1,41 ; 3,5; 10,14; 10,23). Na pericope de Mc 3 o caso e mais s6rio ainda: Lucas tira o
sentimentoderaivadeJesuseoatribuiaosseusinimigos:"I/esficaramcommuitaraiva..."

Em compensacao, encontramos em Lc 10,17-24 (material pr6prio) a noticia de
que Jesus "se alegrou no Espirito Santo" quando seus discipulos/as voltaram "muito
alegres" de uma experi6ncia de missao. Esta noticia encontra-se no contexto da reco-
mendacao de nao alegrar-se tanto sobre os resultados "taumathrgicos", mas antes so-
bre a pr6pria eleieao por Deus.

No contexto da paixao, Mateus e Lucas silenciam que Jesus sentiu medo. Mateus
preserva a angdstia e tristeza e o pedido de apoio; Lucas corta tamb6m a tristeza de Je-
sus e o pedido de vigiar com ele; aqui, Jesus recomenda a oracao para que os czrml.gas fi-
quem fortalecidos na tentagao. Alem disso, Lucas fala da angdstia apenas no segundo
momento, depois de introduzir o conforto pelo "anjo".

Estes exemplos ja mostram que Mateus e Lucas podaram sistematicamente a
imagem de urn Jesus humano que ainda vislumbra em Marcos, em favor da diviniza-
cao do Cristo Ressuscitado. Sobretudo Lucas protege Jesus contra qualquer sinal de
emoc6es "negativas", ate o ponto de atribuir estas aos inimigos, e o defende tamb6m
de suspeitas de fraqueza, amenizando suas emoc6es no Horto das Oliveiras e dirigindo
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o sou chol.a tl Lin` objcto i`Ihcit>, "Jcl.usii]¢iir' ( 194 I ).  A  cll`oci~l{t "|iii.`iliv:I" tiiic  iiitro-
duz no capitulo 10, a alegria, 6 exprcssamcntc "espiritual". e cla ni~i`i ¢ I.cl:Icitiliada com
seus discipulos e discipulas (aos quais ele recomenda tamb6m uma alcgriii iiiais "espi-
ritual"enaosobreasrestituie6esdevidaqueexperimentaram),esimaDeuseaoexito
do seu projeto.

b) A comocao das entranhas

Atencao especial merecem as narrativas onde Jesus sente e verbaliza compaixao
para com o "povo" em geral. Elas sao marcadas pelo uso do verbo sp/¢gcfe#z.zomcH. (cf.
Mc 6,33-34 e 8,I -2 com seus paralelos, e Lc 7,13)7.

0 verbo sp/czgcfe#j.zom¢z. denota urn estado de animo em reaeao a urn impacto ex-

::T:::::c::;:::;oaTx:::i::eer::r6ar#:.Sfg:g=i#:=fog:!aq,uce.Iiv.a.P,::ac:iepnat:xma:?,:
Este significado remonta ao hebraico que considera as entranhas (refeem, "seio", "dte-
ro") como sede de afetos "positivos" como temura e compaixao e se refere no Antigo
TestamentoquaseexclusivamenteaDeusnasuadimensaomatema.Eaexpressaomais
freqtiente e profunda que os sin6ticos usam para descrever a compaixao de Jesus, sem-
pre em narrativas de milagres. A16m deste contexto, o verbo se encontra apenas em tres
parabolas: Jesus atribui tal sentimento ao parfeo de Mt 18,21-35 (v. 27), ao Samaritano
de Lc lo,25-37 (v. 33) e ao pai de Lc 1 5,11 -32 (v. 20). Disso podemos concluir que a ex-
pressao servia para mostrar como, em Jesus, se encamou e expressou sensivelmente o
amormisericordiosodeDeus.Masacomparaeaosin6ticamostraumquadrointeressan-
te: por urn lado, Lucas suprime mos dois casos o sp/¢gch#i.zomcw. encontrado em Marcos,
por outro o usa no seu material prdprio de 7,13. Mateus assume o verbo de Marcos e o
usa adicionalmente mum sumario de sua redagao pr6pria (9,35-38).

Relevante 6 tamb6m a intima ligacao entre verbos que expressam o olhar de Je-
sus e o verbo sp' /agcfe#j.zomcH... varias vezes, sua emocao 6 provocada pelo fate de ter
visto pessoas sofridas. Isso mostra novamente a importancia do olhar atento de Jesus
como base ou condicao de seus sentimentos e gestos coxporais.

Tudo isso leva a conclusao de que o sentimento da compaixao era o mats freqtiente,
omaistipicoatribuidoaJesus,eissopodeserdificilmenteapenasumacaracterizagaoteo-
16gica. Podemos concordar com Elisa que estamos entrando na esfera do anor compassi-
vo do pr6prio Deus, tal como ele foi ensinado e vivido por seu Filho, e que a comoc5o de
suas entranhas reveste de miseric6rdia o poder e a autoridade de Jesus como Messias. Mas
podemos dizer ainda mais: Jesus, como pessoa humana bastante sensivel, foi afetado no
seu mais intimo, nas suas entranhas, pelo sofrimento que encontrou. E isso provocou,
alem de sua ira para com as causas deste sofrimento, o seu afeto misericordioso para

7.   Para o scguintc, cf. ESTEVEZ, Elisa. Significado dc sp/agr#I.zomczj. cn cl NT. In: Esfwc/!.as Bi.b/I.c.as XLVIII, Cuad.
4, Afro  1990, Madrid, p.  511-541.
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com iis pcHHuim iii«iH nl.cti`diis pclas varias formas do sol`rimcnto: clc scntiu c cxprcs-
sou coii`|iiiix{\`i. Mi`S Ii5o se dcteve em sentir e expressar esta emocao. Ela se tornou a
forca-mt)tli/, dc sous gcstos e ensinamentos libertadores e se traduziu em atos adequa-
dos que visavam a transfomagao do sistema que levava para estes sofrimentos.

2.2. A "fala emocionada" de Jesus

0 tom "severo" na proibicao de Jesus de falar dele como Messias 6 cortado por
Mateus e Lucas mos paralelos a Mc 3,12; mos paralelos a 9,21, Lucas o preserva. A
"ameaea" ao vento passou sem censura. 0 suspiro na cura some junto com a narrativa

completa; mos dois desabafos, o suspiro de 8,12 6 cortado, enquanto o desabafo de 9,19
em si e ate refongado. Nestes casos, a ameaca ao vento e a proibicao "messianica" t6m
a vcr com o senhorio de Jesus sobre pessoas, maus espiritos e fongas da natureza, e a
fala mais emotiva foi preservada provavelmente porque servia a expressao deste trapo
teol6gico. Tamb6m a "condenag5o" da incredulidade em 9,19-29 colabora para estes
fins teol6gicos  e por isso e reforcada.  A fraqueza humana de quase nao "suportar
mais", por6m, que se expressa no suspiro de 8,12, foi apagada da imagem humana de
Jesus mostrada por Marcos.

Esta imagem sofre a sua maior distongao na hora da cruz. Mateus e Lucas cortam
o forte grito do abandono. A interfer6ncia de Mateus 6 mais leve porque preserva pelo
memos urn silencio respeitoso, mas Lucas insere em troca tr€s frases lindas de Jesus
com as quais ele conforta, intercede e promete salvac5o. 0 grito da morte tamb6m 6
distorcido: Mateus o ameniza com o comentario "entregou o espirito", e Lucas faz o
pr6prio Jesus dizer isso em outra frase linda: "Pai, em tuas maos entrego meu espiri-
to". Talvez seja este o cdmulo do processo da censura dos traeos humanos de Jesus:
nas narrativas sobre a prisao e o processo ilegais, sobre as humilhac6es e torturas e so-
bre o seu assassinato, ele 6 desapropriado por completo da sua expressao dos senti-
mentos de abandono e dor. A "necessidade" crescente de fazer da cruz o "trono de
g16ria", de fundamentar a id6ia teol6gica da ressurreicao no momento da morte, nao
conseguiram respeitar a realidade humana que 6 a base imprescindivel para tais men-
sagens. Estamos sofrendo ate hoje as conseqtiencias desastrosas deste processo, na
opressao e alienacao religiosa justamente das pessoas mais maltratadas e sofridas.
Desta forma, o cristianismo colabora muitas vezes com o sistema de morte em vez de
anunciar a vida plena que Jesus amou ao ponto de sofrer tal morte por ela.

3. A modificac5o dos toques de Jesus

Nas quatro narrativas onde Marcos diz de maneira bern natural que Jesus segw-
row algu6m pela mao, as modificac6es de Mateus e Lucas s5o profundas: No caso da
sogra de pedro (Mc I ,29-31 ; Mt 8,14s; Lc 4,38s), Lucas corta tudo a respeito e o subs-
titui por "inclinando-se, ameaeou a febre". Mateus diz apenas que Jesus tocou na mao
dela.Perde-seassimtodoocarinho,todaaenergiapositiva,todaaproximidadehuma-
na que passou pelo processo de segurar a m5o da mulher deitada e ajuda-la a se levan-
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tar.  Na pcricopc da ..Talita" (Mc 5,35-43;  Mt 9,23-31 ;  Lc  8,4tJ-5(i). a  I`oi.m`Ikic{~`o dc
Marcos memos expressiva "pegou-a pela m5o" passou sem censura -scrd tiiic o toquc
em  uma  menina  foi  sentido  como  menos  "escandaloso"?  Na  cura  do  ccgo  (Mc
8,22-26),ocuidadocarinhosodeJesus,queoguiapessoalmentepelamaoparaforado
povoado, some com toda a narrativa.  Tamb6m no caso do menino epil6ptico (Mc
9,14-29; Mt 17,14-21 ; Lc 9,3742), a quem Jesus pega pela m5o e levanta, Mateus e
Lucas cortam este detalhe.

0 "toque" para curar o leproso (Mc  I,40-45; Mt 8,2-4; Lc 5,12-16) passa sem
censura; a imposic5o das maos sobre algumas pessoas doentes em Nazar6 (Mc 6,I -6)
falta porque Mateus e Lucas n5o assumiram este trecho -provavelmente porque ele
insinua "limitap6es" do poder de Jesus. Tamb6m as duas curas nas quais os toques s5o
descritos com detalhes bern individuais, "pitorescos" ®6r os dedos nos ouvidos, tocar
na lingua, mos olhos, usando saliva: Mc 7,31-37 e 8,22-26), sao igualmente cortados
por Mateus e Lucas. Tudo isso mostra a resistencia em admitir que elementos coxporais
das praticas taumatdrgicas ou milagreiras da epoca foram usados por Jesus. Esta reali-
dade 6 encoberta em favor da palavra poderosa, e no maximo aparece o rito de urn to-
que bern "distanciado" e formalizado.

Esta distorcao da en-cam-acao de Jesus, que sacrifica as express6es coxporais do
seu calor humano, da sua proximidade carinhosa, da sua espontaneidade afetiva em
favor de uma frieza, distancia e urn "controle" formalizado, percebe-se finalmente
tamb6m no tratamento que os abraeos de Jesus sofreram. Eles "sobreviveram" apenas
em Mc 9,33-37 e 10,13-16, sempre em rela¢ao a crianeas. Nos dois casos (Mt 18,1-5;
19,13-15 ; Lc 9,4648; 18,15-17), Mateus e Lucas os cortam sem substituicao. No caso
de Mc 10,16, o gesto de p6r as m5os 6 mencionado em Mateus apenas em uma frase su-
bordinada, focalizando assim apenas o ensinamento te6rico de Jesus. Em Lucas nao 6
relatado gesto sequer - se fosse apenas pela narrativa dele, poderiamos pensar que o
pedido de "tocar" nas criancinhas tivesse ficado sem resposta...

Diante deste quadro parece estranho, a primeira vista, o fato de que em Lc 24,39
o Ressuscitado encoraje seus amigos e suas amigas a toca-lo para verificar que nao 6
urn "espirito". Mas, analisando bern este quadro, percebemos que o toque no Ressus-
citado era menos problematico porquejustamente a "came" dele era urn elemento teo-
16gico de suma importancia.

Estas observac6es mos levam a uma reflexao mais profunda no sentido de "sus-
peitar", de tentar resgatar verdades contra as fontes que as silenciaram: Quando ja fo-
ram  cortados  os  abracos  mais  inocentes  que  Jesus  deu,  os  abraeos  em  criancas,
quantos outros abragos dele devem ter sido cortados? E quando o dnico abraco recebi-
do que foi narrado 6 o abraco dos seus p6s, de Maria Madalena e da "outra" Maria, en-
quanto  Ressuscitado - quantos  outros  abracos  de  suas  amigas  e  seus  amigos,  de
pessoas agradecidas e emocionadas devem ter sido cortados? E sera que todas as pes-
soas, inclusive suas melhores amigas e seus melhores amigos, sempre cairam dejoe-
lhos, aos seus p6s, e nunca cairam ao pescoeo de Jesus (cf. Mt 28,9)? Estas "prostrac6es"
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UJJ.u.`'^..iJJJ(',`'{',`' ) Ii^`l I I i`l wi I.u tlc t)iltl.os iLmbicl`tcs ! E quando o i'mico bcij{i "i ]`iicc m`i'i.iiilo
6 aquclc {I{i ciiiiiiil.iliicli(ti tlc Judas, como sinal de traicao combinado, quantos outros
beijos (quc JcSus dcu c rcccbeu) devem ter sido cortados? E sera que as emoc6cs c rc-
ac6es de Jesus, em resposta ao amor carinhoso da mulher "conhecida como pecado-
ra" (Lc 7,36-50), Cram memos dignas de serem registradas do que suas palavras secas
em resposta a falta de amor de Simao: "Desde que entrei, ela n5o parou de beijar
meus pes"?

Ja que temos tanta dificuldade em admitir e imaginar as rea¢6es emotivas, a afe-
tividade de Jesus, o que imaginamos a respeito da sua sexualidade, de seus amores? 0
que imaginamos sobre as confus6es de sentimentos do garoto adolescente na fase do
despertar-se, sobre as primeiras paix5es do rapaz "ndbil", sobre a vida sexual e afetiva
do homem maduro Jesus de Nazar6? Como avaliamos o fato de que a bencao: "Sejam
fecundos/as e multipliquem-se" (Gn 1,28) e urn mandamento sagrado no judaismo?
Como avaliamos o fato de que de Jesus ningu6m diz, como de Joao Batista, que "viveu
no deserto ate o dia em que se manifestou a Israel", ate assumir a sua "atividade pdbli-
ca com cerca de trinta anos" (Lc I,80; 3,23)? Ate em Qumran foram achados ossos de
mulheres e criancas, mum cemit6rio separado - a ciencia os intelpreta como das/dos
familiares de essenios que entraram na comunidade dos monges de Qumran depois de
ter constituido uma familia.

N5o temos e nunca teremos fontes para responder a estas perguntas dentro das li-
mita?5es do m6todo hist6rico-critico, mas isso nachasignifica que aquilo que por ele

pode ser afirmado com certa probabilidade sej.a necessariamente verdade ou a verdade
completa. Com o crit6rio da "suspeita", porem, da conclusao "do menor ao maior",
aplicado onde as fontes claramente manipularam ou silenciaram aspectos da realida-
de, podemos ao menos desvendar a ilegitimidade da absolutizagao de imagens assim
criadas e mos abrir para imagens mais humanas de Jesus.

Ill. As ]imita¢6es da interpretacao hist6rico-critica

A linha geral da interpretacao dos olhares, sentimentos e gestos corporais de Je-
sus mos grandes comentarios exeg6ticos sobre o Evangelho de Marcos8 pode ser resu-
mida assim:  Os olhares de Jesus  sao identificados como express5o tipicamente de
Marcos. Juntamente com os sentimentos e gestos s5o avaliados como elemento hist6-
rico proveniente de material pr6-Marcos, como detalhe que mostra o carater primitivo

8.To^sYa=,Pkax;n8:a"#b%'deg8°\S9Psel:ECA°8d%##°GSEt;MMrkEv#nng£%s\e£%sca#%.a.LPDa:tsiF6866:'#cGH°#E!£CgiR°.r8'dnn8_

ard. Dun Ev"wgc/I.IM "ac./I M(irkws  I. G6ttingcn  1936;  PESCH, Rudolf. Dtis Mffi.Ai/setJa%ge/i.w#!  I. Toil.  Frciburg
21977  c  11.  Toil,  Frciburg  1977;  LOHMEYER,  E.  Dan Evo;!gr/I.iii77 dLp5  A/cwrfuib`.  G6ttingcn  1937;  SPINETOLI,

Ortonsio da. Marco: Comlnenlo al Vangelo messiaiiico. Assist 1977-, MEYERS, Chod. 0 Evange!ho de Sc-io Mar-
c'os. Paul inas  1992 . 0 comcntdrio popular de E.M. BALANCIN (Coma /err a Ewj7gr/fro de A4lct;.cos, Paulus  1991 ) 6
uma excccao agradavcl no quadro geral. Por urn lado, clc nunca comenta os olharcs dc Jesus, mas, por outro, co-
menta com toda naturalidade sous scntimentos.
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datradigaodcMarcos,ccomotracoaut6nticodoJcsushist6rico.Atuni,`8iitttlcstesdcti
lhesemMateuseLucas6interpretadacomopassonoprocessodcfoi'imliz{ieaocteol(
gizapao, e como sinal de que estes nao quiseram transmitir trapos humanos de Jesu
A16m destas afirmae6es, a maioria dos comentaristas mostra dificuldades considerave
na interpretagao destes tracos, como mostrafao alguns exemplos que seguem.

1. A interpretacao dos olhares de Jesus

Na maioria das vezes, uma intelpretacao propriamente dita dos olhares de Jesi
faltaou6feitabrevementenaprimeiraocorrencia,paraaqualseapontanasdemais(
tac6es. S5o vistos por exemplo como pertencentes a linha das outras emoc6es hun
nas de Jesus (Taylor, p. 222), como sinal do envolvimento de Jesus e como "olhar ai
escolhe para o seguimento" (Schweizer, p. 25; 35;  120).

UmaconsideragaointeressanteencontramosemBomkamm9,nasuatentativat
reconstruir tragos caracteristicos do Jesus hist6rico:  comentando neste contexto I
olhares de Mc  10, ele escreve:  "Seria born reunir urn dia todas estas passagens t
evangelho nas quais se fala deste olhar, desta visao, desta capacidade de Jesus adi`
nhar, sem temer que se trate logo de sentimentalismo. Na verdade trata-se aqui de u
traco bern caracteristico da figura hist6rica de Jesus, confirmada (sic!  Na traduc{
francesaseencontraaformamasculina"confirm6")comtodaaprecisaopeloestilot
sua pregagao. Os evangelhos chamam esta soberania imediata de Jesus `plenitude (
poder' ... ela esta sempre presente nos encontros mais diversos" a. 56)

Avaliando estas e outras interpretac6es aqui nao citadas, podemos concluir
guinte: apesar de considera-los "hist6ricos", a grande maioria dos exegetas nao
aprofundarosignificadodosolharesdeJesus,naoconsiderasuaimportancianas
goes humanas e interpessoais. Onde tais tentativas sao feitas, seguem ou o esterei
de ser o primeiro elemento no processo do chamado para o seguimento -o que,
geticamente, nao 6 correto (Schweizer) -ou o estere6tipo de ser expressao de p
fazendo questao de justificar-se contra a suspeita de ``sentimentalismo" (Bomka
Isso mostra a dificuldade assustadora da exegese hist6rico-critica diante de expr
s6es humanas de Jesus, mesmo que sejam as mais simples, "positivas" e nao-comp
metedoras.

2. A interpretacao das emoc5es de Jesus

Muitas vezes, os comentaristas apenas registram a men¢ao de uma emoc5o d
Jesus,e,quandoarriscamumairiterpreta¢aodela,costumamdeter-senomerolevanta
mento de paralelos literarios e de significados simb6licos ou teol6gicos. Quase nunc
chegam a confrontar-se com a sua base humana, com o pr6prio trapo do Jesus hist6rj
co. Vejamos alguns exemplos:

9.  BORNKAMM, Giinthcr. /esws' de IVozarG. Vozes  1976.
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^*  in:`iii I.t`tilli`.t`wN tl€  il.ii tl.` .Icsus, sua l`aha scvcra c siias amc{i¢as c su``piros sao
frcqticlitclni`iilit  iii(ui`iii'clitdos  apcnas teologicamentc como `.cxcitacao pneumatica"

(sinal dc pti.`*u*Hi~io ou aquisicao de forca, aniincio pneumatico de uma sentenga profe-
tica, ou exprcssao exorcista), ou seja, como elemento formal do processo taumathrgi-
co  ou  exorcista.  Alem disso  existe uma tendencia  forte  de  "inocentar" Jesus, por
exemplo com a observac5o de que sua ira n5o cont6m elementos de rancor pessoal
(Taylor, p. 233). A comocao das entranhas, como sentimento "positivo", mais "digno"
de Jesus, 6 comentada com mais facilidade, mas muitas vezes apenas destacando o
motivo da sua compaixao ®raticamente repetindo o texto biblico) e nao aprofundando
a complexidade de sp/ngcfa#!.zom¢z..

Os comentarios sobre os sentimentos de Jesus no contexto da sua paixao sao al-
tamente apolog6ticos, motivados pela tentativa dejustificar imagens teol6gicas poste-
riormente  construidas.  Freqtientemente  elencam  simplesmente  citac6es  e  alus5es
vetero-testamentarias, sem intelpretar o seu uso no contexto. Ate a inteapretacao da
agonia de Jesus como ``temor diante da experiencia do sagrado, aqui: da vontade de
Deus na morte iminente" encontra-se num dos comentarios mais afamados (Pesch).
Este tamb6m faz questao de dizer que o ``Meu Deus, por que me abandonaste?" nao 6
urn "grito de desespero", e sin uma "manifestaeao de confianca", e que o outro "grito
forte" da morte caracteriza o "portador do espirito, o profeta, a pessoa tomada pelo es-
pirito de Deus" (Pesch, vol. 11, p. 492, 494 e 497).

Eloqtiente 6 tamb6m a dificuldade geral em interpretar o afeto de amor que Jesus
sentiu diante do homem rico. 0 verbo usado, egapese#, 6 analisado a respeito da sua
forma gramatical, do grau da intensidade do amor que expressa, do uso no Evangelho
de Joao e na literatura contemporanea, a respeito do gesto concreto expressado nele,
etc., mas seu significado para as relac6es intelpessoais, para o lado humano de Jesus 6
raramente  considerado.  Afirma-se,  por exemplo,  que  Jesus  nao  experimentou urn
"sentimento de atraeao pelo homem, e sim o tipo de amor que, sem considerar a digni-

dade ou nao-dignidade do seu objeto, se mostra atrav6s da ajuda ao seu objeto e que sai
em direcao a este em doacao de si mesmo" (tradug5o minha de Cranfield, p. 329).

Outros comentarios, em parte dependentes uns dos outros (entre eles o mais im-
portante em alemao, o de Pesch 11, p.  140), consideram a possibilidade do gesto con-
creto de urn beijo, em analogia a uma citacao de Plutarco.  Este beijo presumido e
interpretado  na base  de  uma  monografia]°  que  afirma  a  seguinte  interpretacao:  o
``amar" nao 6 tanto urn sinal de simpatia, e antes urn fazer quase de alteza (senhorio,

autoridade, poder) de quem executa ensino e decisaojuridicos. Como prova disso sao
citados os beijos que os patriarcas deram em seus filhos na hora da morte quando dei-
xaram seus testamentos (Testamentos dos Doze Patriarcas, Test Rub I,5 ; Test Dan 7,1 ),

10. "Das "Licben" (liebgcwinncn, umarmen, m6glich auch ktissen) des Jtinglings (sl.c./) ist wcnigcr ein Zeichen der
Sympathie als vielmehr cin quasi-hohcitliches Tun desscn, dcr (Rechts-)Bclchrung und -cntschcidung gibt": Klaus
BERGER, DI.e Gcse/zesaws/egwng /esl/ I, Ncukirchcn  1972, p. 397.
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c  {)utt'os  bcijt)``  clltl.i` pili`` c  lillws  cm  cscl.il`>s  {ip{'iciil`{is.  Miis  ti  {Ii.guiiii`iilu  tlc  i"Lior

peso 6 a narrativa dc 2Sm 15,4-6: prcparando sou golpc, Absa]ao ric:` i`ii ii`ii`(:I ik` cida-
de e dirige-se as pessoas que querem procurar justica no palacio: caluni:indo Davi,
promete seu pr6prio apoio -e quando alguem se prostra diante dele, Absalao o ergue e
beija.Parecequeamonografiasebaseiaaquiapenasnapesquisadasconcordanciasda
palavra "beijo" -que nao 6 usada por Mc -sem considerar o contexto: e dificil desco-
brir a ligacao entre beijos familiares na hora da morte e o sentimento de amor de Jesus
diante de urn "desconhecido", e a comparacao com as intrigas demag6gicas de Absa-
lao 6 ate de mau gosto... Podemos considerar as interpretap6es nesta linha como sinal
dequeestaafeic5oamorosadeJesusincomodavatantoosexegetasquepreferiramba-
sear-se em uma pesquisa mal fundamentada que alega uma expressao de senhorio e
autoridade de Jesus, em vez de considerar, dentro do contexto de Marcos, a citacao
como expressao de urn sentimento humano de Jesus.

3. A interpretacao dos toques de Jesus

No caso dos abraeos das criancas, quase nenhum dos comentaristas nota a falta
deles em Mateus e Lucas, e quase nenhum deles perde tempo, mencionando-os. A
atencao se concentra na b6nc5o atraves do ritual da imposicao das maos.

Nos toques em ligaeao com curas, nao se comenta a diversidade e individualida-
de deles; eles nao sao interpretados primeiramente como gestos humanos de carinho,
transmissao de energia positiva e calor humano. Assim, toda a interacao humana se
perde, e mesmo onde a fe da pessoa "provoca" o contato benefico, o que fica no centro
da atencao e intexpreta¢ao 6 o poder de Jesus. Sua palavra poderosa ganha destaque,
enquanto os gestos s5o rebaixados pelo fato de n5o receberem a devida atencao, de se-
rem classificados como elementos do g6nero literario ou desvalorizados contra as evi-
dencias claras do texto.  '

Mesmo sendo consenso geral dos comentarios que a forca passa pelo contato fi-
sico, o toque, o "estender a mao" 6 entendido principalmente como gesto apenas sz.m-
b6/I.co,  a  partir  de  milagres  e  sinais  no  Antigo  Testamento,  inclusive  descrig6es
antropromorfas de Deus (por exemplo Pesch I,  130). A chave mais freqtiente para as
intexpretap6es destes toques de Jesus, por6m, 6 a do padr5o literario de narrativas de
milagresdomundohelenistaejudaicoda6poca".Issotrazoperigodeainterpretapao
verificar muitos detalhes apenas como elementos do esquema literario, sem conside-
rar suas particularidades e as relac6es humanas mais amplas que se expressam neles.
Quando Marcos descreve muitos detalhes al6m do esquema resumido da forma litera-
ria, estes sao chamados de "desnecessarios para a narrativa" (Pesch I,131), e assim
classificados como hist6ricos. Entendemos que se trata aqui de urn crit6rio formal para

11. Cf. o trabalho dctalhado de Gcrd THEISSEN. 7%c iwi.mac/e S/oi.I.cs a///ze Ea7./.v C/I;.is#.¢# r;.ace./an (original Giitcrsloh
t974),Edinburgh1983,queanalisaaformaliterariaestruturadadasnarrativasdcmjlagrescosscusdiveTsosmotivos.
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pt.dci. I.cH#{iii`I. I I «\.I i* Iii*it'iiic{]s, iiias csta visr`O iirio dcixii dc sol. pi.Obli`i"'Lticii, iioI.ti`ic
colocn nu ci`iil in tlo iiilci.cssc nao aqucle acontccimcnto na vida dc ulna pcssoi` sol`ri{la
e de Jesus, c sin o csquema literario com seus elementos formalmente "neccssarios" c
"desnecessarios". As narrativas de Marcos que transbordam destes elementos toma-

ram-seumproblemaparaasimagensteol6gicasquedestacamaunicidadedeJesusem
relacao a outras pessoas milagreiras e curandeiras, imagens de urn Jesus divino que
opera apenas com a forca da palavra criadora. Desde a tradicao sin6tica que os corta,
passandopelasintexpi.etap6esaleg6ricasdosPadresdalgreja®orexemploJer6nimo:"A saliva do Senhor 6 a perfeita doutrina que, para ensinar perfeitamente, procede da

boca do Senhor"'2), ate os comenfarios hist6rico-criticos, encontramos uma tentativa
de silenciar ou desvalorizar estes gestos e ritos que pode ser caracterizada atrav6s do
exemplodePesch:eleencontraemMc7,32-33aestruturade"gestodecura,excitaeao
pneumatica, palavra de cura" e conclui: "Os gestos de cura sao imaginados, sem dtivi-
da, como gestos preparat6rios.  0 carater hist6rico  do  andncio  (kcrygmcz) de Jesus
mostra-setamb6mnasmanifestac6esdafecristaprimitivacondicionadaspela6pocae
pelo ambiente".

Uma aproximacao mais feliz encontramos em urn artigo de Fabris" onde ele
afirmaaimportanciadaquestaohermeneuticaeanalisadeformacuidadosaaativida-
detaumathrgicaeterapeuticadeJesus,valorizandoeidentificandoosgestoseritosda
suametodologia,eresgatando-osdomeiodaestruturaestereotipadadasnarrativasde
milagres. Ele destaca os toques como elemento fundamental no encontro entre a pes-
soa doente e o taumaturgo-terapeuta, mostrando como Jesus inclui suas express6es
emotivasnoprocessointegraldainterae5ohumana,ecomoadimensaodarelacionali-
dade 6 central em todas estas ae6es de Jesus. Desta maneira, seu estudo ajuda muito a
resgataraspectoshumanosdeJesus,esuametodologiapoderiaseraplicadacommui-
to proveito para o assunto mais amplo das emoc6es de Jesus. Tamb6m pistas esboca-
dasporNancyCardosoPereira'4,queintexpretaaatividadecurandeiradeJesusapartir
da comparag5o com Eliseu, podem mos ajudar a descobrir o "milagre" mos gestos hu-
manos e acontecimentos cotidianos que os dois, Eliseu como Jesus, valorizaram tanto.

Conclus5es e desafios

Procuramos neste estudo abrir os nossos olhos para uma visao mais autentica e
mais plena do Jesus hist6rico com seus sentimentos e gestos coxporais, com seu lado
afetivo. Descobrimos tracos consideraveis deste lado de Jesus que o tomam mais pro-
ximo,mais"simpatico"comopessoahumana.Descobrimostamb6mafortetendencia

12. Sam JERONIMO.  Coti7c»tt/c!;.!.o de S¢;! A/c[i.c.as  I. Trad. J.P. Torrd, Madrid  1989.

13.TERRIN,A.N."OsmilagrcsdcJcsus,osscusritosdccuracaprcga¢aodorcinodcDcus".cm:VARIOS,rci.api."
-a sflct.a#Ie;I/a/i.dads ci servi.¢o "o 4omem iio swo fo/cl/i.cJnde.  Sao Paulo:  Ed.  Paulinas,  1998, p. 62-99.

14. Bascio-mc cm uma convcrsa com Nancy a rcspcito do dltimo capitulo da sua tesc dc doutorado sobrc Eliscu colno
milagrciro, quc scfa publicada cm breve.
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dc ncgar cstcs tracos cm favor dc imagcns tcol6gicas'5, muitas vc/,i`* t|i,`|tiri:i(|iLas, quc
bern conhecemos, e que colaboram, junto com outros fatores, com a pi'{)ibifil{) c inibi-
e5o da expressao dos nossos sentimentos e da nossa corporalidade. Isso poderia ser
urn impulso para avaliar a imagem de Jesus que confessamos pessoalmente e que
passamos nas nossas atividades pastorais. Poderia ser urn impulso para avaliar tam-
b6m a nossa lida com os nossos sentimentos e com a nossa corporalidade, sobretudo
nas relac6es interpessoais, inclusive as da pratica pastoral e littirgica. 0 que penetra
mais no coragao de uma crianga, na hora do batismo? A agua derramada e as unc6es
aplicadas, ou urn tom afetuoso nas frases que acompanham estes ritos, urn gesto cari-
nhoso de alisar os cabelos molhados ou de acariciar o  seu rostinho? Escolhi este
exemplo por ser urn dos mais "inocentes". Ele quer estimular o nosso senso humano
e a nossa criatividade a respeito das nossas relac6es interpessoais, dos nossos gestos
e ritos, para chegarmos sempre mais perto da humanidade e liberdade que descobri-
mos em Jesus -para assumirmos sempre melhor a miss5o de anunciar a noticia dele
como verdadeira Boa-Nova.

M6nica Ottermann
Caixa Postal  142

77054-970 Palmas, TO

15.0trabalhomaiscfctivoparaalibcrtapaonossaedopr6prioJcsus~qucultrapassa,por6m,aspossibilidadesdcumar-
tigocxcg6tico-scriaadcsconstngaodestasimagcnscultivadasccultuadasaolongodoss6culos,analisandoastcolo-
gias c ideologias que as coustruiram c os intcrcsscs c fins delas, sobretudo as fomas dc opressao que causaram.
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