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Umaa roxima ao teo]6 astoral a At 11 19-30 e 13

Daniel Godoy Filho

Introdue5o

Geralmente,  temos  lido  a  experiencia  da  comunidade  de  Antioquia como  o
resultado do trabalho missionario empreendido pelos helenistas. Desta vez, queremos
aproximar-mos desta experiencia como o resultado da exclusfo de urn grupo minori-
tario que 6 religiosamente discriminado e perseguido. Desta perspectiva, a comunida-
de de Antioquia 6 o resultado da proposta e espiritualidade do resto desprezado.  A
situapao vivida pelos helenistas, desprezados pelos seus irmaos judeus, oferecera uma
oportunidade  significativa  para  contribuir  na  mudanga  do  rosto  da  Igreja  crista
primitiva e  abrir as  portas  aos  gentios,  homens  e mulheres,  e  provocar uma tare fa
missioniria, solidaria e profetica, que encontrafa e acolhera os outros irmaos e irmas
que chegaram a comunidade ou passaram por ali. Este resto, na nossa leitura, 6 o setor
mais dinamico e proli'fero da Igreja crista primitiva.

Desenvolvimento

Os dois textos que mencionamos formam uma unidade. Podemos dizer que se
trata da apresentapao da comunidade de Antioquia, seu minist6rio e sua missao. Os
textos juntos  mostram  uma comunidade  viva,  ativa e  atuante, e,  tamb6m,  deixam
registrado desde quando os seguidores de Cristo foram chamados cristaos.

Em termos politicos, a cidade de Antioquia era a terceira cidade do Imp6rio
Romano. Nesta. cidade, prega-se o evangelho aos judeus e aos gregos. Na comuni-
dade  crist5  desta  cidade  comega-se  a  viver  uma  pratica  missionaria  e  solidaria
desde os seus comecos. E, ao que parece, nao existiam praticas discriminat6rias,
seja por causa da idade, estado civil ou por quest6es de pureza ou impureza. Esta
comunidade crista desenvolveu nao s6 uma pratica de acolhida aos novos irmaos
e irmas, mas tamb6m socorreu os irmaos na fe que estavam passando fome e se
constituiu  nun  lugar  de  refugio  dos  restos  exclui'dos  da cidade  de  Jerusalem  e
outras cidades do imp6rio.
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Cti[ilt.xlmllixiLt.flo

Os  textos de At  11,19-30 e  13,1-3 fazem parte de urn contexto mais amplo e
estao  inseridos  no  meio  de  varias  outras  pen'copes.  Em nossa  leitura,  o contexto
comeea em At 6,1  e chega ate At 15,35'. 0 tema central sao os atos dos helenistas2.

Do ponto de vista hist6rico os textos nao resistem a uma analise neste ni'vel. Isto
6 complexo porque dificilmente podemos localizar as pen'copes peras informap6es
oferecidas pelos textos. Uma analise do ponto de vista litefario 6 mais possivel onde
as perfcopes se interconectam e relacionam. Tal 6 o caso, por exemplo, dos relatos de
At 6,1  e  11,19; 9,1 -31 ;  12,1 -25. Tamb6m podemos ver essa relapao nas peri'copes de
At  11,19-30 e At  13,1-3.

Contexto maior

0 caminho da Igreja crista comeea em At  1,8 e termina no capftulo  12, na sua
primeira etapa.  Esses textos relatam o caminho da comunidade crista de Jerusalem
com os doze ap6stolos, a vida comunitaria, o desenvolvimento de uma comunidade
unida pela fratemidade e a solidariedade, e, tamb6m, inclui alguns relatos de conflitos
intemos.  Com  isto,  o  texto  apresenta  alguns  dos  personagens  que  terao  o  papel

principal a partir do capi'tulo  13 de Atos. Tamb6m oferece detalhes significativos da
vida da comunidade local e de seus convertidos.

0 capi'tulo  12, que inclui o relato da perseguieao em Jerusalem, deixa aberto o
caminho para a nova etapa, agora com a ausencia quase total dos ap6stolos e a presenea
ativa dos  "convertidos",  entre  eles  Paulo  e  Bamab6,  passando  pela  "conversao  de
Pedro" ao visitar Simao o curtidor3, acolhendo os delegados de Com6lio, visitando a
casa deste e confirmando que o que ali acontecia em nada se opunha a pratica crista.
Assim,  a  partir  do  capi'tulo  13  confirma-se  a  missao  iniciada  pelos  perseguidos,
relatada em 11,19-26, sendo agora pregado o evangelho quase exclusivamente fora de
Jerusalem. Esta etapa vai ate At 15,35, ou seja, na nossa opgao, o contexto maior esta
dado pelos atos dos helenistas.

I.  ROLOFF. Jurgen. fret./It).q dc /t;.q Apt;.q/tj/c.f. Madrid: Cristiandad,  1984` p.  10. Este autor prop6e urn contexto maior

que se inicia em At 9,32 e conclui em At  15`35. Com esta sua op€ao, ele nao contempla as narrativas que comecam
em At 6.I-9„31. onde se relata a peri'cope que cont5m a nomea€ao dos helenistas e sua participaefro na comunidade
crista de Jerusalem.

2. F\lcHA\BLD,Pclblo.  EI  mtlvimien{() de Je.sd.s antes de lu iglesitl -Unu iiiteriil-etaci(')n libel.(rdora de los Hech()s de  I().I
Arc;'.7/o/c.7. Sam Jos6: DEI.  1998, p. 88-89. Este autor, a diferen€a de Jurgen Roloff, no contexto maior inclui os relatos
dos helenistas e siia participapao na comunidade crista de Jerusalem.

3.  A  presenca  de  Pedro  na casa  de  Simao  revela uma  pratica proibida a  llm judeu.  E  muito  difi'cil  que  Pcdr{),
observador dos costumes judaicos. tenha chegado a casa deste homem que exercia uma profissao impura` I){)i*

quem entrasse em sua casa sairia contaminado. Entre as profiss6es impuras esta a de curtidor de peles e colcl\}i
de  excrementos.  Uma  mulher  podia  solicitar  o  div6rcio  se  seu  esposo  exercesse  uma  destas  atividadi..I.  A

presenca  de  Pedro  revelaria  uma  abertura extraordinaria  da  igreja  de  Jerusalem,  uma  vez  que  confiri"`v(i  ii
extensao da pregaeao aos judeus e gregos.
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Contexto menor

Esta secao faz parte do bloco literario que se inicia em 8,4 e termi na suit primei ra

parte em 12,25. Logo, abre-se uma nova se€ao que se inicia em 13,1, que corresponde
a missao da Igreja que comega em Antioquia e vai ate os confins do mundo. Aborda
o tema do testemunho dos cristaos fora de Jerusalem. Inicia-se com o testemunho de
Felipe,  na  Samaria,  e  a  pregapao  ao  Etfope  (8,4-40).  Continua  com  o  relato  da
conversao e a primeira atividade de Saulo (9,1 -30), a atividade missionaria de Pedro
(9,32-11,18), e o relato de Atos  11,19-30, que 6 a igreja de Antioquia. Segue com o
relato da perseguieao da igreja de Jerusalem em  12,1-25 e conclui abrindo a missao
da Igreja ao mundo pagao em At 13,1 -3.

Estrutura do texto

Nossa leitura leva-mos a afirmar que se trata de uma dinamica composta. Isto nos

T]:2t7r_a394u:]n3a,:_S3eir:tfog:aua:a]t;es:t,Oo:[t:xpt[oessg,Ej:i:£u;ommo::rae:,:ea[da:Ods;Ai't::;:::
e  obedecem  a  dinamica  de  urn  movimento  que  inclui  o  translado  geografico  e  a
movimentagao de pessoas, umas fugindo da perseguicao (At  11,19), outras viajando

para pregar o evangelho a judeus  e gregos  (At  11,20),  outras  em  visita oficial  (At
11,21 -22),  outras saindo para procurar ajuda para o servico (At  11,25), e achando a
ajuda voltam de novo para a cidade de Antioquia (At 26). Algumas pessoas identifi-
cadas com uma funcao especffica vein para a cidade (At 11,27-28), outras, perante a
crise social, organizam a solidariedade (At 11,29-30). E, novamente, a partir da cidade
de Antioquia, continua a movimentapao de pessoas, s6 que agora para fora da cidade.
Esta tendencia comeea mos v.  29-30 do capi'tulo  1 1, fechando a movimenta€ao para
dentro da comunidade crista localizada na cidade de Antioquia e abrindo a movimen-
taeao para fora da comunidade crista de Antioquia, o que se inicia em At  13,3.

Comentfrio

Depois do  longo e amplo relato dos  atos de Pedro (At 9,32-11,18),  os  versos
seguintes nos  apresentam a fundaeao da comunidade crista na cidade de Antioquia
(At 11,19-26). Esta rapida informapao da fundapao da comunidade crista de Antioquia
vaideixaremevidenciaoqueembreveseraacapitaldocristianismonomundopagao5.

Este  breve  relato  sobre  a comunidade  de Antioquia (11,19-26)  e  sua  grande
importancia para o cristianismo primitivo contrasta com o anterior (At 9,32-11,18),

4. KORDER, Gerhard A. Op.  c.i./., p. 205.

5gc°o+`PeFin::::e:ueHtce`#r::u/::£'j'#':'ici';c],:8S;rpa:3h:;tc6?:amdaaa[:%jsaapa:::t::a?¥aaaf:::::i:fi:::::£:nsj°dbardeeud:

Antioquia.   Isto  pods  ser  explicado  pela  pouca  informacao  ou  materiais  qiie  o  autor  teve  a  sua  disposieao.
Aparentemente s6 tinha algumas notfoias soltas que se conservaram na mem6ria das origens da comunidade local.
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oiid. tt I.i.I:tl`i {>l'crece muita informapao sobre varios aspectos presentes nesse relat{).
Temos quc I.emeter-mos neste caso a questao das fontes ou materiais que o autor teve
a  sua  disposicao  sobre  a  comunidade  local.  Parece  que  o  autor  nao  teve  muita
informapao sobre a comunidade crista de Antioquia.

Sobre esta comunidade, Jtirgen Roloff menciona quatro aspectos que sobres-
saem6. 0 primeiro 6 a fundapao da comunidade que 6 atribui'da a missionarios vindos
de Chipre e Cirene, os quais pregavam nao s6 aos judeus, mas tamb6m aos pagaos.
Nao sabemos se esta indicapao tern ou nao relacao com as personagens mencionadas
no relato de At  13,1 -3.

0 segundo elemento mencionado por Jtirgen Roloff 6 a chegada de Bamab6,
o qual vein de Jerusalem. Esta informa€ao que marca a chegada de Barnab6, a partir
de  Jerusalem,  tern  como  prop6sito  manter  a  predominancia  da  comunidade  de
Jerusalem sobre a comunidade de Antioquia. Estes versos querem destacar que a
missao dos helenistas faz parte da id6ia de que, primeiro, a mensagem era pregada
aos  judeus  e,  depois,  mum  segundo  momento,  aos  pagaos  (confira  isto  em  At
13,6.14;   14,I;   17,1).

0  terceiro  aspecto  destacado  por Jtirgen  Roloff 6  a  atitude  de  Bamab6 de  ir
procurar  Paulo  e  traze-lo  para  Antioquia,  onde  ficaram  juntos  e  trabalharam  na
comunidade  crista por urn  ano  e  foi-am  chamados  cristaos.  Este  sera  o  nome  que
identificara os novos convertidos. 0 qualificativo "cristaos" inclui tantojud,eus quanto

pagaos. i urn nome inclusivo, alem das difereneas territoriais e de raga. E urn nome
amplo e aberto.

0 res[o come€a a encontrai--se

Atos 11, I 9-30 relata os resultados da missao empreendida pelos helenistas, uma
vez que foram perseguidos em Jerusalem, por ocasiao da morte de Estevao. Este relato
6  breve,  quando relacionado com  a importancia que a igreja de Antioquia tera na
missao, ja que, a partir de  13,28, Paulo empreendera seu trabalho missionario ate os
con fins do mundo.

A pouca quantidade de material sobre Antioquia tamb6m pode ser compreendida
a partir da escassa documentapao que o  redator possui'a,  mas,  pela importancia de
Antioquia, devia regi strar estes acontecimentos e coloca-los na nova forma que estava
tomando o cristianismo fora de Jerusalem.

A jndeus e gregos

Nos v.19-21, o resto perseguido e disperso, no seu novo lan, prega a boa-nova
do Senhor Jesus. No i nfcio pregava somente para seus concidadaos. A mudanga ocorrc

6.  ROLOFF, Jurgen.  Op.  c.i./„ p. 239-240.
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{itrav€sdealgunshabitantesvindosdeChipreeCirene7,osquaispi.cgitv"ii:i17t]a-nova
de Jesus tamb6m aos gregos".

Os cipriotas sao judeu-cristaos, assim como Bamab6, o que nos faz pensar que
tinham a mesma atitude e compreensao das observancias e praticas judaicas. Ja no
caso dos  cireneus, pode  ser que  se  trate de judeu-cristaos  convertidos  na festa de
Pentecostes  (2,10),  ou  talvez  de judeus  da diaspora,  assim  como  os  cipriotas  e os
helenistas. Pablo Richard afirma que os cipriotas e cireneus "sao certamente do grupo
dos helenistas"9. 0 que chama a nossa atencao 6 a grande novidade que acontece e
que se comega a falar-pregar a boa-nova de Jesus aos gregos. Ao que parece a resposta
do novo audit6rio foi rapida, segundo deixam vcr os v. 20-2] .

Para estes grupos de novos convertidos a observancia da lei, aparentemente, nao
era  obrigat6ria.  Nosso  texto  nao  inclui  nem  fala  sobre  a circuncisao  ou  as  leis  de
pureza.  Isto  pode  indicar  que  em  Antioquia  se  recebiam  e  batizavam  os  novos
convertidos sem ter que circuncida-1os, assim como Pedro fez em At 10,47. Comblin,
a partir deste fato, afirma que Bamab6 devia estar de acordo com essa pratica, ja que
na missao dos capftulos  13 e  14 nao inclui a circuncisao como requisito pr6vio para
fazer parte da comunidade crista".  Isto mostra tamb6m uma situagao de  igualdade
eclesial, onde os pagaos sao aceitos sem as exigencias de cumprir as praticas judaicas,
o  que  indicaria  uma  superapao  das  categorias  de  puros  e  impuros,  incluindo  o
compartilharamesa,possibilitandoaconvivenciaeapraticadahospitalidade(10,17).
Tamb6mrecordamosqueFelipepregaaossamaritanos,equePedroaceitaCom6lio'',
nao mencionando exigencias judaicas aos convertidos. Talvez seja por isto que, nas
cidades  fora  de  Jerusalem,  a  mensagem  do  evangelho  de  Jesus  encontrou  portas
abertas, porque podia oferecer uma esperanga de solueao para as tens6es que existiam
entre os judeus e os gregos.

Em 8,I  menciona-se que alguns foragidos da perseguieao em Jerusalem chega-
ram a Antioquia. Outros vieram de Chipre e de Cirene, estando sobre todos "a mao
do Senhor". Este 6 outro sinal da superapao das difereneas que se evidenciavam no
infcio do relato de Atos. Ao colocar, no v. 21, a expressao "a mao do Senhor", o autor
retoma a tradieao veterotestamentina de 2Sm 3,12, procurando com isto reconhecer
que a missao dos helenistas tinha o reconhecimento ou aprovapao divina e que fazia
parte do plano divino.

7 . LHDEMA\NN ` Geed. Eai.ly Chi-islianit)` Acct)I.ding to the Traditit)I.s in Acts -A Ct)rrunei.liil.'. M\nneapo\is.. For`ress
Press,  1989, p.  136. Para este autor a informngao contida nestes versos. e que menciona os missionarios da Feni'cia
e Chipre, faz parte da tradi€ao.

8. CROWE. Jerome.  7ltic Act.q.  Delaware: Wilfred Harrington e Donald Senior (editores).  1986, p.  84.

9.  RlcHARD,  pablo.  E/ ,7it;vi.;7if.citftj de /csrf.T cl;7rc,T dc /tz  i.8/c.Ti.t[, p.  89.

10.  COMBLIN.  Jos6.  Aft7.q  dt/.T  A/7t;LT/t;/t;.q.   S5o  Leopoldo/Sao  Bemardo  do  Campon'etr6polis:   Sinodal/Imprensa
Metodista/Vozes.  1988, vol.  I , p. 206.

I I. THEISSEN. Gerd. Sttc.r.fjho6Ji.¢ dfl c`;-I..tftw.dclde /j;.;i7ii.fi.tta.  Sao Leopoldo:  Editora Sinodal`  1985.  p. 52.
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I 't-,h i 1`:itt> dc esta igreja nao ter sido fundada pelos ap6stolos, o reconhccimcnt(),
se o ct]locamos em perspectiva hierarquica, vein agora com o envio de Bamab6, o
representante de Jerusalem.

De Jerusalem ate Antioquia

Os v. 22-26 mostram que existia intercambio entre as cidades de Antioquia e de
Jerusalem (8,14; 9,32), pois os li'deres da igreja de Jerusalem enviam urn representante

paraacompanharaobramissionariaforadacidade.EnviamBamab6'2,quetinhabom
testemunho.  Era  conhecido  (4,36),  estava  na  mesma  linha  de  Estevao  e  dos  sete
helenistas.  Era  cheio  do  Espi'rito  Santo,  homem  de  fe  (6,10).  Urn  dos  primeiros
exemplos concretos sobre Bamab6 aparece quando compartilha seus bens com os que
nao tinham, quando vende seu campo e coloca o valor da venda aos p6s dos ap6stolos
(4,37).  Com  esta  atitude  da  comunidade  de  Jerusalem  se  retoma  uma  pratica ja
conhecida. Assim, em 8,4-25, depois da evangelizapao dos samaritanos, a comunidade
envia delegados, neste caso, Joao e Pedro.

Agora,  poderia uma pessoa como Bamab6,  semelhante  aos helenistas,  repre-
sentar o  pensamento e  postura  hierosolimitana?  Nossa  leitura nos  indica que aqui
haveria mais  de uma possibilidade,  mas  que,  de fato,  6 uma questao que podemos
abordar a partir de uma perspectiva cronol6gica.

De  imediato,  Bamab6  romperia  a  tradieao  de  Jerusalem  de  enviar  ap6stolos
quandosetratadestestemas.Porexemplo,em8,14,porocasiaodarecepeaodaPalavra
de Deus em Samaria,  os enviados foram Pedro e Joao.  Isto se deve ao fato de que
Bamab6,comodizJ.Auneau'3,"falavaasduasli'nguas".EleprocuraPaulo,seuamigo,
a quem ja tinha acolhido e apresentado aos ap6stolos em 9,26. Muitos tinham medo
dele, porque ele poderia enfrentar os gregos, entre os quais havia alguns intelectuais,
o que equivaleria a doutores em judai'smo ou tambem gregos letrados. Este argumento
mos parece possfvel, mas buscar Paulo bern pode refletir urn aumento consideravel do
trabalho de catequese na comunidade antioquena. Tamb6m pode refletir uma pfatica
presente na comunidade de Jerusalem, a qual poderia ser entendida como parte da
comunhao, com o prop6sito de testemunhar e legitimar o que acontecia nas outras
cidades. Como dissemos neste caso, nao 6 urn ap6stolo, 6 urn cipriota, que depois sera
chamado tamb6m de ap6stolo ( 14,4.14).

Para compreender o envio de Bamab6 temos trfes altemativas:  1 ) Se o govemo
dos ap6stolos ainda estivesse em Jemsal6m, o envio de Bamab6 seria muito difi'cil,
isto  se consideramos  a prdtica dos ap6stolos  que,  nos  primeiros capi'tulos  de Atos,
atuavam como dirigentes maximos da Igreja (4,32;  5,1 ;  5,12;  6,2;  8,I ;  8,14;  9,27) e
tentavam acompanhar os processos intemos da comunidade. 2) Se situamos a missao

I 2. CROWE, Jerome.  77!c Act.T, p.  85.

13. AUNEAU, J. e outros. Evcm6Jc/Ao.T si.;ctj/i.ct;.f c Artt.q due Apt;.7rtJ/a,9.  Sao Paulo: Paulinas, 2a ed.,  1986. p.  250.
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nun tempo mais tardio, quando Jerusalem nao esta sob a dire¢ao dti* ii(itiNtilii* c, tim,
dos anciaos, 6 muito provavel que Bamab6 tenha sido o delegado d€ Jcrusul€m. Logo,
Pedro esteve na casa do curtidor e ali  acolheu os delegados de Corn6lio.  Esteve
com eles e, depois, foi ate a casa dele. Comprovou o que acontecia e, havendo sido
batizados pelo Espi'rito Santo, Pedro nao p6de fazer outra coisa a nao ser aceitar
como  irmaos  os  que  foram  batizados  com  agua.  Esta pratica de  Pedro  poderia
justificar uma certa abertura de Jerusalem para com o mundo gentio. Como nao
tinha  nada contra  as  praticas  cristas,  nao  era  necessario  enviar urn  ap6stolo.  3)
Outra alternativa pode ser que o autor queria manter uma esp6cie de supremacia
de Jerusalem sobre as outras comunidades", mas os fatos lhe foram indicando que
aquilo nao era possi'vel, devido a fonga que tomou a missao dos helenistas, a qual

passou dos limites do controle de Jerusalem.

Tamb6m  pode  ser  que,  com  Jerusalem  mum  segundo  plano,  Antioquia,  que
comporta alguns membros de melhor situapao, tenha assumido uma lideranga devido
a  influencia  que  estava  exercendo  com  os  "carismaticos  itinerantes",  e,  tamb6m,
porque a leitura e intelpretaeao da lei nao estava atada a tradi€6es fixas e indiscutiveis.

De acordo com os v.  25-26, Bamab6, tendo reconhecido e confirmado a fe da
comunidade  local  e  nao  voltando  para  Jerusalem,  foi  buscar  Paulo  e  o  levou  ate
Antioquia'5.  Isto  indica  que  a  missao  foi  bastante  longa  e  que  mum  primeiro
momento ele nao voltou para prestar contas de sua missao. A partir da visita, estadia
e trabalho da comunidade liderada por Barnab6 e Paulo, os disci'pulos ou os novos
convertidos  serao  conhecidos  como  cristaos`6.  Trata-se  de  urn  ti'tulo  pejorativo
(26,28;   1Pd  4,16), ja  que  os  pr6prios  ap6stolos  preferem  chamar-se  disci'pulos,
santos  ou  irmaos.  0 que eles  ganharam  na Si'ria 6 uma esp6cie de apelido,  dado
pelos de fora. Era mais comum usar a expressao "caminho" como em 9,2 e 22,4,
para  designa-los.  Estes  nomes  indicam  algo  bern  mais  dinamico  a  respeito  dos
seguidores de Jesus. Algo que tern movimento.

A viagem de Bamab6 6 possfvel faze-la com relativa facilidade, porque Tarso
ficava pr6ximo de Antioquia. 0 texto nao informa o que Paulo fazia em Tarso. A tiltima
informapao que dele temos 6 de sua visita a Jerusalem em 9,30. Tamb6m nao sabemos
quanto tempo passou ali.

Seja  como  for,  ele  ficou  urn  ano  todo,  junto  com  Bamab6,  ensinando  na
comunidade local. Foi por causa desta missao e da permanencia de Paulo na cidade

que  os  seguidores  de  Cristo  foram  chamados  cristaos.  Tamb6m  as  conquistas  da
comunidadedeAntioquia,segundoa16gicadorelato,obedecemaentregaededicapao
integral  de  Bamab6.  Ele  se  converteu  numa  esp6cie  de  motor  da  comunidade  e

14.  ROLOFF; Jtirgen.  a/7.  c`i.f., p. 240.

15.  RICHARD,  Pablo.  a/7.  ci.f.,  p.  89.

16. CROWE. Jerome. Op.  ci./., p.  85.
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mtilivntl`ii' tl«  I:L].cl.a missionaria que  atingira os  povos  al6m  do  ambito judiLict].  Elc
encontrL` tlpoio fundamental na figura de Paulo, com quem desenvolve grflnde parte
da missao da comunidade local, convertendo-se depois em dois lideres destacados da
comunidade.Podemosdizerqueelesatingemopontomaisaltodeseutrabalhoquando
o  Espfrito  Santo  os  escolhe  (At  13,2)  para  a  missao  que  inicia  a comunidade  de
Antioquia, contida nos capi'tulos  13 e 14 de Atos.

Profetas e profecia

Os v. 27-28 mos trazem a informaeao "por aqueles dias", que o autor usa como
recurso literario para dar continuidade ao relato anterior e, assim, reinicia as informa-

:6ae:od::°q::]n;:afda?ad:oA;.tj2°6:uia;Ecsht:gaafid:T|daocsas::%tba6smvpn°ddoesf::h,aerit::[r::a.mNe:stte:
caso eles nao sao enviados ou representantes da comunidade crista de Jerusalem. Eles
atuam movidos pelo Espirito]7.

A figura dos  profetas  para  o  livro  de Atos  ate  aqui  6 desconhecida.  0  autor,
bruscamente, mos informa a respeito destes profetas que viajavam pelas comunidades.
Se procurarmos pela importancia destes profetas na vida das comunidades primitivas,
veremos que estes tern uma importancia ben maior do que o autor lhes outorga neste
relato. Jtirgen Roloff explica esta falta de informapao por parte do autor devido ao fato
de querer relegar a urn segundo plano o fen6meno carismatico-profetico'8.

Os profetas eram pregadores carismaticos ligados, as vezes, a uma comunidade
local e outras vezes realizavam seu minist6rio de forma itinerante ( 13,I ). Eles previam

::unt::°h:b::a°drtoa}]aT284.gfrbe°st:r::;:,uamf:]gr::dfgfa°b:e6qauneu::]e:t:nvdoenn::dpe°:et°5:u:
revelando o futuro e o que acontecefa com a vida das pessoas.

0 texto, mesmo que abruptamente, deixa manifesto uma esp6cie de intercambio
de  pessoas  e  dons  entre  Jerusalem  e  Antioquia.  Tamb6m  o  relato  mostrafa  que
aconteceu o intercambio a ni'vel solidario entre as duas comunidades nos momentos
de crise econ6mica. Isto ocorre de forma especial ap6s a profecia de Agabo. Ou temos
que ler este relato numa perspectiva apocalfptica ao estilo de Mc  13? Quando o texto
afirma que a profecia se cumpriu nos tempos de Claudio, o que se quer deixar claro 6
que a profecia teve cumprimento hist6rico, mesmo que nao tenhamos informap6es de
que essa grande tome tenha atingido o mundo inteiro nessa data. Para Pablo Richard
essa constatapao de que tenha acontecido nos tempos de Claudio (possivelmente entre
os anos 46-48) 6 urn erro cronol6gico`9.

17.  RICHARD, Pablo.  Op.  c.I.f..  p.  89.

18.  ROLOFF, Jiirgen. Op.  c././.. p.  247.

19.  RICHARD` Pablo.  Op.  ci./., p.  89.
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Uma analise das palavras atribuidas a Agabo mos leva a pei.gtlntiti' *i` ti iLntincio
se referia s6 a Jerusalem. Neste caso, o mundo habitado seria essa regiao ou, entao, o
que aconteceu com as outras cidades como Tarso, Efeso e a pr6pria Jerusalem. Ou as
outras comunidades espalhadas pelo imp6rio nao precisavam de ajuda? 0 texto nao
diz nada sobre esse aspecto.

A profecia nao se cumpriu no sentido de abranger toda a terra. Nesta 6poca havia
situap6es de fome, mas nao aconteceu uma tome que abrangeu todo o imp6rio. Uma
tome aconteceu mos dias de Claudio (41 -54 dc), por volta dos anos 46/47, e foi muito
intensa, com grandes conseqtiencias, especialmente para os mais pobres. Agora, se 6
a esta tome que o autor de Atos se refere, entao ten'amos uma iniciativa local que tenta
ajudar os irmaos e as irmas necessitados2".  Sobre este tema, Flavio Josefo entra em
contradicao quanto a data da fome. No seu livro A;tf!.gjl.i.cJccJcs /[icJcz!.cczs, fala de uma
carestia que assolou Jerusalem no reinado de Claudio.  Em outras passagens de sua
obra, ele localiza a carestia nos tempos do procurador Tib6rio Alexander, nos anos
44-48 dc.

Nao temos antecedentes, no livro dos Atos, a respeito de outros profetas, salvo
os mencionados em  13,1. Podemos dizer, falando dos profetas, que eles eram cheios
de sabedoria e do Espirito Santo. A primeira vez que se fala deles 6 a partir do momento
em  que  os  sete  sao  apresentados  ante  a  assembl6ia  na comunidade  de  Jerusalem.
Mesmo assim Lucas tende a reduzir o papel dos profetas com o prop6sito de destacar
o papel dos ap6stolos na fundapao da comunidade e dos presbi'teros na organizapao
atual2'.Minimiza-seopapeldosprofetasporqueasuafuneaoeramaisdoqueanunciar
o futuro. Eles eram animadores, missionarios.

Percebemos  aqui  certo  ni'vel  de  organizagao  acontecendo na comunidade.  A
questao 6 esta: por que os profetas vein de Jerusalem? 0 fato de provirem de Jerusalem
nao significa que os profetas representem Jerusalem, mas que haviam passado por ali,
seguindo viagem ate Antioquia. Esta pratica, ao que parece, era comum naqueles dias.

Assim entendemos que Agabo em At 21,10 tenha descido novamente a Jud6ia.

A comparaeao dos dois relatos (At 11,27 e 21,10) nos mostra uma prdtica comum de
Agabo e dos profetas,  viajar de uma cidade para outra:  "enquanto passaram varios
dias af, desceu da Jud6ia urn profeta chamado Agabo".

Em At  11,27 6 a primeira vez que se fala explicitamente de profetas22.  Uma
das func6es do profeta era a edificapao da Igreja, especialmente atrav6s de palavras
de encorajamento e conforto (1 Cor 14,3). 0 termo profeta se usa tamb6m em I Cor
12,28. Ou seja, 6 urn termo conhecido das comunidades cristas primitivas. Temos

20. THEISSEN ` Gerd. S()cit)lt)gia da cris[airdcide iirimitiva, p. 80.

21. COMBLIN. Jos6. Op. ci./.` p. 207.

•.2. LnDEMANN. Ge;rd. Eai.ly Chl.istiaility Acctirding tti tl.e TI-adiiitil.I  ii. Ac[s` p.13] .
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quc di/,cl` {itic estes profetas, ainda que vindos de Jerusalem, Iiao sao cnvifldos pclii

::sT::`t::,~daemco°smd:1::rcuapso°sddee::oT:tba6s.nEa[:So:au°nTd::[ed[°oSc::.`%Esgpr`':jpt:3;.eMAegs:::
e o grupo de Antioquia.  A informapao destes  versfculos cria urn s6rio problema
cronol6gico e teol6gico.

0  problema  6  quanto  a  data  da  rome  generalizada  que  nao `6  comprovavel
historicamente.DefatonaoaconteceunadaparecidonostemposdeClaudio.Naqueles
tempos,  s6culo I, como hoje, havia regi6es que enfrentavam situap6es de crise e de
falta de alimentos, mas isso nao ocorria em todo o mundo. Temos informap6es de que,
pelos anos 46/47 dc, uma fome afetou a Palestina, causando s6rias dificuldades, o que
coincidiu com  a celebrapao do ano sabatico24. Esta datapao da tome nos tempos de
Claudio novamente entra em contradicao, porque a coleta foi levada ou entregue no
mesmotempoemqueacomunidadedeJerusal6meraperseguidaporAgripal(4l-44).
Assim,  seguindo as inforinap6es do texto, Bamab6 e Paulo estiveram em Jerusalem
no tempo da perseguieao. Tamb6m fica difi'cil aceitar que Paulo tenha levado a coleta,
isto porque as informap6es de Atos sao diferentes das oferecidas pelo pr6prio Paulo
em Gl  I,18, onde ele informa que entre a sua conversao e o conci'lio de Jerusalem nao
visitou a cidade.

Esta situapao pode ser abordada a partir de valias perspectivas. N6s optamos por
aquela  segundo  a  qual  o  autor  teria  reelaborado  este  texto.  Os  v.  27-30  sao  uma
compilagao de informap6es que recolhe noti'cias de profetas itinerantes, informap6es
sobreumafomeeapraticadoscristaosantioquenosdecontribuirparaosnecessitados.
Quer  dizer  que,  segundo  Pablo  Richard,  seria  uma  missao  de  solidariedade  da
comunidade de Antioquia para com os necessitados25. Jtirgen Roloff pensa que estas
informap6es poderiam vir de Jerusal6m26, e especificamente o v. 28 seria de Jerusalem
e  fala  de  uma  profecia  ali  conhecida.  0  v.  29  poderia  ter  sua  origem  na pr6pria
Antioquia, sendo escrito a partir de urn fat{-` em que a pr6pria comunidade participou,
e poderia ter seu apoio mos pr6prios anciaos e nao mos ap6stolos, como o autor mos
infomaepermanentementeoscolocacomoasfigurassobressalentesdalgreja.Jtirgen
Roloff acaba dizendo que a profecia de Agabo nao tinha nada a vcr com a coleta que
aconteceu por aqueles dias na comunidade crista de Antioquia27.

A expressao "por aqueles dias" devemos entende-la como recurso gramatical
literario com o prop6sito de unir uma cena com  outra. Nesta mesma linha tamb6m
esta Ao} ;7tcv o4`iv, que liga o relato com At 6,8-9.

23.  RICHARD. Pablo.  Op.  ci.r„ p.  89.

24.  ROLOFF, Jurgen. a/7.  c`if., p.  243.

25.  RICHARD.  Pablo.  Op.  c.t.f., p.  89.

26.  ROLOFF. Jurgen. Op.  c.I./.` p.  246.

2J .  Ibide''\.
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De  acordo  com  os  v.  29-30,  a profecia  motivou  os  cristaos  cm  Antioquiu  n
enviarem uma coleta a Judeia. Trata-se de urn ato de solidariedade entre irmaos. Esta
seria uma das primeiras coletas na qual a igreja de Antioquia participava em favor de
Jerusalem. Segundo Andrew Kirk, nao era suxpresa que a igreja gentia contribuisse
para  os  pobres28.  Aparentemente  a  comunidade  de  Antioquia  tinha  condie6es  de
colaborareconomicanentecomoutrascomunidades.Naoobstante,apalavracJi.czho#!.cz
6 urn termo t6cnico para referir-se a coleta e reflete uma atitude responsavel e solidaria
dos  cristaos  da comunidade de Antioquia que nao foram  atingidos  pela tome, em
benefl'cio dos irmaos que foram atingidos pela tome profetizada pelo profeta Agabo.

A questao hist6rica 6 difrcil de aclarar. i a mesma coleta motivada por Paulo ou
6 outra? Segundo Comblin, Lucas confunde esta ajuda com a grande coleta de Paulo.
Se for outra coleta, Paulo nao viajou com Bamab6 para Jerusal6m29. Como poderiam
viajar Bamab6 e Paulo ate Jerusalem se por esses dias havia sido morto Tiago, e Pedro
tinha conseguido fugir da prisao? ( 12,25).

7lfrcA;tchorBc.Z7/cD!.cri.ortczry,referindo-seafomeanunciadapeloprofetaAgabo,
afirma que seria uma outra hist6ria e que Lucas a usou em funcao da sua proposta
(12'25).

Esta viagem de Paulo nao se concilia com Gl 2,1. A este respeito, Eduard Lohse
diz que aqui se verifica uma flagrante contradigao. Paulo assegura expressamente que
visitou apenas uma vez a comunidade de Jerusalem entre a sua conversao e o conci'lio
dos ap6stolos.

De acordo com Atos, ele foi duas vezes3t'. 0 pr6prio Eduard Lohse percebe este
impasse e constata que Atos nao esta apresentando uma cronologia, mas trapando urn
esquema teol6gico no seu relato.

A  partir do  v.  30,  encontra-se,  novamente  de  forma  abrupta,  a  mudanga de
dirigentes em Jerusalem. Agora, sao os anciaos que govemam. Isto 6 surpreendente,
ja que o autor, quando fala da comunidade crista de Jerusalem, destaca os ap6stolos
como os seus dirigentes principais.  Jtirgen Roloff entende que isto seria possi'vel  a
partir do ano 40 dc, quando se produz uma reestruturapao na comunidade local e a
iminencia da parusia nao tinha mais a urg6ncia dos primeiros anos-".

A16m dos anciaos, ha os profetas e os presbi'teros. Isto nos leva a pensar que o
relato 6 bern mais tardio, quando os ap6stolos ja nao estavam presentes e na Igrejaja
se exerciam diversos minist6rios. Esta tematica 6 mais pr6pria das cartas pastorais do
que dos Atos.

28.  KIRK,  Andrew. /4Jj.cjtl -Cf;ttiw;tr.dtldc dt; .tc;iJ7.i.t;.  Niterdi:  Sepal/Vinde,  1989,  p.  28-29.

29. COMBLIN, lose. Op.  c.i.r., p.  208.

30. LOHSE, Eduard. /7I/rt;dw£.t7o "o Ivfj`'o rc.qf"i7!c;]/tj.  Sfro Leopoldo: Editora Sinodal,  1972. p.  171.

31. ROLOFF, Jtirgen.  Op.  c.i./., p. 248.
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Em  I 3,1 -3, novamente o autor nos surpreende informando-nos de que na igreja
de Antioquia havia profetas e mestres que eram os encarregados do ensinamento e da
celebrapfo da liturgia, de jejuar e fazer a orapao. Segundo Jos6 Comblin, o autor dos
Atos apresenta esta etapa de forma solene para salientar a importancia decisiva desse
momento  na marcha do  povo  de Deus32.  Estes profetas  e  mestres  sao pessoas  que
tinham o carisma mencionado por Paulo em  lcor 12, sendo descritos como pessoas
dotadas  do conhecimento das Escrituras e com capacidade de instruir outros na fe
crista33.  Detalhadamente  o  autor  apresenta  esta  nova  fase  da  igreja  de  Antioquia.
Dentre os dirigentes da comunidade nao sao mencionados presbi'teros, como no caso
da comunidade de Jerusa|6m34.

Nesta pen'cope nao se fala de perseguidos, nem de pregapao aos judeus e gregos,
nemdeprofetasesuasprofecias.Fala-seeinforma-sesobreumacomunidadeestruturada,
organizada, dirigida novamente s6 por homens e em clara disposicao missionaria. Pablo
Richard acrescenta que 6 uma equipe multicultural e diversificada35.

Temos percebido que 6 ti'pico do autor surpreender com outras noti'cias, assim
como apresentar listas de dirigentes. i a terceira vez que o livro dos Atos apresenta
uma lista.  Ja o fizera em  1,13 e 6,5.  Nesse novo caso, a lista cumpre dois objetivos.
Primeiro, menciona o nome de cada urn e, segundo, menciona o lugar de origem de
cada  pessoa.  Este  relato,  onde  se  incluem  varias  informae6es  sobre  a  vida  e  o
minist6rio da comunidade crista de Antioquia, tamb6m deixa claro a importancia e
influencia  da  aeao  do  Espi'rito  Santo,  o  qual  se  manifesta  no  meio  da  celebrapao
littirgica e em meio aos dirigentes36 da comunidade. i importante destacar que neste
caso a manifestapao do Espirito Santo 6 por meio da palavra e para iniciar uma outra
etapa na vida da comunidade crista de Antioquia.

presen:eEse?:nfta:asdaontp°ro:::am#:ue,Faeg`;::,:aa]as:::;::ad°a(c:]te§ii:i'o',%:g::a:a8
autor dos  Atos  quer  tamb6m  mostrar  a continua presenca e  acompanhamento do
Espl'rito na vida dos helenistas e suas comunidades. Nesse sentido o texto de Schweit-
zer aclara a apao,  a presenca e  o  acompanhamento do Espi'rito Santo na  vida das
comunidades cristas primitivas, e mostra como ele se manifesta de diversas formas:

" Cerlamente, por6m, Lucas, com este relato, quer afirmar que o Esp{rito de

Deus  penetra  na  coniunidade  de forma  surpreendente  e  con.o  es{ranho.  E
isso  6 tamb6m vis{o,  corre[amente,  em  sentido his[6rico. A comunidade  em

32.  COMBLIN. lose. ArfjL7 doL7 A;7t;.cftj/,;.T,  vol.11,  p.  2o.

33.  CtJ;7Ic;2/tt;-i.t7 bj'b/i.ct7 Sow /a;-t;f.r.jjtt; -M4cvt; rc,7/ci77ic;I/ti.  Madrid:  Cristiandad,  I 972,  vol.  I `  p. 488-489.

34.  RICHARD, Pablo.  Op.  c.i.f„ p. 93.

3S. Ibidem.

36. Temos a dizer que o texto nfro fala de dirigentes. N6s usamos essa expressao.
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Jerusal6m jd  deve  tel-exi)el.imentado  a  II(]va vtr.da  d()  Es|)(I.it().  'rt)tlt).I  I)N

profetas  lnais notdveis, cujos  nolnes Lucas ainda conl.ece,  descendem de>
Jerusalem (At  11,27-28;  15,32;  20,8-11 )  e tamb6m en{re os 11.encionados
em  13,I   hd  pelo  menos  alguns  origindrios  da  Palestina.  Esses  profetas

?:Sr:n(1::#.a:i;:eA:2Poe,is3°;nff:r)S„¥7e.tergtestamentdrios.Elespredizemofu-

Nesta  etapa  da  comunidade  de  Antioquia,  sao  vdrios  os  aspectos  novos  que
devemos  considerar  na  nossa  analise.  Os  profetas  e  mestres  sao  as  figuras  que
sobressaem e sao o lugar onde o Espi'rito Santo se manifesta. Neste caso, o relato, se
comparado com At 6,1-6, tern uma evolueao. Isto 6, em At 6,16 a comunidade que
escolhe os dirigentes.  Sao eles e elas  que julgam quais  sao os  sete homens de boa
fama, repletos do Espi'rito e cheios de sabedoria. Neste caso de At 13,1 -3, 6 o Espi'rito
Santo que, dentre as cinco pessoas mencionadas, escolhe duas delas.

Esta pen'cope reflete outra realidade que esta acontecendo na comunidade de
Antioquia, diferente da que acontece em Jerusalem. Nesta comunidade, a estrutura de
govemo nao 6 evidente.  Continua-se com minist6rios carismaticos, onde o Espi'rito
Santo tinha urn papel central sem fazer uma distincao funcional ou ministerial entre
os profetas e mestres. Ambas as fung6es, independente dos carismas que indiquem,
atuam e estao  sob  a agao do Espi'rito  Santo.  Nao existem  autoridades  superiores e
inferiores. Existe urn princi'pio de igualdade e fratemidade. Os dois grupos realizavam
fune6es semelhantes. Ambos pregavam, ensinavam, cuidavam da instrucao da comu-
nidade, realizavam prodfgios e milagres, assim como presidiam a celebrapao littirgica
e legitimavam os delegados, impondo as maos sobre eles e enviando-os para a missao.

A lista dos profetas e mestres 6 encabecada por Bamab638, ja conhecido no livro
dos Atos e urn dos mais influentes e importantes cristaos da missao fora de Jerusalem
e figura destacada da comunidade de Antioquia (conforme At 4,36 e I I ,22). Este levita,
nativo de Chipre, aparentemente antes de viajar para Antioquia estava, temporaria-
mente, na cidade de Jerusalem. Ele tinha ali urn terreno.

Perante a possibilidade de uma leitura semantica do nome de Bamab6 6 difi'cil
ter uma ideia de consenso. Temos ao menos duas altemativas. A primeira delas 6 que
seu none era efetivamente Bamab6, pelo que ele nao teria origem levita. Seria uma
criapao do autor do livro. A segunda possibilidade 6 que Bamab6 era s6 urn apelido
e, entao, a proposta de leitura etimol6gica do autor nao 6 hist6rica e poderia ter-se
confundido com o none de Mana6m, que em arameu significa o "consolador`9.

s]meaAo,Siengduifcr;:::b:Lm:::'par::I:g:i:i:.eEn,:86r°d.aEA::,::g,i.Cacaolnaapresentapaode

37.  SCHWEITZER` Eduard.  a £`qpi'ri.jo SclH/tt.  Sao Paulo:  Loyola,  1993. p. 66s.

38.  RICHARD, Pablo.  Op.  c.i.f., p.  89.

39.  ROLOFF, Jtjrgen.  077.  c/./., p.133.

40.  ROLOFF. Jtjrgen. Op.  c././.` p. 258, acrescenta qiie ele seria membro de uma familia africana de pros6litos.
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lim  tcl.cciro  lugar,  6  indicado  Lticio.  Esse  pertencia  ao  grupo  dc judcus  du
diaspora  com  residencia  em  Cirene.  Talvez  fizesse  parte  do  grupo  daqueles  que
pregavam  tamb6m  o  evangelho  aos  gregos  (At  11,20).  Alguns  pesquisadores  ten
ligadoesseLticiocomoLticiodeCirene,masestarelapaonaoparecepossi'vel4'.

Em quarto lugar, 6 mencionado Mana6m. Esse apresenta duas difereneas em
relapao  aos  anteriores.  Ele tern nome hebraico e provinha de uma famflia,  ao que
parece,  influente.  Deduzimos isto da informapao de que tinha sido criado (tecnica-
mentesignifica"irmaodeleite")nacortedoreiHerodes.Sy/irroposerausadonacorte
para indicar os meninos que se educavam com urn pn'ncipe.

E, finalmente, em tiltimo lugar, 6 mencionado Paulo, urn fariseu convertido da
cidade de Tarso. Nao sabemos quanto tempo havia transcorrido desde que Bamab6
foiprocurarpauloemTarso,masmesmoassimpaulojaaparececomoumdosmestres
e doutores da comunidade local. Jtirgen Roloff acredita que esta localizapao de Paulo,
no tiltimo lugar, tern a ver com uma questao de idade42 e nao indica, necessariamente,
o nfvel de importancia no interior da comunidade. Mas, de fato, a men€ao a Barnab6,
como primeiro da lista, denota preeminencia sobre os outros.

Esta claro que os profetas e mestres celebravam o culto, ja que se faz meneao da
liturgia nesse contexto. Eles tamb6m jejuavam. Esses dados refletem a pratica cele-
brativadacomunidadecristalocal,al6mderevelarolugarondesemanifestaoEspi'rito
Santo. Isso legitima a celebrapao do culto, ao mesmo tempo que indica uma comuni-
dade  inspirada  e  dirigida  pelo  Espi'rito.  Nesse  espaco  se  da  a  legitimapao  dessa

;::uan':doa£:::i:ed:,SE:gv::i'oa:u::,Sac::f]ETp:,:.:oP,e]j°m:S6Pe]'r;ts°iaanot:.aEo:e::::,°h:g:9s£.:
deixando assim claro que a comunidade atua e vibra com a tare fa pal.a a qual os seus
membros estao sendo convocados. Esta apao de imposicao das maos nao 6, tecnica-
mente, uma ordenaeao mas 6 a confirmaeao e uma ben9ao por parte da comunidade,
para a missao a qual foram chamados dois dos seus membros.

As perfcopes estudadas nao oferecem informapao muito ampla sobre a situacao
socialdacomunidadedeAntioquia.Aoqueparece,dentreosmestreseprofetas,alguns
deles poderiam ter alguma localizapao social. Mas de fato nao podemos afirmar com
certeza.  Podemos dizer que a situaeao econ6mica n5o era das piores. Nao sabemos
como era a situapao dos outros e das outras membros da comunidade. De fato, nao
temosnenhummotivoparapensarqueeraboa.Selevamosemconsidera€aoaopiniao
do discurso verdadeiro de Celso, temos que pensar que a comunidade de Antioquia
naopodiaserdiferentedasoutrascomunidades.Celso,citadoporHoomaert,descreve,
assim, aos cristaos:

41. Ctimen[arit) b[blico Sou. Jei.6nimo. Op.  cit.. p. 488.

42.  ROLOFF, Jurgen. Op.  c.i.f., p. 260.

43.  Ct)Iirentiil.i(I  B{blictl Sim Jei.6mimt). Op. cit.. p. 488.
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Os  c.I:i:taos,  p.or  sua  vez,  sdo  :`un.  punhado  de  genie  silii|}le"  gI.tlsse>il-a  e

p,e\rd.!¢anroralmen^te,.qu.ecopstitpeia-clientelaordi'ndriado;embi;'stei;;:"i;..

g_),_:_`ignorantes, fe?fiados,  ipcultos  e .simples de  esp{rito, alnras vis eig;;i-b.e~::.,_ _es:ra¥os,. ipeulheres  po?res  e  crian.eds"  (n.  3i),  ``t;cel6es d;ii, -s°iri.
t:i.:o:_ e ~cal?,et,eiro.s= \ genie  de  ex{r?nra  ignorapcia  e  destitu{da de  qvialduel.
e_4ucaf a?,..;"  (I:`37,),  gente  que  yive  ``;a tendt!. do  sapateiro  ou  n; loi:-ao

Pisoeiro"  (n.  37),  "gente  grosseira e  impura"44.

riame:t:::tooma:::::toa;::me:t£::Jraa]n::£jteorsal::;:::5:apl'tulosnaoaparece,neeessa.

Conclus5o

Nestetrabalho,nossatarefatemsidoofereceralgumasanotag6esexeg6tico-pas-
torais  sobre Atos  11,19-30 e  13,1 -3.  Nesse  sentido,  temos tentado fazer os  levanta-
mentos e algumas pesquisas.

Quantoaquestaodaunidadedotexto,constatamosquesecomp6edepen'copes
costuradas pelo autor e relacionadas mum contexto geral.

Durante a nossa busca pela comunidade de Antioquia, descobrimos que ela foi
se desenvolvendo com a contribuieao de varios  setores sociais.  i uma comunidade

queacolhe,pregaefazmissao.AcolheoshelenistasquefogemdeJerusal6m,apartir
dos  acontecimentos  produzidos  pela morte de Estevao.  Tamb6m  acolhe as  pessoas
vindasdeCireneeChipre.Acomunidade,formadapelosperseguidosepelaspessoas
da cidade, prega o evangelho.  Numa primeira fase, prega aos judeus e, depois, aos
gregos. Esta comunidade recebe profetas itinerantes, envia missionarios e faz coleta
para os pobres das outras cidades.

A comunidade 6 composta por vatos tipos de pessoas e com diferentes carismas.
Entreoscarismassedestacamodosprofetaseodosmestres.Esses,juntocomastarefas

::,t:dd£:nE¥p::tco°sm:::dea::infae:e¥mosc:::iaa:oas`£teu,::`£'ufl=ae:o:r::i:;i:I::nTg't:;Cpu::Tina
grupo de cinco pessoas, as quais o Espi'rito Santo legitima por meio de sua fala.

Esserestoconseguiucriarumanovacomunidadeesobreviveraoconflitogerado
na  comunidade  de  origem.  Essa  situapao,  que  6  urn  conflito  s6rio  na  vida  das
comunidadesprimitivas,6tratadapeloautorcomoalgoquenaoafetouacomunidade,
mas  que,  de  fato,  provocou  uma situapao  muito complexa e uma certa divisao  na
comunidade de Jerusalem.

44.  HOORNAERT,  Eduardo.  A  t7ictj}t;;-i.ct  dt;  /j.j`'o  c.j.i.,T/t7"  Petr6polis:  Vozes,   1986.  p.  47,  citando  o  "Discui.so
verdadeiro" de Celso confome esta conservado  no  `.Contra Celso" de Origenes..  Podemos dizer que,  mesmo
que o texto esteja carregado de preconceitos  e exageros,  nao deixa de ser eloquente  na  forma como  fala dos
cristaos e os descreve.

45.  BROWN,  Raymond E. A  t.4Jt.c/.a dt;Lt Apt;.TJtt/ft.T.  Sao Paulo: Edi€des Paulinas,  1986, p.  78.
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A ctiiiiiinidade de Antioquia fez uma mudanea grande em  relaei-io a*  I)I.£liciL*

judaicas  observadas  em  Jerusalem,  isto  6,  a  nao  observancia  do  sabado,  das  leis
alimentares, e a nao obrigatoriedade da circuncisao. Isso foi possi'vel pela liberdade e
independencia que os dirigentes de Antioquia tinham perante as outras comunidades.

0 resto desprezado foi capaz de repensar a proposta do cristianismo em face da
realidade da exclusao e perseguieao que enfrentavam.  Sua proposta; ao que parece,
foi urn grande acerto, e atingiu cidades e pessoas muito distantes e diferentes.

Nos textos estudados, procuramos verificar a unidade literaria que os pr6prios
textos  bfolicos  oferecem,  assim  como  tamb6m  fizemos  uso dos  comentarios  e das

pesquisas feitas por outros pesquisadores.

A proposta de ler os atos dos helenistas a partir da perspectiva do resto esta feita.
Esperamos ter oferecido alguns elementos para tal prop6sito.

Hoje tamb6m na sociedade existem e cri amos muitos restos que sao desprezados,
perseguidos  e  discriminados.  Nessa  pratica,  as  igrejas  nao  tern  escapado,  mas,  as
vezes, tern sido muito mais radicais que a pr6pria sociedade civil. Os textos dos Atos
tern  mostrado  a  vida  e  obra  de  urn  resto  especffico  que  conseguiu  sobreviver  a

perseguigao e oferecer uma outi.a face da missao crista.  Talvez, hoje tamb6m, estes
restos possam desafiar-nos e indicar-nos novos caminhos para a missao da Igreja.

Daniel Godoy Fillro
Avenida Atlantica,147

Vilavalparaiso
09060-000 Santo Andr6, SP
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