
A forga ut6pica do cotidiano

Urn estudo comparativo de AIos 2,42-47; 4,32-35;
5,12-16

Fala-se, ja faz algum tempo, de crise das utopias. Na verdade, nao sao s6 as
utopias que estao em crise; faz parte do vocabulario cotidiano comentar a crise de
valores, crise da familia,  da escola,  das religi5es, do estado e de outras muitas
crises,  culminando  com  a  crise  da  pr6pria  identidade  da  pessoa como  sujeito
individual e social.

Definitivamente, temos o privil6gio de ser protagonistas e de vivenciar uma
consci6ncia social generalizada de crise, e especificamente de crise das utopias.

Por6m,  e  antes  de  comegarmos  a  mos  lamentar  ou  tentar  mos  consolar
mutuamente por esta realidade hist6rica, 6 conveniente irmos a raiz do sentido
da crise .

Etimologicamente, crise vein do verbo grego farjn6, que ten vfrios significa-
dos  possiveis,  dentre  os  quais  o  mais  comum  6  o  de julgar.  Crise,  pois,  6  urn
momento de julgamento, de avalia€ao, de revisao. A crise sup6e uma parada no

:eqvueem;ro:e£::fs:sufooct±£go:::amreegvae:tao:::::rc:roe:ea£::.eEa:i::r£::ad:F::::;gT:
avaliar e construir novos elementos, com o objetivo de continuar caminhando. A
tenta€ao de toda crise 6 buscar modelos hist6ricos de referencia no passado para
imita-los, porque eles nos dao seguran§a.

Crise nao deveria ser sin6nimo de frustracao, desesperanea, comodismo ou
conservadorismo. Ela representa urn momento privilegiado de fecundidade cria-

g::,a'muemdotse,mep:odseegedsetcae9pac°;e°s:uEe:i°fauoe:edi::rnqoueq:S±q;ao:S::i°tfdmeo±sns±em¥rrsao::
individual e coletivamente, na busca e construfao de novos referenciais de vida,
pessoa e sociedade.

Que a crise atinja as utopias sociais implica, especificamente, que estamos
sem horizontes de esperanfa para os quais  dirigir nosso pensar,  sentir e agir.
Quando falamos em crise das utopias, estamos partindo do pressuposto de que o
atual  modelo  da modernidade  neoliberal,  assim  como  seu  projeto futuro,  nao
contempla plenamente o que n6s entendemos como ideal de vida e sociedade. Pelo
contrdrio,  a cada dia novos elementos  de desestruturagao social e humana se
implementam decorrentes deste modelo.
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E a partir desta postura crftica perante o atual modelo Social construido pela
modernidade e implementado pelo projeto liberal que n6s queremos compreender
a atual crise das utopias.

Nesta conjuntura hist6rica, a Palavra de Deus serve como luz e inspiracao
na  procura  de  motivae6es,  nao  de  receitas,  e  referenciais  a  partir  dos  quais
poderemos gestar e construir a nossa utopia.

Nesta crise das utopias, queremos voltar nosso olhar para o cotidiano das
primeiras  comunidades  cristas  como  lugar,  tamb6m,  de  constnigao  de utopia.
Nosso objetivo 6 realizar, a partir de Atos dos Ap6stolos, urn estudo comparativo
entre o retrato ideal de comunidade e os diversos conflitos que o pr6prio livro de
Atos mos refere.

A CRISE DAS UTOPIAS NAS PRIREIRAS COMUNIDADES CRISTAS
Considerando a cn'tica literalia de Atos, ha consenso de que esta 6 uma obra

composta de varias fontes literarias anteriores, que o autor redacional compilou
segundo uma intengao pr6via. Nao 6 nosso objetivo realizar uma critica literaria
das diversas pericopes, n6s as recolhemos segundo a inteneao redacional do autor
final de Atos, por6m consideramos cada uma delas como reflexo de uma realidade
comunitaria espeoffica.

As  primeiras  comrinidades  cristas  iniciaram  sua  caminhada  sob  o  forte
impulso  de  uma  grande  utopia:  A  L)ozfc!  jmedfcifci  cZo  6Tenhor  Jesws.   Embora
posteriormente tentou-se superar esta utopia, n6s constatamos a presenga dela
atrav6s dos vestigios de diversos textos que fazem refer6ncia a ela de forma direta
ou indireta.

Atos  1,6  mos  conserva  uma  questao  que,  longe  de  ter  sido  superada  na
convivencia  com  o` Jesus  hist6rico,  continuava  como  grande  interrogaeao  no
imaginario dos seguidores de Jesus:

"Senhor, 6 agora que i:r6,s restcLurar cb real,eza de lsrcLer'?

A resposta de Atos 6 semelhante a de Mt 24,36:
"Nao compete a u6s sheer os tempos e os mom,eritos que o Pal ftxou corm sua

pr6pria outori,da,dr' (AI 1,7).
Esta 6 uma resposta redacional dada,  a partir da d6cada dos  anos 80,  a

interroga€ao sobre a volta do  Senhor.  Entre  a morte de Jesus e esta resposta
passaram varias d6cadas nas quais a maioria das primeiras comunidades alimen-
taram-se da utopia da volta imediata do Senhor.

A pergunta retoma a utopia do Reino,  segundo o imaginario apocaliptico
judaico. Urn Reino hist6rico, instaurado por Deus, segundo as promessas feitas a
Israel: "A recizeeo cze Jsraez" (At 1,6).

Com a morte (suicidio?) de Judas o niimero simb6lico de doze ap6stolos, qua
representava o novo povo, estava incompleto. Escolher urn sucessor para com|}lo-
tar  o  nrimero  simb6lico  de  doze  foi  uma  das  primeiras  tarefas  da  incipitmto
comunidade crista (At 1,15-26). Neste primeiro momento, a grande e aprosHlitlli
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i]reocupacao por manter o ndmero doze dos ap6stolos estava associada a crenga
na volta imediata de Jesus. Considerava-se este nrimero herdeiro das doze tribos,
e por isso era essencial a constituicao iminente do Reino.

Posteriormente,  com  a  crise  da  utopia  da  volta  imediata  do  Senhor,  se
estabeleceu uma disputa sobre o titudo de ap6stolo. Os mais tradicionais do grupo
de Thago vao querer manter o titulo de ap6stolo como significado de autoridade, e
exclusivo dos doze. Outros, principalmente Paulo, Barnab6 e as comunidades dos
helenistas vao querer ampliar o sentido de ap6stolo como urn carisma (Rm 1,1).

0 pr6prio Paulo, durante os primeiros anos, viveu convicto da volta imediata
do Senhor. Assim o relata como ensinamento em lTs  1,4-18. Expressamente, no
v.  17 diz:

"Em seguida n6s, os uivos que estivermos 16, seremos arrebatedos com eles

(os mortos) nas nuuerLs para o encoritro com o Senh,or, nos ares."

Tamb6m em  lcor 15,51 explicita como doutrina certa, a utopia da volta
imediata de Jesus:

"Eis que uos dou a conhecer urn rnist6rio: ruem todos morrereriros, mos todos
seremo s trcunsforrrndos. „"

0 pr6prio Paulo, numa fase posterior, reconhece o erro desta utopia (Fl 1,23;
2Cor 5,3).

A utopia  da  volta  imediata  de  Jesus  Cristo  certamente  criou  urn  forte
entusiasmo inicial mos seus seguidores. Alimentados com esta utopia, tinham uma
maior motiva€ao para expandir rapidamente a Boa Noticia.  Este imediatismo
ut6pico teve repercussao na vida pessoal e no cotidiano, ate o ponto de que alguns
decidiram nao trabalhar mais, e viver nas costas da comunidade. Paulo teve que
alertar contra este falso imediatismo ut6pico (2Ts 3,10-12)

A crise do imediatismo ut6pico sup6s, tamb6m, em muitas pessoas, uma crise
de fe e de esperanca. Foi tao forte a crise desta utopia que, ap6s a conclusao do 4Q
evangelho, urn autor achou decisivo incluir o capitulo 21, no qual da uma explica-
9ao para a morte do disofpulo amado. Diz expressamente que:

"Divulgou-se, eritao, erttre os irmdos a nottci,a de que aquele disctpulo nao
morreric[..." (Jo 21,23).

Muitas  comunidades  do  disofpulo  amado,  senao  todas,  participavam  do
utopismo imediatista da volta do Senhor; eis por que existia a crenca de que a sua
lideranea principal nao morreria.

Mas a realidade dos fatos questionou a visao imediatista de parusia que as
primeiras comunidades tinham. Elas, por pr6pria iniciativa, fundalnentando-se
num dado de fe, construiram uma utopia da parusia iminente, que os ajudava a
viver com mais entusiasmo a fe.

0 tiltimo redator do 49 evangelho precisou fundamentar que a convigao da
crenga de que o disofpulo amado nao morreria nao pertencia a Jesus. Ela era uma
falsa interpretacao de algumas pessoas:
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'`Jt],su`s por6m ndo disse qua nao morreria, mas.. `Se quero qucJ, I.le permoneca

ct6 qua eu uenha, que te importal"' (Jo Z1,Z8).

ACONSTRUCAODAUTOPIAARARTIRDOCOTIDIANO
Adimensao e as conseqtiencias da crise que aconteceu nas primeiras d6cadas

de existencia das comunidades cristas, por causa do utopismo imediatista, n6s,
infelizmente,  nao temos  condi€6es  de  avaliar  plenamente,  por falta  de  fontes
documentais. 0 que podemos constatar 6 a perman6ncia firme da conviccao da
parusia do Senhor, que 6 urn dado de fe, por6m, com a necessdria reelaboragao do
sentido da hist6ria e superacao das formas simplistas de imaginar a parusia.

0 pr6prio Apocalipse conclui com o grito de fe e esperanga do:
"MarancLtha: Vein, Senhor Jesus!" (A:p Z2,20).

Por6m o Apocalipse ja reconstituiu a utopia do Reino numa perspectiva de
hist6ria mais ampla e muito mais complexa.

0 Apocalipse tentou reconstruir o sentido da utopia crista,  procurando a
compreensao global da hist6ria e da criagao. Colocando Cristo como Azfcb e Omega
da hist6ria. A estrutura opressora do Imp6rio Romano, o dragao, nao pode destruir
nem a crianga, Jesus e sua Boa Noticia, nem a mulher gravida, a comunidade.

Houve outra tentativa de reconstrugao da utopia crista, desta vez, a partir
do cotidiano. As evidencias desta utopia do cotidiano chegaram ate n6s atrav6s de
tres pequenos fragmentos conservados no livro dos Atos: 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16,
que n6s vamos analisar com mais detalhe.

Nenhum dos tr6s textos denomina com o termo Efafazesjc!, tradueao grega do
Kc!haz hebraico, o grupo dos seguidores de Jesus Nazareno.  0 novo grupo, que
ainda nao ten uma identidade definida, 6 denominado por termos gen6ricos como:

"fodos''  (2,43.44.45; 4,33; 5,12); "c! mc4J££d6o" (4,32); "ezes" (2,42; 4,34).

Os tres textos mencionam os ap6stolos como dnico grupo organizado e com
identidade  (2,42.43;  4,33.34;  5,12).  Thadicionalmente,  interpretou-se  este  dado
comoumaintengaoredacionaldoautordeAtos,comoobjetivodereforcarosentido
da autoridade dentro das comunidades. Por6m, tamb6m cabe pensar na hip6tese
de que  a meneao dos  ap6stolos como grupo de referencia para a identidade da
comunidade pode perfeitamente corresponder a primeira etapa do surgimento da
comunidade de Jerusalem. Nesta comunidade, o utopismo imediatista da volta do
Senhor  exigia  a  permanencia  do  ndmero  simb6lico  dos  doze,  nao  tanto  pela
autoridade, mas pela forga simb6lica do ntimero, que 6 herdeiro das doze tribos e
simbolo do novo povo que vai ser construido.

A falta de urn termo t6cnico mos textos para denominar o grupo, especifica-
mente Ekklesia, 6 urn indicio de que estes, embora reelaborados redacionalmente,
pertencem aos primeiros estagios de construgao da identidade do novo grupo, que
pretendia ser fiel a mensagem e pessoa de Jesus. Mas, como?

Convictos  de que nao adiantava ficar esperando passivamente pela voltii
imediata  do  Senhor,  foi  amadurecendo  a  id6ia  de  que  o  grupo  devia  tentiir
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cttmti.uir nu siia vida pessoal e social urn novo modelo de convivencia, de relacio-
]`iimonto e de vida, diferenciado e alternativo ao projeto social escravista imposto
pela Pax Romana. Comega-se a construir uma utopia de vida a partir do cotidiano.
0 ntimero dos doze comeeou a ser relativo, assim como seu significado. Abriu-se
aconscienciaparaanecessidadedeconstruirumaidentidadecoletivamaisampla,
que abrangesse o grupo todo.

Dos tres textos, o mais incompleto tanto do ponto de vista redacional como
do contetido 6 5,12-16. Nele aparecem como caracten'sticas que identificam o novo
grup0 0S:

"s€mefci fac!i fe'rafa" -"sinais e prodfgios" -, feitos pelos ap6stolos, e: fe¢i e'san

faomofdymocz672 hdp¢;ttes -"e estavam todos unidos" (5,12).

Os sinais e prodi'gios atribuidos exclusivanente aos ap6stolos, identificados
com o grupo dos doze, sao urn indi'cio da acao de Jesus que tern continuidade mos
seus seguidores. Os doze continuam sendo o ponto de referencia para assinalar a
presenga visivel do Reino, sinal das doze tribos e do novo povo. 0 outro aspecto
que identifica o grupo, e o diferencia socialmente, 6 a sua unidade e sua unanimi-
dade, por6m agora fala-se de todo o grupo, nao s6 dos doze. Auniao aqui relatada
6 gen6rica. A pericope nao especifica se esta uniao era a nivel de id6ias, de atitudes
ou de bens.  Sendo uma uniao gen6rica 6 tamb6m indefinida e nao  serve como
modelo especifico de utopia.

Na  perfcope  4,32-35,  os  dois  aspectos  diferenciadores  do  grupo  sao  mais
desenvolvidos e especificados. Ela inicia identificando o grupo com a denominaeao
de:

pze'£hoz4s £67t pfstezcsdnfon - "multidao dos que criam" (4,32);

e nao o faz pelo grupo dos ap6stolos, como a pen`cope anterior. 0 grupo dos
doze, ap6stolos, passa a urn segundo plano. Os sinais e prodi'gios dos ap6stolos,
mencionados na pen'cope anterior, sao substituidos, nesta pericope, pelo poder do
testemunho com que anunciavam a Ressurreigao do Senhor (4,33)

A uniao gen6rica, mencionada em 5,12,  agora 6 muito mais concretizada.
Inicia a pen'cope afirmando que a multidao dos que criam:

``6n h,e hardia hal ha psyche mta" -"er8L a:In o corapao e a Eiha:" (4,3Z).

A uniao do grupo 6 identificada pela integracao de sentimentos e de espfrito.
Uma unidade de vida que fazia do grupo urn ideal de relacionamento, acolhida,
aceitacao, harmonia nas relag6es. Nao havia divisao de classes ou de etnias.  0
grupo encarnava o ideal do amor proposto por Jesus. Este era o primeiro sinal que
o identificava como seguidor de Jesus e o  diferenciava do sistema escravista.

0 texto explicita que o significado da uniao nao ficava reduzido a uma uniao
sentimental e afetiva, por isso introduz urn elemento profundamente novo e, com
toda radicalidade da afirmaeao, se pode dizer que revolucionario:

Eat.oude.Past.it6nkyp_pTch6ritonout66legentdionctu'uniall'enautofrsh6,pauta
faoj7id - "e ningu6m dizia que coisa alguma do que possuia era sua pr6pria,
mas todas as coisas lhes eram comuns" (4,32).
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A unifio gen6rica de 5,12 6 vivenciada como uma propostn e como urn pl.()jeto
de  vida  pessoal  e  social  de  partilha  radical  dos  bens.  Se  a  16gica  do  sistema
escravista 6 o lucro individual, a 16gica dos seguidores de Jesus 6 a solidariedade
comunitaria. Se o projeto do sistema escravista 6 a maxima acumula¢ao de bens,
o projeto da Boa Noticia 6 a construgao de urn espaeo cumunitario onde se busca
o ideal da justica

A perfcope indica as conseqtiencias concretas deste projeto de vida comuni-
taria, que desenvolve a uniao gen6rica de 5,12. 4,34 diz que:

oz.cZ6 gdr e7}dee's  fjs Gn en  oL4£ofs  - ``Nao  havia  pois  entre  eles  necessitado
algum„.

As conseqtiencias sociais do sistema escravista eram a escravidao e exclusao
de grandes maiorias do povo. As conseqtiencias do projeto da Boa Noticia de Jesus
sao a integraeao comunitaria e social de todas as pessoas, nao permitindo que
existam necessitados no grupo.

Na 16gica do sistema escravista, o escravo 6 uma fatalidade que tern que ser
aceita para que o sistema funcione, os excluidos sao uma necessidade inerente ao
sistema  que  nao  pode  ser  evitada.  Como,  no  sistema  neoliberal,  as  grandes
maiorias de excluidos fazem parte de uma 16gica econ6mica programada para que
o sistema funcione. As massas de excluidos sao urn mal menor, segundo a 16gica
neoliberal.

Na  16gica  do  projeto  construfdo  pelo  grupo  dos  seguidores  de  Jesus,  a
integragao das  pessoas no seio  da comunidade,  reconhecendo sua dignidade,  6
essencial ao pr6prio grupo. Conclui a pen'cope indicando qual 6 o caminho pratico
para atingir este projeto ut6pico:

diedtdetodeheh,dstokath6tidnti,schreiane3i,ch,en-"repaLrtia-seporcaldaLun,
segundo a necessidade que cada urn tinha" (4,35).

E a distribuigao comunitaria da riqueza que gera a justi9a, a igualdade e a
dignidade das pessoas. Este 6 o projeto e a utopia a ser construfda pelos seguidores
de Jesus, como sinal concreto do Reino e da presenga de Jesus no meio do grupo.

0 terceiro texto, pericope 2,42-47, retrabalhou de forma mais elaborada este
projeto do grupo. Nesta terceira redaeao, o v. 42 6 versiculo introdut6rio e sintese
ao mesmo tempo. Nele aparecem explicitos os quatro elementos fundamentais da
utopia do grupo:

esandeprosharterotrutest6didachet6ncLpost6lonkalt6koinopta,kaltek}dsei
tea drfoz4 facbi fcEfs proseztcfoo3s -"perseveravam na doutrina dos ap6stolos, e
na comunhao, e no partir do pao e nas ora€6es''.

Como as outras, esta terceira pericope confirma o papel fundamental dos
doze,s6queagora6explicitadonotermot6cnico:djdechG,correspondenteafuncao
de ensino e transmissao da Boa Noticia. Este termo sera usado durante os dois
primeiros  s6culos  para  denominar  o  contetido  essencial  da  fe  que  devia  ser
transmitido e aceito nas comunidades. i o fundamento da fe que da identidado
aos seguidores de Jesus. Posteriormente sera substituido pelo Creio. Adfdc!chG so
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ti|]t~7(> t\ itleolt7gia manipuladora e domesticadora do imp6rio. A fidelidade a dz.dcic/&G
levara os cristaos a nao aceitar o imperador como "deus", nem pagar seu imposto,
a conseqtientemente a sofrer a persegui€ao polftica.

A partilha, tanto de bens como de vida, 6 denominada nesta pen'cope com
outro termo t6cnico, que sera sin6nimo do ideal de vida dos cristaos: €€ faofnon!`c..
A koinom'a 6 sin6nimo de comunhao de vida e de hens. Este 6 outro dos elementos
fundamentais da nova utopia construida pelas comunidades. Ele se op6e a explo-
racao do escravagismo e do mercantilismo, que s6 ve nas pessoas meios de obter
lucro econ6mico. A pessoa, pelo sistema econ6mico, 6 vista como urn meio e nao
como urn fin. Na utopia das primeiras comunidades, a pessoa 6 o objetivo que da
sentido a comunidade, e conseqiientemente a sociedade. Ela nao pode ser instru-
mentalizada em funcao de outros objetivos, sejam eles econ6micos ou politicos. A
sociedade tern que ser construida a partir da categoira da faojno7tz'cL.

0 termo fe fazdsej fof drfoz4  (a fraeao do pao) 6 uma denominacao t6cnica,
tamb6m,  para mencionar a eucaristia ou a celebraeao do memorial da ceia do
Senhor, que nas pen'copes anteriores, mais primitivas, nao aparece. A fragao do
pao ].unto com fci€s prosez4cfaofs - as orag5es - sao a fonte de motivagao e susten-
tagao da nova utopia. Estes dois elementos, a fracao do pao e as orae6es, sao parte
essencial da utopia das primeiras comunidades, por6m, e ao mesmo tempo, eles
sao a fonte de sustentaeao da mistica ut6pica.

Ap6s o enunciado dos quatro elementos essenciais a utopia realizado no v. 42, a
pericope vai desenvolver o significado de cada urn desses elementos nos v. 43-46.

0 v. 43 desenvolve o significado do primeiro elemento da utopia: a djdczcfaG.
Como na pratica de Jesus, a dz.dechG 6 complementada com fe'rofo faa3 semefci -
prodigios e sinais. Nao especifica quais sao esses prodi'gios e sinais, essa indefini-
9ao 6 proposital estabelecendo uma relagao simb6lica entre o projeto das primeiras
comunidades e a pratica de Jesus. A Palavra e a agao constroem o sentido da Boa
Noticia. Esta coerencia gera na comunidade o /Z5bos - "temor" -, nao no sentido de
medo, mas segundo a teologia do femor EZofajsfar A aceita€ao da vontade de Deus
e identificagao pessoal com Ele gera nas pessoas urn novo espirito de confianf a.

Os v. 44-45 desenvolvem o sentido do segundo elemento da utopia: £G faojno-
#z`a. A koinonia tern duas dimens6es: Koinonia de vida e de bens. Estes versiculos
retomam os elementos enunciados em 4,32-34.

0 v. 46 explicita os dois ultimos elementos do projeto ut6pico:

te kldsei tote 6rtou ka`b tdi,s proseucha3s -"zi frapbo do pao e as orap6es" .

As orag6es se identificam ainda com a espiritualidade judaica e suas praticas
de oragao, fortemente associadas ao templo. A frafao do Pao vai sair do espaco
religioso oficial para entrar no coragao da vida do povo: as casas. As casas sao o

a:Vc°e]iuagd=S:faalor:E#£cro::gqauoaa:#dv:a:±S::o?::°src=:a¥,€::nat:::::oC:I::i:3:
se constr6i como diferente de todas as religi6es oficiais ate esse momento existen-
tes. A casa 6 lugar onde a mulher, as criangas, os doentes nao sao excluldos. Nao
6 uma casa s6, todas as casas sao espafo de acolhida e celebragao. Por isso nas
cases viwia-se.. a alegria e simplicidede de cora€ao (v. 46b).
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Conclui a pericope com urn Bentido de louvor, mum horizonte de esperanfa.
0 louvor a Deus,  a alegria, 6 uma conseqti6ncia direta deste projeto de vida e
sociedade elaborado nas primeiras comunidades. As pessoas se sentem felizes e
realizadas. 0 termo usado por Atos para especificar o resultado desta utopia 6:

3g%';i£;:Zi=±"oaldee¥:giy;:a);:,See#id:ap:euna°p€:nv±::bd°e#a"fjed]:c:d°a€ee::toa;rroac¥raan::
e tao destrm'da pelos diversos sistemas sociais baseados na explorafao das classes
e na exclusao das maiorias. Essa alegria 6 fruto concreto da partilha:

mefez6mbcb7io7D fraphGs en clgozzjdsej - "comiam juntos com alegria" (v. 46).

Este 6 o projeto de vida e sociedade a ser vivido e construido pelos seguidores
de Jesus nas diversas conjunturas hist6ricas.

AS CONTRADIC6ES Er`ITRE A uTopIA E A REALIDADE COTIDIANA
DOS CONFLITOS

As tres pericopes analisadas anteriormente representam a utopia das pri-
meiras comunidades cristas. Enquanto utopia, elas sao urn ideal a ser atingido.
Elas nao representam uma fotografia ou radiografia da realidade existente das
comunidades.  Isso  nao  quer  dizer  que  nao  houvesse  uma  pratica  concreta  e
cotidiana das comunidades, que servia de base para a construcao dessa utopia.
Temosexemplosconcretosdecomoseviviaesseideal.0casodeBarnab6vendendo
urn campo e partilhando com a comunidade (4,36-37); a opgao da comunidade de
assumir o cuidado das vitivas, excluidas pela sua condicao de mulher sem auto-
nomia social (6,1-7).

Embora exista uma pratica cotidiana nas comunidades que tenta viver a
utopia proposta, a realidade tamb6m indica que essa utopia estava longe de ser
vivida em  plenitude.  Ate porque a pr6pria concepgao de utopia 6  dinamica.  E
possivel mum determinado momento ter atingido niveis muito ideais de conviv6n-
cia igualitdria numa comunidade ou sociedade e  depois,  por diversos motivos,
regredir  a modelos  de  domina€ao  ou exploracao  social.  Isso nao invalida nem
diminui o sentido da utopia constrm'da, pelo contrdrio, 6 o que da sentido a sua
exist6ncia. A utopia 6 construida como referencial simb6lico do imaginario social,
com  o  objetivo  de  estabelecer  urn  horizonte  definido  de  para  onde  queremos
caminhar. 0 como, a metodologia, as estrat6gias, as circunstancias conjunturais
e estruturais devem ser definidas pelas pessoas de cada momento e conjuntura
hist6rica.

Asprimeirascomunidadescristasconstruframoimaginariosimb6licodasua
utopiaconscientesdequeelanaorefletiaatotalidadedapraticadascomunidades,
pelo contrario, existiam muitas contradig6es a serem superadas e autocriticadas.
Mas isso mesmo fazia mais urgente definir qual 6 o projeto ut6pico de comunidade
e sociedade que surge do anrincio da Boa Noticia de Jesus.

A consciencia das contradic5es entre o ideal da utopia e a pratica de muitas
pessoas e comunidades 6 indicada no pr6prio livro de Atos. No cap. 5,1-11, ap6s
apresentacao da utopia na segunda pericope, e do testemunho positivo de Barna-
b6, Atos mos narra a tentativa de fraude e corrupeao vivida por urn casal, Anania8
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a Safira. A perfcope conclui que este tipo de pessoas estao mortas para o projeto
ut6pico.  Nao  se  pode  pretender  viver  a  utopia  do  Reino  e  colocar  o  interesse
pr6prio, que 6 a 16gica do neoliberalismo, em primeiro lugar.

No cap. 6,1-8, surge urn conflito interno na comunidade, fruto da discrimi-
nacao das vitivas helenistas, estrangeiras. i certo que imediatanente a comuni-
dade  toma  como  referencia  o  ideal  ut6pico  e,  de  acordo  com  ele,  decide
descentralizar o poder dos ap6stolos , distribuir responsabilidades e autonomia aos
cristaos helenistas, procurando a justiga e igualdade dentro da comunidade.

0 conflito do poder 6 talvez o mais forte dentro das comunidades. Nao em
vao, 6 a tentagao maior que Jesus teve que rejeitar. Atos 15 recoThe a controv6rsia
entre  as  comunidades  de  tend6ncia  helenista  e  as  de  tendencia judaizante.
Inclusive, existe a hip6tese de que urn dos eixos redacionais de Atos seja conciliar
este gravissimo conflito interno, que ameaeava dividir as comunidades. Atos 15
seria a dobradica redacional que pretende administrar este conflito, dando uma
resposta conciliat6ria ao mesmo, embora com contradig6es. De fato, o conflito de
poder entre os que se consideravam detentores da autoridade central, o grupo de
Tiago na comunidade de Jerusalem, e as comunidades de tendencia helenista, que
pretendiam autonomia para definir sua forma de viver o Evangelho, perpetua-se
durante anos, s6culos, talvez podemos dizer que ate hoje.

Em resumo, podemos dizer que a construgao da utopia das primeiras comu-
nidades cristas nao pretende ser urn falso idealismo da realidade concreta delas.
0 simbolismo ut6pico ten como objetivo propor urn desafio a ser construido de
forma dinamica em cada momento social hist6rico, para todos os que acreditam
na Boa Notfcia de Jesus. A construgao do Reino passa pela construeao da utopia
hist6rica.  Ela  nao  esgota  o  sentido  do  Reino,  por6m  este  nao  existe  sem  a
construgao hist6rica. Este 6 o sentido aut6ntico da utopia das primeiras comuni-
dades.Nao6umafotografiamasumhorizonte.Nao6umareceitamasumdesafio.
Nao 6 uma meta mas urn caminho. Ela 6 construida no es forgo cotidiano de cada
mulher  e  homem,  e  na  esperanea  da  semente  que  germina  al6m  das  nossas
vontades individuais e coletivas.

Castor Bartolom6 Rwiz
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