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Paulo Lockmarm

1. Colossenses e Efesios: Autores e destinatarios

Sequeremosnosreportaraanalisesociorreligiosadolugarepapeldamulheredo
homem na relagao familiar, 6 importante firmar uma posicao sobre quem escreve, de
quelugarsociorreligiosoescreveeparaquemesci.eve.Aindaquedemodobreve,poiso
prop6sito do aitigo nao 6 aportar algo nesta discussao, mas, sim, no tema da familia e
suas relac6es intemas; temos, assim, limites estreitos para a primeira discussao.

Quanto a autoria, a discussao 6 extensa; alguns cr6em que nem Efesios nem Co-
lossenses sao de autoria paulina; outros cr6em que Colossenses foi de fato escrita por
Paulo, e Efesios seria uma versao mais desenvolvida de Colossenses, feita por disci-
pulo de Paulo.

Gosto do sumario que J. Schreiner e G. Dautzengerg fizeram da questao da auto-
ria paulina, ou nao, de Efesios e Colossenses': Na falta total de informag6es sobre a
formacao do co/pifspc%!/z.73##€, a questao da autenticidade deve ser estudada segundo
os crit6rios internos, a saber, a lingua e o estilo; a teologia e a finalidade, a situagao e a
forma das cartas, sempre comparando-as com o conjunto das cartas paulinas univer-
salmente aceitas. Considerados em si mesmos, cada urn dos argumentos contra a auto-
riapaulina6maisoumenosconcludente.Mastamb6mseenfi.aquecemmaisoumenos
admitindo, por exemplo, uma grande flexibilidade lingtiistica e uma constante evolu-
cao teol6gica do Ap6stolo e supondo que as suas intenc6es, alias claras, nao foram
bern expressas nessas cartas, ou aceitando o procedimento -nao facilmente encontra-
digo nas cartas reconhecidamente paulinas - de citar e refundir cartas anteriores para
novos destinatarios. Esse argumento, por6m, n5o pode, por si s6, assegurar a redaeao
paulina.Apesardetodosestesargumentos,osautoreschegamaconclusaodequenem
Colossenses, nem Efesios, s5o de autoria paulina.

De todos2 os autores de introdug6es ao Novo Testamento, a mais forte 6 a aborda-
gem de Ktimmel ao tema da autoria, ou nao, de Paulo para Colossenses: "Com base na
linguagemenoestilo,pot.tanto,naoharazaoparaduvidardaautoriapaulinadaepisto-
1a"3. Mas ele tamb6m vai considerar os temas teol6gicos, freqtientemente usados para

1.  SCHREINER, J. e DAUTZENBERG, G. Formcz e Ej¥!.gGj!ci.¢s cJo IVovo  res/c7"!c;7fo. Sao Paulo: Paulinas,1977,

p.147-148.

2.  Obras consultadas:  BORNKAMM, G. EsfwcJi.os sob/.e a/ Ivi/evo  res/flr7!ejtfo.  Salamanca:  Sigucmc,  1983, p.  145;
WIKENHAUSER, A. /J!f/.oc/wccz.6;7 ,4 / IVz/evo ref/¢777c/I/o. Barcelona: Herder,1960, p. 299-312; LOHSE, E. /J!//.o-
czzt€6o czo IVovo  rcs'/ci717c72/a.  Sao  Leopoldo:  Sinodal,1974.

3.  KUMMEL, W.  G. /7!/7.odrcGo czo IVovo  rcLsfa777ej!/o.  Sao Paulo: Paulinas,  1982, p. 447-453.
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negar a autoria paulina, como, por exemplo, Cristo cabega da Igreja e cristo cabega do
corpo, que 6 a Igreja (cf. Cl 2,10; 2,15 e/ou Cl 1,18-24; 2,19). Derrubando, tamb6m,
tais argumentos, ele vai concluir, dizendo: "Todas as provas induzem a conclusao de
quecolossenses,provavelmente,jausadaporJustino(Dial.85.2;138.2)eincluidano
Canone de Marciao, deve ser considerada uma epistola paulina."

NocasodeEfesios,haumadiscussaomaiscontundentepelanaoautoriapaulina.
Aqui, o tema acerca do autor se confunde com a discussao dos destinatarios, visto nao
constar em alguns dos papiros mais antigos, como P 46, a expressao em Efeso (cf. Ef
1,1). Quase podemos ser conclusivos: se foi enviada aos Efesios, a carta, de fato, n5o
poderia ser paulina, pois o autor parece nao conhecer os destinatdrios; veja-se  1,15;
2,1 ; 2,11 ; 4,17; "... pois dirige-se a eles como cristaos gentios, que estao prestes a ter
cortadassuasrelag5escomacristandadejudaica(2,11)"4.Haumaevidenteimpessoa-
1idade na carta; mesmo o catalogo familiar 6 mais uma tese do que uma recomendac5o

%eun:[Pas:#easi:L°oct°e::dcaonma::gmr:upa£€%dff(ecsf6Fcff:£t[|39:2bs::iLn6sd:::da°dain££?::a:aevd]:
fato nao foi Paulo que escreveu a carta, ou que aqui temos a famosa carta aos Laodi-
censes (cf. Cl 4,13-16). Ha, ainda, a hip6tese de Efesios ser uma carta chama de enci-
clica. Segundo Wikenhauser5, a carta aos Efesios seria de fato ulna carta circular "aos
santos e fi6is em Cristo Jesus". Isso incluiria aquele circulo de igrejas: Colossos, Lao-
dic6ia e Hierapolis (cf. Cl 4,13).

Para ajudar nesta discussao, estamos acatando o argumento de que Colossenses
6 uma carta paulina. Efesios, por6m, cont6m grande parte do material de Colossenses6
e diverge tamb6m de Colossenses em alguns temas, al6m de conter material teol6gico
estranho a Paulo, como esta id6ia do casamento celestial, que 6 a uniao de Cristo e a
Igreja (cf. Ef 5, 25) -texto objeto de nossa reflexao mais a frente. Por isso, podemos
considera-1a como uma carta deutero-paulina.

De todos os modos, os dois catalogos familiares, e mesmo os catalogos de vii.-
tudes (cf. Ef 4,25-5,20), se inserem numa escola paulina de teologia e pastoral (ver
Rm  12,9-21). Mesmo Colossenses, com urn estilo, em alguns aspectos, urn pouco
distante das cartas classicas de Paulo, como Romanos, Corintios, Galatas, Filipen-
ses, Tessalonicenses, apresenta, em varios momentos, preocupac6es paulinas com a
Igreja. Como, por exemplo, definir a Igreja como Colpo de Cristo (cf. Cl 1,24,1Cor
12,27), Ademais, Colossenses inicia-se como aut6ntica carta paulina: ``Igualmente
em 2Cor I,1 ; Fl 1,1 e lTs  1,1, Paulo e Tim6teo aparecem como autores"7. Isso para
afirmar a autoridade apost6lica, especialmente frente as heresias. Esse fundamento
eclesiol6gico e paulino 6 decisivo nas cartas aos Corintios, Romanos, Galatas, como
em Colossenses e Efesios (cf. Rm  1,1;  11,13;  1Cor  1,1; 4,9; 9,1s; 2Cor  1,1;  11,5;  Gl
1,1,17; Ef 1 ,1 ; 2,20; Cl 1,1). Assim, os catalogos dom6sticos, em colossenses e Efesi-

4.  KUMMEL, W. G. op. cit., p. 461.

5.  WIKENHAUSER, A. op. cit., p. 309.

6.  VIELHAUER,  Philipp.  fJz.sfc;;.;.¢ de /a fzte;.4!f!f7.fl  C7.i.sfz.czj!cI P;.I.#i!.fj.va.  Salamaiica:  Sigucmc,  1991,  p.  225.

7.  SCHWEIZER,  Eduard. £cz c¢/./cz cz /as Co/arse/7Scs.  Salalnanca:  Sigucmc,1987, p. 23.
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os,porn6sescolhidosparaestudo,seinserem,comovimos,numacontribuigaodatra-
die5o que se reporta a Paulo.

Quanto aos destinatarios, estamos com urn pdblico amplo de igrejas que se es-
tendia as regi6es de Colossos, Laodic6ia e Hierapolis, conforme C14,13, composto,
em sua maioria, de gentios convertidos ao Cristianismo8.

2. Casamento e Familia: A relacao homem e mulher no mundo do Novo Testa-
mento

Consideremos o pano de fundo sobre o qual sao construidos os c6digos dom6sti-
cos de Colossenses e Efesios. Como uma forma de introdugao ao estudo do texto pro-
priamente dito, isto sem retroceder muito, historicamente, no mundo biblico, princi-
palmente porque outros artigos ja tratam disto nesta edigao de Estudo Biblico.

Naodaparaentrarnadiscussaodotexto,oumesmofalardafamilianascomuni-
dades destinatdrias das cartas, sem considerar o horizonte familiar onde se forjara o
querigma cristao, que chegou as regi6es de Colossos, Laodic6ia e Hierapolis, atrav6s
do minist6rio de Paulo e outros. Assim como considerar tracos fundamentais de ho-
mem e mulher no mundo judaico e grego-romano. Comecarei pelo estudo dos termos
homem, mulher, casamento (bodas) e casa, este no esti.eito sentido que Paulo mencio-
na acerca de diversas familias, tais como: "... saudai os da casa de Arist6bulo, [.„] os
da casa de Narciso..." (Rm  16,10-11).

a) 0 homem

0 conceito basico de homem 6 gen6rico; alguns dicionarios biblico-teol6gicos
nem mencionam o vocabulo homem enquanto marido e pai. Diferentemente do con-
ceito mulher, que 6 vista por todos, acima de tudo, como esposa e mac, ou como o que
de pior havia na sociedade, como veremos a frente.

Assim,ohomem-marido,cz/?Gr,6aquelequegaranteosustento,governaafami-
liaeasociedade,tipicamentepati.iarcal,6oguerreiroeprovedordacasa,eporissose-
nhor de sua esposa e filhos; estes lhe pertencem9. As comunidades cristas primitivas
orientavam-se inicialmente em redor destes conceitos. 0 uso de cz/€Gr (homem e inari-
do) 6 ben coiinecido nas pastorais; a expressao 777j.czs gy77czz./cos cz7tc^r, marido de uma s6
mulher, como qualificaeao do bispo (cf.1Tm 3,2), 6 bastante usado. A ele, cz7ceA7~ (mari-
do),cabiaestabeleceradisciplina,ecastigarquandoestaeraquebrada,emais:"Como
sacerdote, cabia-1he celebrar o saci.ificio, pronunciar as orag6es, especialmente a ben-
cao a mesa, mas 6 tamb6m urn mestre"`°.

8.MALE:TIN.Ralpl\.Colossiiins:TheChui.ch'sLord&TlieCl.I.istiai.'sLibei.ty.Sid\\ey..PatemostorPress,\972,p.7.

9.Vor{LKNDER,H.AnGi.--Mariclo--Homeln'--Senhor.inDiciondriolnteliracionaldeTeologiadoNovoTesta~
mc7zfo.  Vol  11.  Sao Paulo:  Vida Nova,  1982, p. 374.

10. VORLANDER, H.  op. cit.,  p.  375.
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0homemisraelitadeviasesentirumprivilegiado.SegundoRabiJudabemllay,
ohomemdeviafazertresglorificag6esdiariasaDeus:"LouvadosejasSenhorporque
naomefizestepagao,louvadosejasporquenaomefizestemulher,louvadosejaspor-
que nao me fizeste inculto!  Louvado sejas porque nao sou pagao, porque estes sao
comonadapei.anteti;louvadosejasporquen5omefizestemulher,porqueelasnaose
sujeitamaosmandamentos;louvadosejasporquenaomefizesteinculto,porqueoin-
culto nao teme ao pecado"'].

No mundo grego-romano, o conceito hegem6nico era o do po/er/cz#c!'/I.czs', "pai
de familia", o queja denota o govemo do homem sobre a mulher, os filhos, a casa e a
que nela se inclui, como empregados, escravos, enfim, tudo lhe pertencia. Ele, no en-
tanto, estava sujeito a tres principios, especialmente as  familias romanas, os quais
Cram:grczv!.fas',pJ.eJczJefI.rep/!.cJ.fczf."Agrczw.fczseraosentidoderesponsabilidadecom

que o romano encarava os acontecimentos (hist6ria), as vezes ate os mais triviais, im~
pedindo-oderesolug6esimaturaseentusiastas.Apz.ef¢Seraparaoromanoaaceitagao
geraldospoderesexistentes,tantohumanoscomodivinos;significavamot>edienciaa
autoridade.Asz.7xp/I.cz./as6aqualidadedohomemquev6claramenteosfatostaisquais
sao"'2.Haviaumsensomuitoobjetivonarelagaodiaria;ospap6isestavamdefinidos,
homem, mulher, filhos, escravos, nada deveria ser mudado; o que garantia isso era a
educagaoquecomegavanafamilia.Aeducagaoromanaeraresponsabilidadedafamin
lia como urn todo, que respeitava muito a tradigao dos antepassados]3.

0 Cristianismo vai mexer em alguns destes relacionamentos, como veremos no
exame do texto.

b) A irmlher

0termousualparamulhernoNovoTestamento6g)#7e'4.Designaumainfinida-
de de situag6es: amante, empregada, noiva, esposa, vitiva; aponta, assim, o ser huma-
nodosexofeminino.Masquando6chamadade#€efe7(mae),6porquetemumaposi-
gaosocialmaisi.econhecida(cf.Mtl,18;10,35;12,46;Mc5,40;Lcl,15;7,12).Haca-
sos onde a palavi.a 6 usada como metafora'5. Interessante 6 que o termo c/cera (vitiva)
caractei.izatamb6mamulherpobreedeflagranteindig6ncia;porexemplo,avitivapo-
bre citada por Jesus como a que deu a maior ofei.ta (cf. Mc 12,42).

Em Israel, a mulher, pelo sentido patriarcal da sociedade, era extremainente dis-
criminadaeoprimida,salvorarissimasexcec6es.Somentenomandamento"honrateu
paietuamae"elaestaemp6deigualdadecomohomem.Enquantom5e,6merecedora
derespeito,masseest6ril,ficasujeitaatodotipodehumilhagao,inclusiveserti.ocada

11. LEIPOLDT, J. c GRUNDMANN, W. E/ /7I"7ido de/ IV"evo  reJffl;7!eJlfo. Madrid: Cristiaiidad,  1973. p.  191.

12. GIORDANI, Mario Curtis. fJz.sf6rj.cz de Ro/7zcz.  Pctr6polis:  Vozcs,1968, p.151.

13. GIORDANI,  M. op cit., p.152.

14. VORLANDER,11. op. cit., p. 216.

15. LEIPOLDT, J, c GRUNDMANN, W. op. cit., p.  I 90.
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por outra. Em alguns tratados rabinicos, a esterilidade feminina podia ser motivo de
div6rcio (cf. Lc  1,25).

Os escritores judeus criaram figuras femininas estimadas e mencionadas com
respeito, como Ester e Judite. Isso aponta urn espago social pequeno, onde algumas
mulheres se fizeram respeitar. A verdade 6 que, numa sociedade patriarcal, a cultura e
a tradigao legitimaram o dominio masculino. Mas sempre 6 possivel encontrar as mu-
1heres que resistiram e marcaram presenea (cf. Nm 27,1-11).

No periodo do Novo Testamento, desde as sinagogas ate o templo de Herodes, as
mulheres ficavam separadas dos homens; estes ficavam no atrio de Israel; e elas, mum
espago separado. No caso do Templo, havia ate uma galeria, onde podiam observar o
atrio dos homens, por6m, com 15 degraus de distancia, separando-os. Havia algumas
sinagogas, onde a galeria das mulheres tinha urn acesso separado, para que elas nao ti-
vessem contato com os homens. Na sinagoga, somente se celebrava a cerim6nia depois
que houvesse dez homens, nao importando o ntimero de mulheres'6.

Essa descric5o apenas ilustra o quadro de discriminagao por n6s mencionado.
Vejamos outros momentos onde tal discriminagao ocorre.

Ainda dentro do quadro religioso, as mulheres estavam isentas de peregrinar a
Jerusalem por ocasiao das festas nacionais, de residir nas tendas quando da festa dos
tabernaculos, e de balangar os ramos na mesma festa. Desaconselhava-se a urn pai en-
sinar a Tora a uma filha; segundo o Rabi Eliezer, era perda de tempo'7.

Essa manipulagao religiosa criava uma situagao, de fato, extremamente opressi-
va para a mulher,1egitimando sua total aus6ncia de liberdade, pois passava de proprie-
dade do pai para a do marido. Esta situagao pode ser ilustrada pelo texto de Eclesiasti-
co 42,9-14:

"Uma filha 6 para o pai uma preocupagao secreta,

e a inquietacao por ela tira o sono;
na juventude, para que n5o passe da flor da idade;
depois de casada, para n5o ser repudiada;
na virgindade, para nao ser seduzida
e ficar gravida na casa patema;
estando com o marido, para que nao caia elm falta;
coabitaiido com ele, para que n5o fique est6ril.
Em relagao a filha ind6cil redobra a vigilancia,
Para que nao faga de ti a irrisao dos inimigos,
o comentario da cidade, o alvo de ajuntamento do povo,
e te cubra de vergonha diante da inultidao.
Nao fixes teu olhar na beleza de urn ser humano,
nem te sentes no meio das mulheres.

16. LEIPOLDT, J. c GRUNDMANN, W. op. cit., p.191.

17. LEIPOLDT, J. c GRUNDMANN, W. op. cit., p.  191.
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Porque, assim como 6 das vestes que sai a traga,
tamb6m 6 da mulher que procede a malicia feminina.
i preferivel a maldade do homem a bondade da mulher;
uma mulher cobre de vergonha e exp5e ao insulto."

Entre os absurdos do texto o maximo 6 preferir a maldade do homem a bondade
da mulher.

0quadrodomundogrego-romanonao6maisbondosocomamulher.Emseuli-
vro,Osc7z.fc¢%/ofc7eJesus,AnaMariaTepedinodenunciaumretrocessonacondigao
damulhernasociedadegrega:"Algunsespecialistasargumentamqueoquaseonipre-
sente patriarcalismo foi precedido por urn periodo longo e beneflcente do matriarca-
do,comomencionamosantes.Emborasejadiscutivel,V.Bulloughargumentaqueas
mulheres mos poemas hom6ricos (s6culo IX ac) tinbam uma posigao melhor do que
Posteriormente na sociedade grega"]8.

NaGr6cia,ohomemeracomonoJudaismo:osenhor(kyrl.e).Masamulhertinha
urn pouco mais de liberdade que no Judaismo, podendo desenvolver atividades extras
a casa; algumas se tornaram artistas e mesmo administradoras de bens de familia.

Na administragao romana, havia diversidade de conceitos conforme as culturas
ondeelasdominaram,masoprincfpiododireitocivilromanodefineolugardamulher
a partir da instituicao do matrim6nio, o qual era definido como: "a uniao do homem e
da mulher, uma uniao por toda a vida, na comunhao do direito divino e humano"19.

Havia principalmente maneiras como a mulher era entregue ao homem, numa
delas chamada cit" 773cz7€%, em que a mulher passa da dependencia do seu marido e do

pai deste. Na outra forma, chamada sz.77e ;77cz77#,  a mulher continua a pertencer a sua
pr6priafamilia,seusbensnaopassamaintegraraspossesdomaridoesuafamilia,mas
tamb6melasegueadministrandoseuspr6priosbens.Elaadquirenof!.7ie;7?cz;?%unali-
berdadejui.idicaquenaopossuianaoutraforma.Oshistoriadoresentendemqueesta
expressao tamb6m legitima de sociedade familiar chamada fz.#e 7ac¢;% foi posterior, e
uma conquista para as mulheres2°.

Finalmente, existe, posteriormente, em fungao ate das guerras de conquista de
Roma, a mater fami|ias2].

c) o casameitio

Aqui, no que tange ao mundo romano, ja consideramos, mas sublinhamos algo
fundamental do mundo judaico incorporado a viv€ncia crista.

18. TEPEDINO, A.  M. 4s Dz-sc!ZJ#/¢s cJe /esws..  Pctr6polis:  Vozcs,  1990, p.  59.

ig. GlolroANI, M. op cit., p.  i55.

20. ibidem, p.  156.

21. ibidem,  p.153.
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0 casamento ocorre dentro do cla, os anciaos nas aldeias dirigem o cli, que in-
clui av6s, tios, etc. A familia 6 uma parte deste cla (cf. Mc 6,3-4). Os jovens se casam
muito cedo, as mulheres desde os 12 anos e meio; sao os pais dessasjovens que combi-
nam o casamento. Como ajovem mulher que ia para outra familia, a familia do futuro
maridotinhadecompensai-aperdacorrespondentedotrabalhodajovemquelhesfora
tirada; isso era pago com dinheiro; mais antigamente com animais ou mesmo trabalho.
Esse fato fez surgir o noivado; nesse tempo, o noivo ja 6 responsavel pela noiva22.

Asbodaseramumagrandefesta,dasmaioresdocla;afinal,porelasepropagava
a heranga e tradigao da familia e do cla. A mulher deixava de ser propriedade do pai
para ser do marido. Alguns rabinos promoveram urn conceito muito negativo das mu-
lheres,comfrasescomo:``Hahomensquenaover5ooinfemo,poistiveramumaespo-
sa perversa"23. Em tempos de Jesus, quando umjovem se casava costuinava dizer-se:
"Vai ser 777cz/zcz ou para #to/ze". "Pois os comentarios rabinicos sobre Prov6rbios 18,22

e Eclesiastes 7,26, ou seja para #£cz/zcz, uma esposa vigorosa; ou /73o/ze, a mulher mais
amarga que a morte"24.

No Judaismo dos tempos de Jesus, a poligamia, antes aceita, 6 quase inexistente,
a nao ser em gente muita rica. 0 casamento era, em geral, monogamico. 0 adult6rio
era severamente punido (cf. Jo 8). 0 div6rcio era praticado, algumas vezes, por moti-
vosfuteis,comoqueimaracomida,eamulherrepudiadacaiaemdesgraga;porissoas
gi.avesrestrig6esfeitasporJesus(Mtl9,3-10),eseguidas,emcertostemos,porpaulo
(1Cor7,10-16).

d) A casa

No Novo Testamento, as express6es oz./car e oz./cz.cz, tern o mesmo significado que
no grego secular e a Septuaginta25. Urn dos usos mais freqtientes 6 o do lar, lugar de
abrigo da familia (cf. Mt 2,11 ; 7,24-27; Mc 7,30;  1 Cor 1,16; 2Tm 1,16). A casa era li-
derada pelo pai, embora os filhos exercam diversas tare fas; a grande administradora
deste refugio era a mulher. Havia muito o que fazer numa familia palestinense; muitos
tinham servos-escravos; e quem organizava os pap6is, dando mesmo as ordens, era a
mulher. Os homens estavam quase sempre envolvidos com os tare fas extra-casa, cui-
dando dos rebanhos, da oficina, se artesao, negociando; o dia-a-dia da familia ei.a qua-
se sempre cuidado pela mulher.

Ha uma circulacao de sentido entre templo, igreja e casa. A casa por excel6ncia
era o Templo, sim, a grande casa, dai nao ter sido dificil pal.a as comuiiidades cristas
primitivas de origemjudaica abrigarem a igreja como comunidade da fe. Isso, na ex-
pressao do cla e da familia, ja fora uma experiencia, ao pai, cabia o papel de sacerdote

22. DANIEL-ROPS, Hcnri. fro;7ib7.es); Cos¢s Dc/ IV!/evo  res/#;7ic7!/a.  Navarra:  Vcrbo Divino,1986,  p.19.

23. DANIEL-ROPS, Hcnri. A v!.c/¢ d!.d„.cz ;zos fe7j2pas de /cs'#s.  Sao Paulo:  Vida Nova,  1983, p.  91.

24. DANIEL-ROPS, Hcnri. op. cj.f„  p. 92.

25. GOETZMANN, J. Oikos c Oikia. Di.cz.a;!d7-!.o /7!fe;-;I¢cz.o7zfl/ c7e reo/ogz.a cJo IV. 71  Sao Paulo: Vida Nova,  1981, vol.
1'  p.  366.
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dom6stico. Por isso, nao foi dificil para as familias judaico-cristas passarem isso tarn-
b6m aos gentios,  as igrejas do mundo  grego-romano.  Paulo menciona que o casal
Aquila e Priscila reunia ulna igreja em sua casa (cf. Rm 16, 3-5).

3. Fstudo de Cl 3,18-19 e Ef 5,21-33

Aperfeitacompreensaodestetextodeveserfeitanaconcepc5oprimeirodanova
natureza do crente em Cristo Jesus. Em Colossenses, a afirmacao 6: "... se fostes res-
suscitados juntamente com Cristo, buscai as cousas la do alto, onde Cristo vive [...]
porque morrestes, e a vossa vida esta ocultajuntamente com Cristo, em Deus" (Cl 3, 1
e3).Econtinua:"Fazei,pois,morreravossanaturezaterrena..."(C13,5).Eanovana-
tureza do ser ressuscitado em Cristo 6: "Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, sam-
tos e amados, de ternos afetos de miseric6rdia, de bondade, de humildade, de mansi-
dao,delonganimidade.Suportai-vosmutuamente,casoalgu6mtenhamotivodequei-
xa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim tamb6m perdoai-vos; aci-
rna de tudo esteja o amor, que 6 o vinculo da perfeigao" (Cl 3,12-14).

Diante dessa nova realidade de relag6es, onde, como tamb6m disse Paulo, que
estao revestidos do novo homem, onde nao existem mais diferengas, segundo a ima-
gem daquele que os criou, nao ha, portanto: "grego nemjudeu, circuncisao nem incir-
cuncisao,barbaro,cita,escravo,1ivre,por6m,Cristo6tudoemtodos"(C13,10s).Qua-
sesepodeaplicaraoqueestaditoaosGalatas:"...evosrevestistesdonovohomemque
se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou no qual
nao pode haver grego nemjudeu, circuncis5o nem incircuncisao, barbaro, cita, esci.a-
vo, livre; por6m Cristo 6 tudo em todos" (Cl 3,10-11).

Diante desta ampla lieao, como intexpretar a velha li?ao: "Esposas, sede submis-
sas ao pr6prio marido, como conv6m no senhor" (C13,18)? Como conv6m no senhor,
6, na coiicepgao da velha lei, na intelpretagao opressiva e discriminat6ria do patriarcaH
lismo rabinico, ou na novidade dos ressuscitados em Cristo?

Gosto da intexpretacao feita por Karl Barth do texto de Gn 1,26s, isso porquc clc
trabalha o conceito de que a nossa vida de homem e mulher esta oculta em Deus; rctor-
namos a buscar em Deus a natureza pi.imordial da imagem de Deus, homem e mulhcr
ao mesmo tempo. Vejamos o que diz Barth: "Tamb6m disse Deus: Fagamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhanca; tenha ele dominio sobre os peixes do
mar, sobi.e as aves dos c6us, sobre os animais dom6sticos, sobre toda a tei-ra e sobre to-
dos os r6pteis que rastejam pela tei.ra". Criou Deus, pois, o homem a sua imagem e sc-
melhanga, a imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou". Apluralidade quc sc
expressa no v. 26a nao 6 urn plural de majestade, mas, sim, uma express5o da plui.ali-
dade divina que se reflete mos relacionamentos mutuos da exist6ncia humalla colno
homem e mulher. No v. 27b, a imagem se define em temos de Deus cria-los . A id6ia dc
umaauxiliadoraquesejaz.cJo^77cczparaohomem(cf.Gn2,18)significa"companheira".
0 que se procura 6 urn ser que se assemelhe ao homem, por6m diferente dele. Se cstc
ser fosse meramente como ele, uma repeticao, uma multiplicagao num6rica, nao scri{`
eliminada a sua solidao, porque nao se confrontaria com ele como sendo outro; polo
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contrario, o homem meramente reconheceria nele a sua pr6pria pessoa. Se, por outi.o
lado, fosse meramente diferente dele, urn ser de uma ordem totalmente diferente, a so-
1idao dele nao seria eliminada, pois o homem seria confrontado por aquele outro, mas
nao como sendo urn outro que realmente lhe pertence; pelo contrario, seria urn encon-
trodotipoqueohomemtemcomaterra,asarvores,osrios,comoelementosnaesfera
dele, mas nao como companheiro que ocupajuntamente com ele aquela esfera, cum-
prindo nela os seus deveres. Para ser criado "born", o homem precisa de urn ser seme-
lhante a ele, por6m, diferente dele, de tal modo que, nele, reconhecera a sua pr6pria
pessoa.E,maisqueisso,esseoutrosereparaeleumr#taocertamentequantoele6um
Ew, e o homem 6 para este ser, urn r# tao certamente quanto este 6 urn E#"26.

Voltandoaotexto,entendoque,emborapare?aisoladamenterepetirumpreceito
pati.iarcal e opressivo sobre a mulher, o contexto literario, ou seja, a catequese paulina
prop6eumaoutradiregao,que6aconstrueaodeumanovarelacaoentrehomememu-
lher.  Especialmente  quando  reforcamos  esse  entendimento  com  a recomendac5o:
"Maridos, amai as vossas esposas e nao as trateis com amargura" (C13 ,19). Schweizei.

diz que essas recomendac6es se inserem na jurisprud6ncia das tat)uas dom6sticas do
mundo greco-romano, onde a influ6ncia de uma 6tica perversa e uma moral mundana
deixava esposas, filhos e servos muito desprotegidos27.

Quando saimos de Colossenses para Efesios, a lgreja sentiu necessidade de de-
senvolver melhor o conceito e o seu entendimento. Pois tamb6m aqui o texto propria-
mente dito 6 precedido dos mesmos fundamentos presentes em Colossenses. Depois
do discurso dos dons e minist6rios na Igreja, ha urn convite: "Isto, portanto, digo, e no
Senhor testifico, que nao mais andeis como tamb6m andam os gentios, na vaidade de
seuspr6priospensamentos"(Ef4,17).Aexortagao6deabandonarovelhocaminho,o
modo de andar. Neste trecho, o verbo 6perz.pczfGo (ando), usado como modo de viver. E
o convite 6: "Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai G7erz.pczJcz.-
/e/". Aqui, o imperativo soa como o inicio de uma nova ordem de reac6es humanas;
vejamos: ".. . e andai em amor como tamb6m Cristo vos amou, e se entregou a si mes-
mo por n6s, como oferta e sacriflcio a Deus em aroma suave" (Ef 5,1-2). A ordenanga
antes de ser: "mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao senhor", (Ef5,22), 6
na verdade uma ordenanga a que todos, na nova comunidade, devem se submeter; an-
dar em amor uns aos outi.os, na medida com que Cristo mos amou. Uma comunidade
fundada no amor (c!gapcJ, o amor doagao de Deus em Cristo.

Percebemos uma curiosidade deste texto e que explica por que a pericope desta
tabua dom6stica comeea no verso 21 : 6 que o verbo icpczJ6sso777cz7., na forma do partici-

pio #po/o5'sd77tc;7oz. (sujeitai-vos), encontra-se somente no verso 21, que rege a agao
tamb6m do verso 22, o qual, se lido literalmente, ficaria: "... as mulheres aos pr6prios
maridos como ao Senhor." Ai, entao, contestamos; nao da sentido. Mas 6 o que esta es-
crito literalmente em Ef 5,22!  Portanto, o que traz sentido 6 o vel.bo s'}f/.cz.fczr-s'e, pre-

26.CitadoporBEOW,C.Gyn6.Mu\l\or,inDiciondriolnternaciol.aldeTeologiadoN.T.SaoPan\o..Vida.Nova.Vo\.
11['  p.  217.

27. SCHWEITZER, A.  Op. ci./., p.182-183.
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sente no verso 21. S6 que la o verbo prepara uma outra verdade que se soma a reco-
mendaeao do verso 22, qual seja: "...sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo."
(Ef5,21).Assim,overbopoderiacircularnosdoissentidos;setodocristaoressuscita-
do em Cristo deve estar sujeito, ser servo dos irmaos e irmas, 6 valido dizer: "... ho-
mens estejam sujeitos a vossas esposas, como ao Senhor." Forte, nao 6? Mas perfeita-
mente dentro da 16gica do amor proposto em Colossenses, e em Efesios. Isso sem con-
siderarque,nestanovasociedadedosquepassamaviveremCristoeemseuamor,nao
pode haver mais judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher
(G13,26-28; Cl 3,10s; Ef 5,1-2.21T22).

Concluindo,poderiamosmostrarqueosimbolismoricodeEfesios,aodescrever
o clever do inarido, radicaliza mais ainda, pois o identifica com o minist6rio vicario de
Cristo, que deu sua vida pela Igreja. Cabe ao marido dar sua vida pela sua esposa, pois
ela 6 a sua pr6pria carne (cf. Ef 5,25-33). Assim, nenhum cristao, em sa consciencia,
pode julgar que a mensagem paulina aponte a dominagao do homem sobre a mulher,
especialmenteseconsiderarmosocontextoliterariomaiordeColossenseseEfesios.
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