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0 andncio de Jesus no terceiro milenio

Jose Raimundo Oliva

Introducao: Periodo apost6lico

Ap6s a morte e ressurreicao de Jesus, estabelece-se o periodo entre os anos 30 e
70 como denominado "periodo apost61ico", durante o qual as comunidades tinham a
presenca das testemunhas que conviveram diretamente com Jesus. 0 periodo entre os
anos 70 e 135 e chamado subapost61ico por causa do desaparecimento da maioria des-
tas testemunhas, e e neste periodo que as comunidades de fe assumem uma organiza-
cao j a com carater institucional, constituindo-se em "igrej as" plurais e diversificadas.
Pode-se perceber que Lucas, ao redigir o livro dos Atos dos Ap6stolos, provavelmente
no fim da d6cada de 80, procura acrescentar as narrag6es dos evangelhos uma narra-
95o especifica sobre as experiencias de algumas das primeiras comunidades neste pe-
riodo de 40 anos entre a ressurreic5o de Jesus e a organizac5o das igrejas.

Lucas sofre uma forte influencia do "evangelho de Paulo", contudo redige os
Atos com uma perspectiva e intencao teol6gica pessoal, dando freqtientemente inter-
pretac5es pr6prias as fontes de que disp6s e apresentando tamb6m narrativas de elabo-
racao pessoal, certamente tendo em vista o contexto das comunidades com as quais se
relacionava quando escreveu.

Atos no Novo Testamento

Em nossa catequese eclesial o conhecimento do Novo Testamento se inicia pelos
evangelhos. Aquelas pessoas que se interessam por urn aprofundamento maior che-
gam a tomar contato com os Atos dos Ap6stolos e as cartas, praticamente seguindo a
ordem destes textos no Novo Testamento. 0 Apocalipse 6 muito pouco lido.

Eimportantetemosemvistaqueaordemcronol6gica,isto6,asucessaohist6rica
das redac6es destes textos, nao 6 a mesma dos textos impressos no Novo Testamento. Os
textos mais antigos s5o as cartas paulinas, seguindo-se, sucessivamente, os evangelhos
sin6ticos,  Atos,  e textos  da comunidade joanina  (evangelho,  cartas  e apocalipse  de
Joao); as demais cartas, al6m das paulinas, est5o distribuidas entre os anos 60 a 80.

No conjunto dos escritos do NT, seguindo a seqtiencia, cczr/czs, evczHge/¢os', .4Jos
e 4poccz/zpse, podemos destacar a originalidade de Atos.

Entre as cczr/czs est5o as paulinas (decada de 50) que sao os textos mais antigos do
Novo Testamento e sao as mais numerosas, destacando-se tamb6m as cartas joaninas,
que sao as mais tardias (d6cada de 90). Com seu genero literario pr6prio, elas sao do-
cumentos  doutrinais  e paren6ticos,  com  exortag6es  6ticas  e  morais,  dirigidos,  em
nome de uma pessoa, a uma ou mais comunidades.
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()s c.`;tti7gcJ//iti.`., constiliiindo urn g€nci.o lilci.€'irio oi.iginal, com vi'ii.i€`s I.ontcs cm
comum, dcscrcvcm a "boa-nova" de Jesus; s5o narrativas ccntradas na pcssoa dc Jesus
c sous discipulos e o anhncio do Reino.

j4/os (d6cada de 80), em estilo narrativo e hist6rico, cont6m informac6es sobre o
crcscimento de comunidades de fi6is a Jesus, embrionarias, ou o surgimento de novas
comunidades (em Jerusalem, Palestina, Siria, Asia Menor, Macedonia, Acaia e Roma),
sob a agao de missionarios ou ap6stolos, sob o clima de "pax romana".

t4pocc!/zpse (d6cada de 90) liga-se a vida de comunidades na Asia Menor sob o
clima de tribulac6es e conflitos, com o Imp6rio Romano e com doutrinas que entrain
cm choque com o andncio de Jesus, sejam doutrinasjudaizantes ou her6ticas. Sao co-
munidadesvinculadasaEfeso,que,anteriormente,estiveramsobainfluenciapaulina.

Podemos identificar uma certa proximidade entre Atos e Apocalipse, no sentido
de que ambos registram as experiencias de vida de conjuntos de comunidades nascen-
tes, embora em d6cadas e abrangencias territoriais de amplitudes diferentes, portanto
em contextos diferentes e com abordagens teol6gicas e literarias tamb6m diferentes.

Neste conjunto pode-se perceber a trilogia paulina: cartas, evangelho de Lucas e
Atos, e a trilogiajoanina: cartas, Evangelho de Joao e Apocalipse.

Constata-se na narrativa de Atos a existencia de outras comunidades, certamente
florescentes, que estao implicitas, por6m nao detalhadas no texto, tais como as de Ale-
xandria, de onde se origina Apolo, as comunidades da Galil6ia, onde as sementes fo-
ram langadas diretamente pelo pr6prio Jesus com seus discipulos, no seu andncio da
salvagao, e varias outras que devem ter surgido a partir da efus5o do Espirito, citadas
cm algumas passagens de Atos  toor exemplo, mos tres "pentecostes":  2,5-11; 4,31;
10,44-48 e 11,15-17)I. Sao comunidades com experiencias pr6prias, em diversos lu-

gares, em contextos diferentes, com outras vis6es, que mos fazem perceber que o mo-
vimento de Jesus, em suas origens, era bastante plural e diversificado.

As comunidades abrangidas por Atos tern como caracteristica a grande influ6n-
ciajudaizante que sofrem, de maneira mais intensa por parte da comunidade de Jeru-
salem, e, ate certo ponto, do pr6prio Paulo. Lucas, insistindo mos varios fracassos de
Paulo, ao priorizar o andncio aos judeus, parece nao concordar com esta opc5o, bern
como com a sua insist6ncia em se vincular a ``igreja~mae" de Jerusalem. Assim, Lucas
s6 conclui Atos quando Paulo, em Roma, afirma o anhncio prioritario aos gentios, po-
sicao estaja assumida anteriormente por pedro, Barnab6 e os helenistas de Antioquia.

A marca de Lucas e a diversidade do antincio em Atos

0 Livro de Atos registra algumas tendencias do movimento de Jesus, depois de
sua morte na cruz, durante as quatro d6cadas que antecederam as estruturae6es das co-
munidades em tomo de igrejas locais proeminentes.

I .  N{`S cil!`¢{-)cs fcitas ncstc artigo, quando rcfcrcntcs ao livro dos Atos dos Ap6stolos, dispcnsainos a rcfcr6ncia (At)
t`u ii`i`.`i"i, :i q`ial sc sup6c implicita; as rcfcr6ncias, nas citac6cs, s6 scrao cxplicitas quando sc tratar dc outros livros
IIn  Ni)w .l`i```t{`iiicl`to ou do Antigo Tcstamcnto.

98

NiiH  iiiii I iilivii* tlc  ^t`}s  L`ic{is (li'i €iil`ilsc :\ i\cilo dt>  Esi7iiitti  S:iiilo (t` niul`citil)ittlti

7() vc/,i`H L`iH ^liiH) ct)Iuo o grandc animador dos discipulos dc .Tcsus c d:ls conllmitl:l-
dcs. I`:ilv€/, I)i't)ciii.&`ssc, assim, colocar em relevo urn carisma quc lhc parcccria c`st{ii.
sob o I.isct) dc scr amortecido pela nova fase institucional das comunidades, configu-
rando-sc em "igrejas".

Lucas  deixa transparecer uma certa condescend6ncia para com os  romanos,
mesmo tendo conhecimento, ao escrever sua obra, do martirio de Paulo em Roma, em
67, bern como da deflagracao da revoltajudaica em 66, e de seu desfecho com o assal-
to a cidade pelas tropas romanas de Tito e o incendio do Templo, no ano 70. Na narra-
cao dos  conflitos de Paulo  com os judeus  e com o povo  sublevado por interesses
comerciais, Lucas apresenta sempre as autoridades romanas como protetoras de Pau-
lo, inclusive na sua viagem de cativeiro para Roma. Pode-se pensar que Lucas discor-
dava do movimento revoltoso, identificando-se com a tend6ncia do discurso apocaliptico,
que consta em todos os sin6ticos, no qual e feita, aos discipulos, a recomendacao de
abandonar Jerusalem, sede do movimento revoltoso. Mais estranha ainda 6 a ausencia
de mencao a execue5o de Paulo em Roma.

A dinamica da naITativa de Atos 6 a difusao do antincio de Jesus a partir de Jeru-
salem ate Roma, passando pela Jud6ia, Samaria, Siria, Asia Menor com suas provin-
cias romanas, Macedonia e Acaia. Temos assim urn desenvolvimento entre dois p6los :
de Jerusalem, centro religioso dojudaismo, a Roma, centro do Imp6rio, o que exprime
uma tendencia pr6pria tanto de Paulo como de Lucas. i o roteiro tracado no envio dos
discipulosporJesus,redigidoporLucasnoinicioaeAtos:serez.smz.#feos/es/emw#feos
em Jerusalem, em toda a Galil6ia, em toda a Jud6ia e a Samaria, e ate os coiifins da
/errcz (At 1,8; Lc 24,47). i dificil entender Roma como sendo os "con fins da terra";
pode-se pensar na intenc5o de paulo de ir ate a Espanha (Rm 1 5,24.28), o que contudo
Lucas n5o registra em Atos. Diferentemente desta interpretag5o, em Mateus e Marcos,
ap6s a constatacao da ressurreic5o, os discipulos dirigem-se para a Galil6ia, de onde
deverd partir a missao para todas as nae6es. Em Joao o evangelho encerra-se com a
aparicao do ressuscitado as margens do lago de Tiberiades, na Galil6ia, n5o havendo
meng5o do envio a missao universal.

Dentro de sua visao, Lucas articula a narrativa de Atos em quatro blocos:  1) a
atuag5o dos discipulos de Jesus ("ap6stolos") em Jerusalem (1,1~5,42); 2) o movi-
mento de Jesus ampliado, por acao de Pedro e dos helenistas, a Jud6ia, a Samaria c :`i
Siria, particularmente em Antioquia (6,1-15,35); 3) as viagens missionarias dc P:`ulo
( 15,36 -19,20); 4) ida de paulo a Jerusalem, cativeiro em Jerusalem, Cesar6ia c Rol"i
(19,21-28,31).

Nesta seqti6ncia de narrativas de Atos podemos observar alguns aspect(ts ill'i`-
ressantes no que se refere a diversidade na compreensao do antincio dc Jcsiis :it)s I)t)-
vos, por parte de seus discipulos. Podemos destacar tr€s tend6ncias cm I.cl:\t::~`() :` cstc

::inoc];Oe:n:}oO&#or::£s;,t:n3¢Op:euT:s:::nmscuoa]sncooc::t:£Od::£enscipaaAs2[)ao#,:!,:.I,]*`:{``t:::#,:;:::
e Acaia.
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1.  A  t.I)IIiulii{lutle  tie .]c.I.\i,Niil6Iii.  ()  clu.,Nli!t)tic., dul  J'u'ill.I)

Em sua narrativa Lucas apresenta, logo no iiiicio, a prcocupac5o dos " 11 ap6sto-

:3;';j[s'£[n36)t:c:2:esreegcuu£;:akoaFetiu¥,e::£se:2in:ig:ee;::|hs:::Mo:ti:sa:sOc¥f:Tons:,a[:::i
teriam se deslocado, a mandado do anjo que anunciou a ressurrei¢ao, para a Galil6ia,
onde em urn monte se encontram com Jesus e recebem o envio a ``todas as nac6es" (Mt
28,16-20). Em Marcos, no texto acrescentado ao final do evangelho original, o anjo
manda dizer aos discipulos e a Pedro que Jesus os precede na Galil6ia e la o verao. Em
Joao, os discipulos Simao Pedro e Tome, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros dois,
encontram Jesus ressuscitado a margem do lago de Tiberiades. Apenas em Lucas as
tiltimas instruc6es de Jesus ressuscitado s5o para que os "Onze e seus companheiros"
permanecessem em Jerusalem para receberem a ``forga do alto" (Lc 24,33.49).

Contudo a lideranca da comunidade de Jerusalem cabe a Tiago, o irmao do Se-
nhor, como lider dos anciaos, o qual 6 mencionado parcimoniosamente por Lucas.
Quanto a Pedro, percebe-se o seu destaque em relacao aos "doze". A comunidade se
caracteriza por ser formada predominantemente por discipulos hebreus, judeus con-
vertidos que, conforme a posic5o influente de Tiago, interpretavam que a adesao a
proposta de Jesus implicava tamb6m na conversao aojudaismo. Tiago identificava-se
com uma posicao extremamente conservadora que implicava na compreensao do se-
guimento de Jesus como uma continuidade dojudaismo. Dai sua insistencia na neces-
sidade das observancias judaicas para os convertidos, particularmente por ocasiao da
discussao, em Jerusalem, sobre a controv6rsia surgida em Antioquia, levantada pelos
helenistas, momento em que Lucas registra o hnico discurso de Tiago em Atos. Tiago
6 martirizado, por apedrej.amento, no ano 62, por mandado do sumo sacerdote Anano,

:iad:3:;:ifadsa:reo::sJedTSTa£::Tc%gs:::Scaednaa;Po°::CTaesi5;I:::eov::toaJ#icaedoassaltoa
Na comunidade de Jerusalem Lucas da urn grande destaque a figura de Pedro,

cujo nome algumas vezes 6 acompanhado com o de Joao, registrando varios discursos
seus. Pedro se dirige a multidao por ocasiao da efus5o do Espirito, cura urn aleijado e
fala ao povo, 6 preso duas vezes e, nas duas, fala ao sin6drio, e tern uma fundamental
importancia inovadora mos epis6dios das convers6es da Samaria, particularmente na
sua atuac5o junto ao centuriao romano, em Cesar6ia, e, depois, na sua atuag5o na as-
sembl6ia de Jerusalem, para a discuss5o sobre as praticas de Paulo e Bamab6 e da co-
munidade de Antioquia em geral, em relagao aos pagaos convertidos.

Pedro, a partir de sua experi6ncia com as comunidades surgidas na Samaria, ado-
ta uma firme postura de acolhimento e pela independencia dos discipulos pagaos con-
vcrtidos em relagao ao judaismo. Pedro, que era urn dos hebreus, pode-se dizer que

2.  I )(`s doze nomcs dos ap6stolos, da tradicao cvang6lica, cm Atos s6 cncontramos narrativas rcfcrentcs a Pedro, cujo
i``}I``c vcm frcqticntcmcntc acompanhado do nomc dc Joao, c uma rcfcr6ncia ao martirio dc Tiago, irmao dc Joao, dc-
t'{i|iil:`tlo Ilo ano 40. Conv6m lcinbrar quc Tiago,  irmao do Scnhor, nao csti incluido na rcla¢ao dos ap6stolos.

.`.  ( )* i`t:li`(lt}s cxcg6ticos, atualmcntc, t6m pcrmitido intcrpreta¢6cs Ilo scntido dc minimizar o papcl central da comuni-
` lHi li` tli` `Ii`i.u.ii`16m dcntrc as dcmais coinunidadcs, admitindo-sc quc o movimonto dc Jesus, dcsdc suas origcns, tcnha
`iilwnnitti.ii:`G.ilil6iacsiria,ouscja,nonortc,ondccrcsccu,dcsdcosinicios,naconviv6nciacntrcjudeuscgrcgos.
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dti` c *uli I i` lH\`i-tt H.,tii`i t>j udaismo : 6 a pratica dajustica quc 6 i`gi.addvcl :i I)ciis, i` ]i:~i{) :`*

obscl.v:^`iii'.i{i* i tl(I:iicas. A perspectiva universalista, cm Atos, nas tradic6cs I.ckltivi`s :`
Pedro, ct)lhidas por Lucas, aparece com bastante clareza nas posic6es tomadas por I'c-
dro. Eleja afirma sua autonomia em relacao as autoridadesjudaicas em seus pronunci-
amentos, em duas ocasi5es diferentes, diante do Sin6drio: /w/grj. se G/.wJ/o, czar tJ//itJ.`.
deDeus,obedecermaisav6sdoqueaDeus(4,\9)e..EprecisoobedecerantesaDeil,s
cZo gwe czos feome7!s (5,29). Destacam-se em seus discursos, em tres momentos distin-
tos, afirmac6es muito significativas de Pedro:

1. na visita a casa do centuriao romano, em Cesaieia, Pedro fala-1he amigavcl-
mente:

Bern sabeis que 6 il{cito a umjudeu relacioirar-se com urn estrangeiro ou ll.eslll()
dirigir-se a sua casa. Mos Deus acaba de mostrar-me que a nenhuin homeli. sci
deve clramar de profano ou impuro (LO,2.g)

e

Toinalrdo eittdo a palavra, Pedro falou:  "Dou-me cohia, em verdade, de qlle
Deus ndo fez. acepgdo de pessoas, mas que, em qualquer na€do, quem o teine a
pratica a justi€a, lhe 6 agraddvel"  (LO,34-35).

2. em Jerusalem, diante dos discipulos hebreus, ao narrar esta sua experiencia in
Samaria:                                                                                t^

Portanto, se Deus lhes concedeu o inesino dom qu,e a n6s, que cremos no Sel.I.ol.
Jesus Cristo, quein seria eu para poder impedir Deus de agir? (11,L7).

3 . novamente em Jerusalem, em uma assembl6ia dos ap6stolos e dos anciaos, no
debate sobre a controv6rsia surgida em Antioquia, em resistencia as exigencias de pra-
ticasjudaizantes:

Irlndos, v6s sabeis que, desde os primeiros dias, aproiAve a Deus, entre v6s, qiic

por lninha boca ouvisseli. os gentios a palavra da Boa-Nova e abra€assem (lfe.
Ora, o conhecedor dos cora€6es, que 6 Deus, deu testeinuicho em favor deles,
concedendo-lhes o Esp(rito Sai.to assim coino a n6s. Ndo fez distin€do algiiliiii
eutre n6s e eles, purificando sells cora€6es pelafe. Agora, pots, par que tei.i(iis (I
Deus,  iinpondo ao pesco€o dos disctpulos  uln jugo que  irem nossos  pats  lielll
meslno I.6s pudemos suportar? Ao colttrdrio, 6 pela gra€a do Senlror Jesus (|IIe
n6s crelllos ser salvos, da mesllraforma colno talnb6m eles (1S,]-Ll.).

A assembl6ia acolhe os argumentos de Pedro, silencia e ouve as narrag6es de Paulo c
Bamab6. Por6m, em seguida, Tiago toma a palavra e imp6e ainda algunas observanci:`S
aos gentios convertidos, as quais, depois, Paulo transmite as comunidades (16,4).

Depois deste dltimo epis6dio em Jerusalem, Pedro desaparece de cena no livl.()
de Atos.

Pode-se perceber o intei-esse de Lucas em registrar nestas passagens a mom(')Ii(I
de Pedro como ap6stolo dos gentios e firmemente discordante quanto a quest£~io (I:I i il 1-
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posici~,o(lasobsci.vi^inciasjiidiiiciis iios I)£igi~ios ct)iivci.tides, o iiLic ciitl'ii cm clioqiii` ctilti
a narrativa dc Paulo, que, falando sobrc cstc mcsmo cpis6dio cm Jcmsal6m, rcivindica
para si esta iniciativa de ap6stolo dos gentios:

...veledo que a min.fora coirfiado o eval.gelho dos incircuncisos colno a Pedro a
dos circuneisos, pots aquele que estava operando em Pedro para a missdo dos
circuncisos operou tamb6m em mim em favor dos gehiios... (G12,] s).

e mais adiante, com urn certo teor de rudeza:

Mas quairdo Cefas veto a Antioquia, eu o eiifrelttei abertameiite, porque ele se
tinlra tornado digno de censura. Con. Ofeito, alues de chegaren. alguns vindos
da parte de Tiago, ele conria com os gentios, mas, qunlrdo chegaram, ele se sub-
trala e alrdava retra{do, com medo dos circul.cisos. Os outros judeus colne€a-
rain taii.b6m afingir junto coln ele, a tal poltlo que ate Barnab6 se deixou levar
pela sua hipocrisia (Gl 2.I 1-13).

Na descrigao feita por Paulo em Galatas desta mesma assembl6ia de Jerusalem,
percebe-se duas outras contradig6es com a narrativa de Lucas. Paulo alega, em favor
de sua posi¢5o de respeito aos gentios e liberdade em relaeao as "obras da Lei", nao ter
circuncidado Tito (G12,3) , porem Lucas, em Atos, narra que ele circuncidou Tim6teo,
porcausadosjudeusquehavianaqueleslugares(\6,3).Et&mb6mpanlon~acmer\c;io-
na a imposic5o, por parte de Tiago, das observancias judaizantes, narradas em Atos e,
pelocontrario,afirmaqueap6ssuaexposigaodiantedaassembl6ia...os#o/dvcz.a"czdcz
me acrescentaram... (G\ 2,6).

V6-sequeLucas,emAtos,apresentaPedrocomumaposie5odemaiorliberdadeem
relapao aosjudeus e de abertura aos gentios, mais em correspondencia ao envio de Jesus
(10,34-43;ll,15-18;15,7-1l),epaulocomumaposicaodepriorizaroandncioaosjudeus
e manter a unidade com a comunidade centrada em Jerusalem. Depois dos varios reveses
sofridosporpartedePaulo,relatadosporLucas,elechegafinalmenteaconclusaodeprio-
rizar o andncio aos gentios (28,28), e enfao Lucas encerra sua narrativa.

Qual das duas vers6es sera mais fiel aos fatos: a de Lucas, que apresenta e inter-
preta, com sua visao teol6gica, as fontes coletadas em suas pesquisas (Lc I,3), ou a de
Paulo, tamb6m com sua visao pr6pria e que parece que teve intexpretag5es muito pes-
soais em relacao a Marcos e Bamab6 (Gl 2,13; At 15,37-40), no que se refere as suas
opc6es missionarias, rompendo com eles durante urn certo tempo?

Pedro, queja tinha uma lideran?a na regiao da Galil6ia (Mc 8,29), assume a lide-
ranca da igreja incipiente, ap6s a morte de Tiago e a dispersao da comunidade de Jeru-
sal6m (Mt  16,16-19; Jo 6,67-69;  21,15-17).

2. O.s discipulos helenistas

Os helenistas eram os judeus de lingua grega convertidos ao movimento de Je-
*u*,  ii`tcgrantes da diaspora ou mesmo moradores em Jerusalem.  Eles aparecem na
ii:`I'i.:`c:~io dc Atos quando, em Jerusalem, surge uma insatisfacao entre eles, os helenis-
I H*` i" I.ck`¢{~`o aos discipulos hebreus,judeus de lingua aramaica e de cultura tradicio-
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"il j`itl«i"` ``Iu vi*lH tl€ ui"t situllc:~io dc cxcliis.#to diis vii'Mis hclcliist:imi:I ctimiiiiitl:`{lc.

Nil I.i`:Ili.l!i.li. |MMlu-si` pci.ccbcr quc o problclna era maior do quc i`stc, discl.ct{)111cl`tc
mciicitii`:`{lu ii`il. Lucas, e que havia uma discriminacao da lideranca hcbraica cm rcl:`-

¢ao aos tliscipulos helenistas. Os Doze convocaram entao uma assembleia, na qual fo-
ram  escolhidos  sete  helenistas  para  "servir  as  mesas".  Ficava  assim  restrita  c
delimitada a tare fa dos helenistas, enquanto caberia exclusivamente ao grupo hebrcu fl
oracao assidua e o minist6rio da Palavra (6,1-6).

Contudo os helenistas ultrapassam os limites que lhes foram impostos e logo sc
dedicam a pregacao de maneira ousada. Agem com uma atitude profetico-critica em
relaeao a Lei, ao Templo e as observancias, com uma postura de liberdade face ao ju-
daismo,oquesuscitaareaeaodosjudeus.Aprimeiravitima6Est6v5oquesobobenc-
placito  do  sumo  sacerdote  6 martirizado por apedrejamento.  0  longo  discurso  dc
Estev5o (7,I-54) exprime a visao profetica do grupo dos helenistas. Desencadeia-sc
uma perseguie5o contra os helenistas, que ent5o se dispersam pelas regi6es da Jud6ia,
da Samaria e da Siria. Contudo os ap6stolos, hebreus, permanecem na cidade, possi-
velmente contando com a protegao do rabino Gamaliel. Surgem assim novas comuni-
dades nessas regi6es, a partir do andncio da Palavra de Deus por parte destes helenistas
perseguidos. Foram formadas comunidades, assim, tambem em Damasco e em Antio-
quia. A comunidade de Antioquia, uma das maiores cidades do Imp6rio Romano, com
quinhentos mil habitantes, desempenhou urn papel importante na difusao do andncio
da Palavra de Deus. Bamab6, helenista que se deslocou de Jerusalem para ai, era uma
figura de projeeao na comunidade e  foi ele qdem convidou Paulo de Tarso a into-
grar-se na mesma. A comunidade gozava de certa independ6ncia em relapao a comu-
nidade  dos  "ap6stolos"  de  Jerusalem  e  levantou  questionamentos  em  relac5o  a
imposieao de observancias judaicas aos convertidos pagaos, observancias estas quc
Cram exigidas pelos discipulos hebreus. Pressionados por estes questionamentos, os
"ap6stolos" em Jerusalem convocaram uma assembleia, na qual se fizeram presentcs

Bamab6 e Paulo, enviados de Antioquia, e conseguiu-se uma relativa ruptura em rcl€`-
c5o a tais observancias.

3. Paulo e suas comunidades

A partir de Antioquia cresce o desempenho de Paulo de Tarso. Integrado na comu-
nidade pelo convite de Bamab6, faz com ele uma viagem a Chipre e a Panfilia, Psidi{` c
Lica6nia, na Asia Menor, enviados pela comunidade helenista de Antioquia.  Algiiill
tempo depois, por iniciativa pessoal, passa a exercer seu minist6rio pr6prio, a pailir (I:`H

:jgtaed;£fr::aj#eanvofr:#aacde°d::]¥eBaax::£e;'ea:?rL::nv€:;:;:d£'[sess]toan€rne:s::na;:::``~;t:,`:``{:
comunidades existentes ou fundando novas comunidades de convertidos ao sou "cvi`i`-
gelho". Associadas a estas comunidades, Paulo escreveu as suas diversas cartas, c. iiliu
sioneiro, chegou ate Roma, onde tamb6m atuou. Estas suas viagens e cartas iii{`i.c:`I.:uii

E:°mfuo:doab¥ee:taeraqsufgreeiaEsfi::g;doansddeestaaus,:°a:uonu£::tdeensssa°mbesnut:,i:ofl::,neccfeaj.€:1,T,`{:'s:,I:`,`,',:::'„
igreja de influencia joanina, nas dltimas decadas do primeiro s6culo.
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A  I.{.sic5t> ilc  ['iiult7 {`i7i.c.i.`ntii ci`].(i`s .`cmclh:m¢iis ctiii` :` |iti``i¢riu tlti*  liclciii.`li`*,

por6m li.az marcas muito profundas dc sua formacao c iiprimoi.t`llll cu llul.€lj llll:lici` c ur-
bana bern como de seu temperamento. Pode-se perccbcr bcm suas caractcristicas mlli-
to pessoais e a sua relativa independencia em relae5o ao judaismo.

0 antincio em Paulo

Em Atos as narrativas mais longas se relacionam com a atividade missionaria dc
Paulo, embora as outras experi6ncias missionarias narradas, tais como a missao de Pe-
dro na Samaria e a miss5o dos helenistas, tamb6m na Samaria e na Siria, como vimos
acima, tenham tamb6m sua importancia. Embora Lucas tenha uma certa autonomia
em relacao a Paulo, certamente Atos 6 bastante marcado pelo estilo paulino de andncio
da Palavra.

guida#asas|:acb°i:y::Sdae°ppea:I:n::::e°r::°d:etTe€°a:oms4:;F]a,S]C7°.'[d8£)r,£3];n]:a°n-::::p:::
para Damasco, onde permanece novamente por pouco tempo, tendo que fugir por es-
tar perseguido de morte pelos judeus (9,23-25). Vai para Jerusalem, onde tamb6m 6
perseguido de morte, e assim os imaos o conduzem para Cesar6ia, e dai parte para
Tarso, onde, depois de cerca de dez anos (veja nota 4), 6 procurado por Bamab6 para
integrar a comunidade de Antioquia (11,25-26).

Em seu retiro na Arabia e, depois, durante o seu recesso de 8 a 10 anos em Tarso,
Paulo certamente fez uma releitura do Antigo Testamento, e nesta releitura identifica,
em Jesus, a realizaeao das crencas farisaicas da ressurreieao (23,6) e da expectativa
messianica. A narrativa dos "Discipulos de Emads" em Lucas (Lc 24,13-33) parece
refletir esta experiencia do pr6prio Paulo e o seu "evangelho", assimilado na tradicao
das comunidades paulinas:

" Ii.sel.satos e leltlos de cora€do para crer tudo o que os profetas ai.ul.ciarain!

Ndo era preciso que o cristo sofresse tudo isso e entrasse em sun gl6ria? '' E, co-
me€alrdo  por  Mois6s  e  |]or todos  os  Profetas,  il.terpretou-lhes  ell. todas  as
Escrituras o que a ele dizia respeito.

Teriamos assim a trajet6ria da teologia paulina: das escrituras (AT) a visao do
Cristo ressuscitado, ap6s sua passagem pela morte.

Em suas epistolas, Paulo se refere freqtientemente  ao "meu evangelho". Uma
longa redaeao seria necessaria para tentarmos entender em detalhe o "evangelho" de
Pi`ulo. Contudo podemos afirmar sucintamente, com as imperfeic6es dai decorrentes,
t]uc a sua caracteristica fundamental, resultante da releitura do Antigo Testamento,
*tib {` luz do testemunho dos discipulos de Jesus, por ele perseguidos, e dos discipulos
cttm os quais se relacionou em Damasco, e o andncio da morte e ressurreicao de Jesus
i`{`i`io fato salvador para toda a humanidade e principio da ressurreicao oferecida a to-

Ll.  N{i t`ti*tLlmc judcu, na contagcm dc urn pcriodo dc tempo, mcsmo quc cstc pcriodo sc iniciassc ou tcrminassc cm
`i«til`i`ii`r li`omciito no dccurso dc urn ano, contava-sc o ano todo; assim 3 anos podcm corrcspondcr, na rcalidadc, a
lwii |ii`I'lt i`l\i cli`rc I a 3 anos. Avcnta-sc a possibilidadc dc quc, ncsta sua viagcm, Paulo tcnha pcrcgrinado ate o Sinai,

iiiim iliii:I iiii`.lilii¢i`io tcndo prcscntc a mcm6ria de Mois6s c Elias.
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Associ"ln i`i I)ci.spcctiva da morte e ressurreic5o dc Jesus, na Primcira Carti` i`os
Corintios, Pi`ulo da urn destaque a "ceia do Senhor":

Com ef eito, eu mesmo recebi do Senhor o quf vos transy.!ti... Todas f ls .\lez.e.s.
pots, due coineis desse pdo e bebeis desse cdlice, anunciais a morte do senlror
afe' gwc e/e vc"ha (1Cor 11,23-27).

V6-secomo,emseuestilobastantepersonalizado,PauloatribuiaoSenhoroquc
ele recebe da comunidade. Em Atos encontramos urn registro da "fracao do p5o" por
ocasiaodareuniaodosdiscipuloscomPaulo,porocasiaodasuapassagememTr6ade
(20,7-12).

Paulo, em suas cartas, n5o faz nenhuma refer6ncia ao Jesus humano, com suas
experiencias de convivio com os homens de seu tempo e sua experiencia s6cio-reli-
giosa, em confronto com ojudaismo e com o Imp6rio Romano, aspectos.estes que es-
taobastantedetalhadosnosevangelhosredigidosposteriormente,comaincorporacao
einterpretacaodasdiversastradic6escoletadassobreJesus.Emumadnicapassagem
de Paulo encontramos: Jesws, #¢scz.do de mw/feer.. (Gl 4,4); em outra passagem ainda
erLcoITtra,rmos.. nascido da estirpe de Davi segundo a carne (Rum \,3). AL rpens?gen
centraldeseu"evangelho"edeseuandncio6a``morteeressurreieao",que6modesta-
menteacolhidaentreosjudeus,poisapenasosfariseusaceitavamaressurreicao.Este
andncio 6 mais entusiasticamente aceito no mundo helenico, onde as insatisfae6es em
relaeao ao Imp6rio Romano deixavam grandes frustrac6es e esperangas de propostas
de urn mundo melhor. A16m disso os gregos encontraram, neste andncio, afinidade
com algumas de suas correntes filos6ficas e religiosas, particularmente movidos por
umacertainteapretacao,aqueoandnciodavamargem,nosentidodeumaperspectiva
dualista, corpo e espirito, dominante na sua cultura.

A redacao de Atos certamente sucedeu a redac5o dos sin6ticos, particularmentc
do evangelho de Lucas. Contudo, na 6poca em que acontecem os epis6dios narrados
em Atos n5o existiam os evangelhos, tais como se apresentam hoje, pois estes foram
redigidos a partir da decada de 60. Particularmente as cartas de Paulo foram escritas
semesteapoiodostextosevangelicos,queparan6shojes5otaoconhecidos.Asnarra-
tivas sobre a vida de Jesus estavam esparsas entre os discipulos e o povo em geral. A
ausenciadereferenciasemsuascartas,sobreavidadeJesus,podelevaraconjeturadc
quePauloparecenaoterseinteressadodetalhadamenteeamplamenteporestesrela-
tos,testemunhadospelosdiscipulosdeJesus,masateve-seprincipalmenteareleitura
doAntigoTestamentosobaperspectivadaressurreic5oassociadaaesperangamessia-
nica,comdestaque,tamb6m,dafiguradoServoSofredordelsaias.0seu``evangelho"

gfrnehs::5t.aA°::[Sau::e{::uesscs[;t:sq:'ogu[?.:£r:i:o9,,Cehrea;:iet£Pt:toe:::e#:Sds;aasq°u:[€r::too,'e::Cc:,::

5.Mcssiasvcmdohcbraico"mashiah'.,csignificaungido,rclacionadaaun¢aorcal;natradu¢5odosSctci`t:`i`it:`In
vra correspondcntc grcga 6 cristo, `.khrist6s.'. "Scnhor" 6 a tradu¢ao da palavra grcga "kyrios", signific:w`.l`t itit-
dcr, autoridadc.
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rcspond6ncia a expcctativa mcssianica davidica, se tomaria o rci gloi.ioso qiLc rcstiibc-
lcccria o reino de Israel. Paulo a atribui a Jesus de maneira tao convincentc quc ate
chega a incorpora-1a a seu nome: Jesus Cristo. Pode-se pensar que a denominacao de
"crist5os", que passou a ser atribuida aos discipulos de Jesus, tenha resultado tamb6m

de.inf+wierrctadepa;nho.Entretanto,partiu8arnab6paraTarso,dprocuradeSaulo.De
ld, encontrando-o, conduziu-o a Antioquia. Durante urn ano inteiro coeviveram na
Igreja e ensinaram numerosa multiddo. Efoi em Amtioquia que os discipulos , pela pri-
rmez.rcz  vcz, /orczm  cfeczrmczc7os c7e  "Crz.sfGos " (11,25-26).  Lucas  associa a chegada de
Paulo e seu ensino a denominacao de ``Cristao" (destacada, com maitiscula, no texto
grego) atribuida aos discipulos.

A expectativa messianica davidica e judaica estava profundamente arraigada na
cultura e nas aspirac6es do povojudeu e, particularmente, dos pr6prios discipulos, que
transferiram para Jesus os conteddos desta expectativa.

Os evangelhos e Atos

Pode-se notar a diferenca entre o Jesus dos Evangelhos e o Jesus de Atos.

Nos evangelhos, o de Lucas inclusive, a narrativa se desenvolve em tomo do Je-
sus, presenga de Deus feito homem, na hist6ria dos homens e mulheres, com a recorda-
cao  de  seus  atos  e  suas  palavras.  Em Atos,  temos  como  eixo  central  o  andncio  da
ressuITeic5o de Jesus, como Cristo e Senhor, que se apresenta cheio de poder e g16ria; a
narrativa destaca tamb6m a apao do Espirito Santo, anteriormente prometido por Jesus,
naqueles que fazem este andncio e nas pr6prias comunidades que recebem a mensagem.

Podemos ate pensar que os evangelistas, percebendo a aus6ncia do Jesus huma-
no, hist6rico no aniincio hegem6nico paulino, que abrangia muitas comunidades, jul-
garam importante o resgate das mem6rias deste Jesus, presentes ainda entre discipulos
e populag6es que conheceram Jesus, particularmente na Galil6ia.

Nos evangelhos, Jesus de Nazar6 6 urn homem que vive cerca de trinta anos de rna-
neira absolutamente comum como os demais mortais, nada havendo que o destacasse
maravilhosamente dos demais humanos. Ivao G esfe o cczrpz.#/ez.ro, o//¢o de A4lczrz.cz, z.r-
mdo de Tiago, Joset, Judas e Simdo? E as suas irmds, ndo estdo aqui entre n6s? CMc
6,3). Em urn dado momento de sua vida 6 atraido pela pregacao de Jo5o Batista. Jo5o,
com caracteristicas de essenio, e n5o dejudeu. Joao nao procura Jerusalem e o Templo, o
centro dojudaismo, mas sim o deserto, pr6ximo ao Jord5o onde, na narrativa biblica, se
iniciou a ocupacao da terra por Josu6. Joao nao remete o povo ao Templo para se purifi-
carem dos pecados, mas anuncia, a partir do deserto, uma conversao a uma 6tica baseada
na pratica dajustica, no que encontramos semelhangas com os discursos de Pedro, pela
qual se alcanca o perdao dos pecados. Joao 6 nitidamente urn profeta inserido na tradigao
dc Israel (reino do Norte), no modelo de Elias. Jesus 6 galileu sob a influ6ncia de umju-
daismo periferico e mitigado e ate desprezado: De IVczzczrGpode sczz.r cz/go c7c boJ7c .? (Jo
1,46), Porventura pode o Cristo vtr da Galil6ia ? , e se ±deTwifi\cava com "este povo, que
"lo conhcce a lei, sao uns malditos" (Jo 7,49). Maior do que a rejeigao aos galileus, ha-
vi{` i` I.cjcicao aos samaritanos, remanescentes de Israel, mas separados da comunidade
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ju(k`ic{i i: tli`,HIM i`+«I luH iiulu*jii(lulls {]lLc os julgavi`m c€tidos nil hcrcsiil c qllc
rav{`m I)H  viirtltitluii'tiH  lici.clcii.os da cleic5o e da promcssa.

SC Collsi(lc-

Jct`iis, :io subir a montanha, na nalTativa da transfigurac5o, confirma, invcrtcntlti,
os pap6is dc Mois6s e Elias: Mois6s e Elias sobem a montanha e encontram o Dcus i`l-
tissimo, celestial; Jesus, Deus encamado, hist6rico, sobe a montanha e encontra Moi-
s6s e Elias. Jesus nao se identifica com Davi ou com qualquer messias de sua dinastia c
prenuncia a destruicao do Templo e as tribulag6es em Jerusalem (Mc  13,1-23), quc
Cram os pilares do judaismo.

deTes:sa#en:i:ni:,Sc:ea¥::y£:::5roa::aR:]Pnr:Sdeen3ae°ug:r:agrpao::ehz£:ta6:i::pde°[Sa:iss:i;:.tE:
tamb6m, a pratica dajustica que aparece como destaque na pregapao de Joao e como
essencial para ser agradavel a Deus, na fala de Pedro.

Nas narrativas dos evangelhos Jesus rejeita quaisquer expectativas gloriosas cm
relag5o a sua pessoa, tais como messias, filho de Davi, sentar no trono, nao sofrer, etc.,
apesar da insistencia dos discipulos neste sentido. Ao contrario desta imagem evang6-
1ica, em Atos, bern como na teologia paulina, Jesus 6 apresentado exclusivamente na
sua  dimensao  de ressuscitado,  como  o  Cristo  glorioso  e  poderoso,  com urn s/cz/w,`'
adquirido ap6s o aniquilamento da sua condicao humana original pela morte, na cruz.

A vida de Jesus de Nazar6, pelo seu carater divino e pela qualidade de seus atos,
s6 pode ser etema. A morte sofrida por Jesus nfro extingue o carater de eternidadc dc
sua vida humana, a qual, por si mesma, significa a vit6ria sobre a morte, a ressurreicao.
Pa;"ho a;rNIrldla ..... se nos tornamos uma s6 coisa com ele por uma morte semelhante il
sua, seremos uma coisa s6 com ele tamb6m por uma ressurreicdo semelhante a su{l...
(Rm 6,5). Podemos tamb6m ter a compreens5o de que, se vivermos como o Jesus his-
t6rico, estaremos na etemidade e nao tememos a morte e a etemidade de nossa vid{i
nao sera extinta pela morte. As narrativas da ressurreigao, ap6s a morte de Jesus, vein
em apoio a nossa fraqueza e se constituem em forea de convencimento da realidadc di`
permanencia de Jesus na etemidade e na hist6ria. Contudo podem ter contribuido p{`i.i`
uma espiritualidade de desprezo pela vida presente, com seus compromissos hist6ri-
cos, e ate de aceitac5o passiva de qualquer forma de sofrimento, em vista da espcranc:`
de uma vida futura gloriosa.

0 antincio do espirito ao novo mil6nio: Jesus esta vivo nas comunidades

Ap6s a morte de Jesus, parece que os discipulos se sentiram a vontade para (I:`1.
vaz5o as suas aspirac6es messianicas judaicas e kyriol6gicas helenisticas, ormn(lt` {`
consciencia da permanencia de Jesus vivo nas comunidades com narrativas gloii(}*:`*
marcadas por manifestac6es de poder do ressuscitado.

Os discipulos tinham a presenga iluminadora do Espirito Santo, pol.6m  :\ :l\.!l`i
deste Espirito n5o 6 fulminante, como na narrativa do evento de Pentecostcs. ^ {i\`(lu
do Espirito 6 suave e segue o ritmo do amadurecimento humano e hist6rico, sci`{ltl it``*
sivel,  inclusive,  de  encontrar resistencias  nos  corac6es.  Considere-sc  qua  tlct{tli`  ii*
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I)I.()111CSS{ls C (lo (//// (/c'./i; (/{' i4/)/.(/(7(/ ((jll 15,(,; Rm4' 3 ) ilt€ :`O Ililscill`Cllt{) tlc ,lcsLIS, llj-
corrcram, conformc a cronologia literal biblica,  1800 aiios... Na nossa ci.a crist:~i, iics-
tcs dois milenios passados, temos marcas dolorosas dc fatos que rcvclam o choqiic
com o Espirito, dentre os quais lembramos: as cruzadas e a inquisic5o, cm nomc dc
Cristo, o genocidio dos indios nas Americas pelos crist5os europeus, e hoje os cxtcr-
minios e genocidios dos pobres, pela exclusao ou pelas guerras econ6micas localiza-
das, a partir dos paises cristaos ocidentais aliados ao estado de Israel e a alguns paises
arabes, identificados com o neoliberalismo.

0 movimento biblico no s6culo XX, como que preparando este novo mil6nio, foi
inspirado no sentido do resgate do Jesus divino em sua dimensao historica, com urn
agir direcionado a libertac5o da opressao e a restaurapao da vida, comprometido com
alegrias e tristezas, lutas e conquistas, prazeres e dores de todos n6s, de nossas comu-
nidades, de nossos povos.

Arealidadedaencamac5odeJesus,comosepodeperceberbemnosevangelhos,
significa a identificac5o de Deus com os pobres, pequenos, humildes, excluidos, e
suas experiencias de vida, e nao com a instituic5o judaica do Templo, do sacerd6cio,
das observancias e do triunfalismo metropolitano de Jerusalem.

0 Jesus dos evangelhos, na piedade popular, continua nas devoc6es as testemu-
nhas hist6ricas, encamadas, canonizadas ou nao: Maria, Francisco de Assis, Ant6nio,
Sebasti5o, Pe. Cicero, Fr. Damiao, etc., devogao ao Sagrado Corae5o, e a pr6pria tradi-
cao da oragao, sempre atual, que tern em Jesus o seu modelo, a qual associou-se a tradi-
cao dos peregrinos, que hoje esta sendo resgatada por alguns grupos entre n6s. Sao
devoc5es que se inclinam ao Jesus humano e nao ao Cristo glorioso. Foi marcante, no
sentido do avan¢o das devoc6es para o plano mais social, no s6culo XIX ainda, a obra
do leigo Frederico Ozanan, no sentido do comprometimento das devog5es com os pro-
blemas sociais, dando origem aos vicentinos, ainda hoje presentes em nossas comuni-
dades. A "vida oculta de Jesus", no periodo que antecede o inicio de seu magist6rio,
tern urn grande sentido e inspirou a espiritualidade de Charles de Foucauld em sua vida
e Pe. Voillaume na proposta do testemunho de vida dos "irmaozinhos de Foucauld".
Jesus vive no povo pobre, humilde, excluido, sem manifestag6es gloriosas.

A segunda metade do s6culo XX foi marcada por urn sopro do Espirito, princi-
palmente com o Concilio Vaticano 11, recuperando para a Igreja Cat6lica o seu senti-
do comunitario, com a compreensao de sua diversidade e pluralidade. Surgiram, a
partir dos paises explorados economicamente, e portanto com uma popula¢5o mais
pobre, os movimentos comunitarios, tais como as cEBs atuantes ainda hoje. Anima-
dos pelo Espirito de justiea, encontramos hoje os grupos que lutam pelo acesso do
pobre a terra, pela cidadania, pelos direitos da mulher, pela ecologia, e varias outras
formas de resgate da vida e da dignidade humana. Vemos ainda as varias manifesta-
c6cs de massa, mesmo mos paises de capitalismo central, contra o processo desuma-
llizante do neoliberalismo.

0 Espirito sopra hoje e revela que, se Deus n5o se encamou em Jesus, presente
``I`i i`ossas comunidades, nossa fe 6 va.
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