
ATOS DOS ApdsTOLOS: TEXT0 E CONTEXTO

Jo5o Luiz Correia Jtinior

Introduc5o

0 inicio do terceiro mil6nio, al6m de ser momento privilegiado para celebrar
dois mil anos de cristianismo, 6 tamb6m urn tempo favoravel para repensar a nossa ca-
minhada evangelizadora; 6 fundamental, diante dos desafios de hoje, buscar criativa-
mente desenvolver novos projetos que deem sentido, rumo, diregao a Igreja no inicio
deste novo milenio.

Urn dos textos do Novo Testamento que mais nos anima nessa perspectiva sao os
Atos dos Ap6stolos. As comunidades crist5s buscam inspiracao para enfrentar os de-
safios do tempo presente, mos atos de Pedro, Tiago e Joao, Paulo e Bamab6, Priscila e
Aquila, Tabita de Jope, Lidia de Filipos, Maria, mae de Joao Marcos, Damaris de Ate-
nas. Essas, entre tantas outras pessoas, testemunharam o Cristo Jesus e deram vida as
primeiras comunidades cristas do s6culo I; sem ddvida, elas nos ajudam, com o seu
exemplo, a retomar o projeto de Jesus hoje.

De fato, as primeiras comunidades cristas enfrentaram grandes obstaculos no
contexto em que estavam inseridas. Mas, ao longo do caminho, passo a passo, foram
superando tais dificuldades, geradoras de conflitos intemos e extemos... Buscaram e
encontraram inspiragao na pratica de Jesus que, em sua acao missionaria, enfrentou
duras resistencias a sua mensagem e ao seu projeto. Ele mesmo advertiu que o segredo
em superar os obstaculos e enfrentar os desafios do contexto hist6rico consiste justa-
mente em nao desistir da agao missionaria. Nessa perspectiva podemos interpretar a
paraboladosemeador(Mc4,3-9;Mtl3,I-9;Lc8,4-8):Jesussabequeassementesque
espalha no campo podem encontrar numerosos obstaculos: aves do c6u, pedras, espi-
nhos ou ervas daninhas... mas sabe tamb6m que, mais adiante, a terra clara fruto e pro-
duzira trinta, sessenta, cem vezes por urn.

As comunidades cristas do s6culo I parecem ter aproveitado essa mensagem,
buscando forgas para enfrentar os desafios a missao, que n5o foram poucos. Apesar de
tudo, os discipulos e discipulas de Jesus fizeram com que a Boa-Nova chegasse "ate os
con fins da terra"  (At  1,8).  A missao evangelizadora estende-se, portanto, a todo o
mundo. Retoma-se a missao de Israel perante as outras nac6es: manifestar ao mundo o
poder de Deus. A libertaeao de Israel 6 o meio pelo qual o Senhor Deus se manifesta ao
mundo; todos o reconhecer5o pelo modo como ele restabeleceu urn povo que estava
"morto". E todos virgo adorar o Senhor do universo e da hist6ria, escondido mum povo

que 6 nada perante as grandes potencias (Is 45,14-25).

1. 0 texto

0 livro "Atos dos Ap6stolos" foi escrito como pal.te da obra de Lucas, que com-
preendia originalmente o Evangelho e os Atos dos Ap6stolos.
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^ i,,tl.odl,¢rto dolivro dos Atos rctoma o final dc Lc 24,49:"Eis quc cu vos cnvia-

I.`1 n tiLic mcu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade ate serdes revestidos da
lni `i:I tlt) Alto". A promessa do Pai 6justamente o Espirito Santo (At 1,4s): "No decur-
w `lilm{i I.cfeicao da qual participou, ordenou-lhes que nao se afastassem de Jerusa-
l```iii, i`ifis que esperassem a realizagao da promessa do Pai".

() livro dos Atos retoma, portanto, o final do Evangelho, cujos tiltimos versicu-
li t.i `ii.ientam a atengao para a missao crista: "Assim esta escrito que o Messias devia
M I I`i.cl. c ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, fosse proclamada a
``ttiivci.s5o para a remiss5o dos pecados a todas as nae6es, a comecar por Jerusalem"
( I ,a 24,46-47). Contudo, o discipulado de Jesus parece esperar o estabelecimento do
I i`iiitt messianico como uma restaurae5o temporal da realeza davidica: "Senhor, sera
iii.,`ti.{i que haveis de restaurar a realeza em Israel?" (At 1,6). Mas as palavras de Jesus
I ht`c€irtam essa suposicao; nao se trata de restaurar realezas, imp6rios politicos que fa-
ri.Ill lima nacao subjugar as demais (esse projeto nao traz beneficios para todos); tra-
l:im*c, sim, de urn plano que "o Pai reservou a seu poder" (At 1,7), urn projeto salvifico

|`:ii.:i a humanidade como urn todo. Tal projeto, no entanto, depende dos discipulos e
iliscipulas de Jesus: ``0 Espirito Santo descera sobre v6s, dele recebereis forca. Sereis,
`tl`tilo, minhas testemunhas" (At  I,8).

Na medida em que o discipulado de Jesus estiver aberto ao Espirito Santo de Deus,
lci.a foxpa (sera participe do "poder dinamico", dy#cz"z.I de Deus) para serem testemu-
Iihas da ressurreic5o de Jesus (Lc 24,48; At 2,32; 3,15; 4,33; 5,32;  13,31 ; 22,15) e mes-
iiio de toda a sua vida pdblica (Lc  1,2; Jo  1,27; At 1,22;  10,39s; cf. Rm  1,1).

Tendo isso presente, podemos compreender por que o livro dos Atos dos Ap6sto-
los termina quando Paulo (a personalizacao por excelencia da evangelizagao com fir-
i`ieza e destemor, animada pelo poder do Espirito de Deus) chega a Roma, o centro do
mundo econ6mico, politico,  sociocultural da 6poca. Ali, no corag5o do Imp6rio da
Morte (o mesmo que decidiu explorar milhares de pessoas, o mesmo que determinou a
morte do Jesus hist6rico), ali a Boa-Nova 6 anunciada com firmeza, superando todos
os empecilhos, ate entao...: "Paulo ficou dois anos inteiros na moradia que havia alu-
gado. Recebia a todos/as aqueles/as que vinham procura-lo, anunciando o Reino de
Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com firmeza e sem impedi-
mento" (At 28,30-31).

Trata-se de urn final programatico da obra de Lucas (Evangelho e Atos): ao mes-
mo tempo em que termina urn programa de evangelizaeao, esta implicito o ponto de
partida de uma nova evangelizagao (cf. Lc 24,47; At 1 ,8), a partir do testemunho evan-
gelizador de Paulo. Trata-se de uma esp6cie de convite e incentivo as novas gerae6es
para que deem continuidade a missao dos ap6stolos, o antincio do Reino de Deus, cu-
jos obstaculos do contexto hist6rico devem ser tornados nao como empecilho a evan-
gelizae5o, mas como desafios a serem superados].

I .  i ncssa pcrspcctiva quc a Igrcja Cat6lica lancou o projcto "Scr Igrcja no novo mil6nio", com a flnalidadc central dc
rcnovar a consci6iicia da idcntidadc c da miss5o da lgrcja no Brasil. CNBB -Confcr6ncia Nacional dos Bispos do
Brasil.  O//?cz/tc/a p(w.a cz/re#fc.  Brasilia:  CNBB, 2000.
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1.1.  Atll()ril'

Lucas 6 o amigo e companheiro de Paulo que aparece em Cl 4,14 ("medico ama-
do");  2Tm 4,11 ; Fin 23s. Ele e, sem divida, urn gentio-cristao que escreveu para cris-
taos de origem gentilica (nao judaica).

i possivel que Lucas tenha nascido em Antioquia da Siria. A comunidade crista
da cidade foi fundada por pessoas que fugiram das perseguic6es contra os cristaos em
Jerusalem, depois da morte de Estevao. Foi tao grande o 6xito da pregag5o evang61ica
que a comunidade de Jerusalem enviou Barnab6 para Antioquia (At 11,20). Bamab6
convocou Paulo de Tarso (At 11,26). Essa 6 a primeira agao missionaria de Paulo. Foi
em Antioquia que o nome cristao foi atribuido pela primeira vez aos discipulos de Je-
sus (At  11,26).

1.2. Destina¢do da obra

No prefacio de ambos os livros (Evangelho e Atos), Lucas faz uma dedicat6ria a
urn certo Te6filo. Alguns autores interpretam esse nome como sendo urn romano ou
homem culto que pudesse conservar e guardar os escritos. Outros viram neste Te6filo
urn diacono ou pregador, ao qual Lucas teria confiado o antincio de sua obra. Obser-
vando o contetido do evangelho e o significado do none (Te6filo, amigo de Deus), nao
duvidamos em afirmar que o destinatario desta obra 6 o cristao simples, aquele que
quer buscar a verdade e a justiga. A obra destina-se as pessoas que seguem a fe em
Cristo Jesus, que vivem na era p6s-apost6lica, espalhadas pelo Imp6rio Romano, mar--
cadas pela cultura mais influente da 6poca, a cultura grega.

0 universalismo de Lucas consiste na conviccao de que o evangelho se dirige as

pessoas, homens e mulheres, de cultura greco-romana. EL alus6es explfcitas a finalida-
de universal da Igreja, que s6 aparecem em Lucas (2,14-32; 24,47). Ele apresenta os sa-
maritanos como modelos de caridade (10,25-37) e de gratidao (17,11-19) e os gentios
como modelos de born procedimento e fe pronta e disponfvel (7,9). Faz parte do univer-
salismo de Lucas a enfase que da a Jesus como "amigo dos pecadores". Estas perspecti-
vas universalistas apontam no sentido do ecumenismo, como o entendemos hoje.

Em Lucas aparecem mais mulheres do que mos outros tres evangelhos. No juda-
fsmo, a posi?ao social e legal da mulher era de bastante inferioridade, enquanto que
esta posicao era mais favoravel no mundo helenista; assim ele desejava mostrar clara-
mente que o evangelho nao assumiria a atitude judaica em relagao a mulher.

Sao ainda explicitos em Lucas os textos que se referem ao devei. de partilhar os
bens com os pobres (3,10s;  14,12-14),  ao castigo para os que nao querem partilhar

(16,25s) e aos deveres dos que assumem uma atitude de menosprezo e de opt-essao
(3,10-14), o que permitiria qualificar o evangelho de Lucas como o "evangelho so-
cial", inserindo-se perfeitamente dentro da tradi€ao da Alianca e da tradi?ao profetica
de defesa das pessoas exclufdas.
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I  .1.   I ,I)(.(11   (.  tlillil  (.ill  <]ilc'  il  i)hl'il  .lc'  1.tlc(I.N .I.i)i   c'.Ncl.il(l
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i`v:ii`gclizada por Paulo e Bamab6), teria sido o lugar da composieao.

A data do Evangelho nao 6 precisa. Podemos situa-la em tomo do ano 80 dc,
iM)Hsivclmente entre 80 e 85 dc. A data dos Atos dos Ap6stolos 6 determinada pela
I I icsma data atribuida ao Evangelho.

I .il. Esquema da obra de Lucas

A obra lucana pode ser apresentada sob o seguintc esquema:

lt:VANGELHO

I,14

I,5-2,52

3,14,13

4,14-9,50

9,51-19,28

19,29-21,38

22,1-23,56

24,1 -53

pR6LOGO
INFANCIA

PREPARACA0 PARA 0 MINISTfiRIO (Prega€ao de Joao
Batista, batismo, tenta?ao)

MINISTERIO NA GALILEIA

VIAGEM A JERUSALfiM

MINISTERI0 HM JERUSALEM

A PAIXAO

RESSURREICAO-ASCENSA0
Lucas termina seu evangelho abrindo-o para a perspectiva da
missao dos ap6stolos.

ATOS DOS APOSTOLOS

1,1-26              INTRODUCAO

1,1-2                  Pr6logo

i,3-14               Apai.ig6es e ascensao

1,15-26             Elei?ao de Matias

2,1-9,31          A COMUNIDADE CRISTA-JUDAICA

2,1-8,3             A comunidade de Jerusalem
2,1-47                Pentecostes

3,1-5,16          Cura do aleijado e controv6rsia
com os hebi-eus

5,17-42            Segunda controv6rsia com os hebreus
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6,I-7 Escolha dos Sete

6,8-8,1a          Est6vao (o primeiro martir)

8,1b-3               Perseguieao e diaspora

8,4-9,31          A missao na palestina

8 ,4-40               Filipe

9,1-31               Conversao de saulo (Paulo)

9,32-15,35     INSTITUICAO DA MISSAO JUNTO AOS GENTIOS

9,32-12,15     0s prim6rdios da missaojunto aos gentios

9,32-11,18     Batismo de com6lioe de suafamflia

11,19-30          Fundacao da comunidade de Antioquia

12,1-15             Persegui?ao de Herodes Agripa

13,1-15,35      Primeira viagem missionaria de Barnab6 e paulo

13,1-12              Chipre

13,13-14,20   Galacia Meridional

14,21-28          Retomo a Antioquia

15,I-35            Decisao do concilio de Jerusalem de
admitir os gentios

15,36-28,29   PAULO, 0 AP6STOL0 DOS GENTI0S
15,36-18,22   Segunda viagem missionaria

15,36-41          Partida de Antioquia

16,1-10             Asia, ate Tr6ade

16,11-17,15   Macedonia (Filipos, Tessal6nica, Ber6ia)

17,16-18,17   Acaia (Atenas, Corinto)

18,18-22          RetomoaAntioquia, viaEfeso

18,23

18,24-28

19,1-22

19,23-40

20, I -4

20,5-21,14

21,15-28,29

Terceira viagem missionaria

Apolo, umjudeu natural de Alexandria

Efeso

Revolta dos ourives em Efeso

Macedonia e Acaia

Viagem final de Paulo a Jerusalem

Paulo, prisioneiro por Cristo
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21'15-2(, Chcgada a Jet.usa]6m e visila a
Jerusalem

Ig,.cjtl dc

21,27-40          Paulo agredido pelos hebreus e salvo
pelos romanos

22,1-21            Discurso de paulo aos hebreus

22,22-29          Paulo na fortaleza

22,30-23,11   Paulo diante do sin6drio

23,12-22          Atentado contra a vida de paulo

23,23-35          Transferencia de paulo para cesar6ia

24,I-23            Processo diante de F6lix

24,24-27          Adiamento do processo

25,I-12            Recurso de paulo a c6sar

25,13-26,32   Paulo diante de Festo e Agripa

27,1-8

27,9-44

28,1-10

28,11-16

28,17-29

Viagem a Creta, via Mira

Tempestade, naufragio em Malta

Malta

Chegada a Roma

Dois anos de carcere e encontro de Paulo
com os hebreus de Roma

28,30-31         EpiLOG0

Mesmo em prisao domiciliar, Paulo continua proclamando o Reino
de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo.

Lucas termina o texto dos Atos dos Ap6stolos abrindo-o para a
missao dos cristaos e cristas.

2. 0 contexto

A missao crista teve seu inicio na Palestina, e se orientou cada vez mais decisiva-
mente para os grandes centros urbanos do mundo greco-romano.

De fato, o evangelho foi anunciado por Jesus e seu discipulado nas pequenas ci-
dades e aldeias da Palestina do s6culo I, ent5o periferia do Imp6rio Romano. Lucas re-
vela isso claramente: ``Jesus andava por cidades e aldeias, pregando e anunciando a
Boa-Nova do Reino de Deus. Os Doze o acompanhavam, assim como algumas mulhe-
res (6 simb6lico que sejam citadas nominalmcnte tr6s: Maria, Joana e Susana)" (Lc
8,1s). Mesmo as cidades palestinenses viviam economicamente e culturalmente em
fun?ao do campo.  Isto fica claro, por exemplo, nas Parabolas de Jesus, muitas das
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quais tiradas do cotidiano de agricultorcs: "0 scmcador s{`iu :i scin€:ii. ,`ui` Hi`iiii.H(€..."
®afabola do semeador: Lc 8,5-8).

Cerca de dez anos ap6s a morte de Jesus, o evangelhoja era fortemente anuncia-
do em outros paises e para outros povos. Quem comecou este processo foram os "hele-
nistas", judeus nascidos no exterior, segundo At 11,19-26. Saindo de Jerusalem, eles

pregaram com sucesso o evangelho aos gentios de Antioquia (cidade com 500 mil ha-
bitantes, uma das maiores do Imp6rio Romano).

Estima-se que existiam em tomo de 50 milh6es de habitantes em todo Imp6rio
Romano. Diversas culturas sob o dominio de uma dnica potencia imperial. Quem as-
sumiu com maior determinagao a tare fa de anunciar o evangelho aos "gentios" (ex-
pressao dos judeus para designar os de fora da culturajudaica) foi Paulo de Tarso (que
nasceu em data desconhecida, entre 5 a 15 dc, e morreu martir entre os anos 67 e 68
dc). Ele teve a disposi?5o, coragem e sensibilidade teol6gico-pastoral de anunciar a
Boa-Nova (Jesus e  sua proposta) neste mundo plural  sob  a hegemonia politica de
Roma, marcado pela cultura grega (mundo greco-romano).

Durante toda a sua vida, cerca de 30 anos de atividade apost6lica (de 37/39 a
67/68),PaulopercorreuascidadesmaisimportantesdaAsiaMenoredaGr6cia,anun-
ciando o Evangelho. Foi urn passo decisivo na hist6ria dajovem Igreja, que se espa-
lhou  progressivamente  por  todo  o  Imperio  Romano.  Enfim,  o  evangelho  acabou
dando mais certo fora do que dentro da Palestina.

2.1. 0 mundo sob dominio romano

0 contexto hist6rico das primeiras comunidades crist5s era marcado pelo poder
centralizador do Imp6rio Romano e pelo poder ideol6gico da cultura grega.

Antes da dominag5o romana, a grande potencia intemacional foi a Macedonia. 0
jovem imperador Alexandre Magno, que governou a Macedonia de 336-323 ac, atra-
v6s de suas conquistas militares subjugou o Egito, a Palestina, a Asia Menor e a Persia
tootencia que dominara o Oriente M6dio por dois s6culos: 539-332).

A partir do s6culo 11 ac, os romanos comecam a aparecer no cenario intemacional,
dirigindo suas ateng6es para a Giecia e Oriente Pr6ximo, com o intuito de ampliar seus

planos imperialistas. No s6culo I, por volta do ano 63 ac, a Siria c a Palestina se subme-
ten a tutela romana, que soube utilizar a forga militar e ideol6gica, por meio do helenis-
mo, em prol dos interesses expansionistas de exploracao dos povos subjugados.

Otaviano, que mais tarde outorgara para si o titulo de Augusto ("o veneravel"),
conseguiu, por meio de intimeras batalhas, tornar-se o dnico governante do extenso
Imp6rio Romano, a partir do ano 31  ac. Teve urn longo reinado. Ele morreu aos 76
anos, no ano 14 dc.

Do ponto de vista politico, o que caracterizava essa 6poca 6 a ideologia oficial da
"pczx ro77tcz77cz ". Otaviano, o Augusto, ao assumir o poder absoluto do imp6rio, realiza

uma s6rie de reformas, adequando Roma a sua nova condicao de Estado mundial. Co-
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in`'\`{`  €It(:lt}  `im  gi.{illtlc p].occsso  dc urb€`niza9fio pot. lodo o Imp(`rio Romano, foi.mi`
I I I:t ih :`tlcqui`da {`1 illstalagao das cstruturas do dominio romano. Investe-se na constru-
i,-iiiitlccstradasdcumaextremidadeaoutradoimp6rio.A"paxromana"era,portanto,
H iti``ti)aganda do dominador, ideologia que tinha a funcao de encobrir mecanismos de
I i iiiti.olc militar e de repressao politica em todos os pontos do imp6rio. 0 significado
I li.,`l{i idcologia de domina€ao era bern conhecido pelo povo daquela 6poca. Paulo pa-
l i`i`,a prcvenir sobre os perigos de se acomodar nessa ``paz" de aparencias: ``Quando as

I ti`**oas disserem: paz e seguranca! -entao, lhcs sobrevira repentina destruicao, como
ii+{ tloi.cs sobre a mulher gravida; e nao poderao escapar".

De fato, por baixo dessa aparente paz ha muita mis6ria, conseqiiencia da dura ex-
iilul.{lc5oecon6micaimpostaporRoma.Quempagavaportodoesseprocessodedesen-
\J{ilvimento no imp6rio, sob os auspicios da ``paz romana", era o povo trabalhador dos

|itivos  dominados.  A  economia  romana  era  fundamentada  na  dura  carga  tributaria.
^|ti.opriava-se antecipadamente do lucro mediante os tributos e o controle do com6rcio
il:ismcrcadorias;naoscinteressavaemcriarumainfra-estruturaparaaumcntaraprodu-
`,.;lt). Mas o Imperio procurara elaborar uma vasta rede de vias, por meio das quais escoa-
v:t :`s riquezas. Todas as v/.czs /erres'/res (construidas pelo cx6rcito, pclos condenados e

|tclos civis requisitados no local) e v7.czs mczrj'/i.wczs convergiam para Roina.

A navegaeao 6 o meio mais I.apido e mais barato de locomo?ao: o Mediterraneo,
'ii:oi.a livre dos piratas, 6 urn "Iago interno" que banha as principais cidades do Imp6-

i'it). A16m da utilizacao das vias marftimas, os romanos desenvolvem cerca de 80 mil
1`indeestradas.TaisviasdeacessoaRomafoi.amabeilassobretudoparafaci1itaroes-
i'{tiimento de mei.cadorias, tais como escravos, animais fei.ozes usados mos circos, pro-
ilutos de carne, peles,  marfim, trigo, 6leo, seda,  incenso,  mirra, especiarias,  metais,
t`*tftuas, cerainicas de todos os cantos do mundo, segundo a sua especialidade. Daf 6

I)t)ssfvel ter sui-gido a expi-essao "todo caminho da em Roma", que ao longo dos s6cu-
lt ts virou dito popularmente conhecido.

Nao 6 de se estranhar que o Estado romano passe por urn perfodo de muita pros-
i ici.idade, gra?as as taxas sobre as minas espanholas, aos impostos dos povos domina-
tlt]s,  ao di'zimo do ti.igo da Sicflia...  As minas, por exemplo, tern rendimento ainda
iimior quando pouco a pouco o imperador as "nacionaliza" em seu nome. Ojudeu Ff-
IitndeAlexandria,contemporaneodePaulo,esci-eveuceilavez:"Emnossosdias,pro-
t``ii.am-se em toda parte as riquezas, saqueiam-se todos os cantos da teiTa, escavam-se
;i`` planfcies e as encostas das montanhas, em busca de ouro, pi-ata, cobre, feiTo ou pe-
t_Il.as  preciosas"2.

Ha urn notavel crescimento da manufatura nessa 6poca imperial, com urn artesa-
ii{`to de alta qualidade. 0 com6rcio desenvolve uma grande rede de exportagao. Ne-
ccssita-se  de  mao-de-obra;  talvez  por  isso  aconteca  em  grande  escala  a  compra  e
vcnda de escravos. Os campos vao passando para as maos de graiides proprietarios,
cm virtude do endividamento crescente dos pequcnos pi.oprietarios, quc nao conse-

2.  SAO0T,  Yvcs. A/os c/os crp6s/a/os..  czfc7o  /i.be;./odo7-a.  Sao  Paulo:  Paulinas,1991,  p.186-187.
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para as crescentes cidades litoraneas. Nas cidades grandes, donos de "inddstrias", co-
merciantes e latifundiarios formam, juntamente com a velha aristocracia, a classe do-
minante. Nas oficinas, centros comerciais e casas trabalha a maior parte da populacao.

2.2. 0 mundo de cultura grega (Helenismo)

0 dominio maced6nio, al6m de deslocar a hegemonia politica do Oriente para o
Ocidente, difundiu em toda a Europa e Oriente Pr6ximo uma nova atmosfera, urn
novo modo de conceber o ser humano e a vida: o helenismo (cultura grega). Quando o
imperador morreu em batalha aos 33 anos, o territ6rio foi repartido entre diversos ge-
nerais. A rivalidade entre eles reacendeu lutas armadas em toda a regi5o, vindo a dis-
solver definitivamente o Imp6rio Maced6nio. Contudo, o helenismo continuou exer-
cendo uma influ6ncia duradoura mos dominios dos seus sucessores.

0 termo "grego" ("Ae//c#", na lingua grega) foi usado desde o s6culo VII ac pe-
los pr6prios gregos para designar o grupo de povos, cidades e estados que falavam gre-
go e adotavam o estilo de vida da civilizac5o grega. Tal estilo de vida se baseava nas
obras culturais, na filosofia, na literatura e na arte. 0 %e/e#z.s"o designa, portanto, a
forma de vida da civilizacao grega.

A essencia da civilizagao grega estava na concepcao depo/I.I, a cidade. 0 mode-
lo dapo/I.s grega estava organizado em tomo da dgorcz ou mercado, possuindo banhos
ptiblicos, urn teatro, urn estadio. As cidades tinham uma ou duas ruas largas, com p6r-
ticos, estendendo-se atrav6s de toda a cidade. 0 govemo era exercido por urn senado
(bow/e) e por uma assembl6ia (ekk/esz.cz) do povo (c7ermos). Esse modo de vida na co-
munidade tinha como objetivo propiciar ao cidadao alcancar o mais alto nivel de per-
feicao. i na vida urbana que o homem alcanca o maximo de suas aspirac6es e do seu
poder, pois a vida urbana oferece possibilidades que nunca poderiam ser encontradas
na primitiva sociedade pastoril ou agricola. Desse modo podemos entender por que o
helenismo penetrou mais profundamente nas cidades (a populacao do campo e do in-
terior foi menos influenciada).

Os centros dessa difus5o eram as col6nias militares fundadas pelos maced6nios
e as cidades gregas construidas em grande nulnero na Asia Oriental, cada uma seguin-
do o modelo-padrao de cidade grega com sua praga, avenidas colunadas, templos, tea-
tro e ginasio. Intelectualmente, o helenismo trouxe o estudo da literatura e da filosofia
gregas, bern como o cultivo das formas gregas nas artes plasticas.

No desenrolar da hist6ria, a civilizacao grega perdeu suas caracteristicas mais
marcantes e adquiriu uma forma mais geral e universal, assimilando algo das varias
culturas onde se difundia. A lingua grega ficou sendo a koz.#e falada por toda a area, di-
ferenciada em varios dialetos locais e assimilando inrimeros vocabulos estrangeiros.
0 helenismo tamb6m assimilou, ate com certo entusiasmo, caracteristicas da religi5o
e do culto orientais, e a arte grega assumiu formas nativas que podem ser facilmente
distinguidas na arte do Egito e da Siria helenisticos.  Desse modo, o helenismo tor-
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^`` cttmiiiiidadcs judaicas da Diaspora, que se sustentavam por atividades co-
iu``ii.,i"i*  ilils  grandcs cidades helenisticas,  receberam o  impacto do helenismo, por
ni`w tlits €`rtigos comuns para o uso diario (alimentacao, vestuario, mobilia), mos no-
nit`,1 ).,I.egos que aparecem entrejudeus da Diaspora e da Palestina (Andr6, Filipe, Ale-
` iuii lI.ii, ctc.), na arquitetura das sinagogas (conforme o estilo arquitet6nico grego), na
Inn n:"lc organizacao intema das comunidades (o govemo das comunidades judaicas
I iiilm ``cmclhan9as com o jeito de govemar dos gregos)... Mas mantiveram-se firmes
Mlm(Iic5csculturaisjudaicas,conservando,porexemplo,aleieocultonasinagoga.

I. i\ ilisercao do Cristianismo nesse contexto

() inundo greco-romano oferecia condig5es favoraveis para a difus5o do cristia-
I imi n" 0 helenismo, uma cultura universal que havia reunido povos de regi6es e cul-
I ul ii* tliferentes mum modo de vida comum, era propicio a uma religiao universal que
iiiii i imi)unha condie6es particulares nacionais ou raciais a seus membros, e ensinava a
iiiiii`l`) c igualdade de todas as pessoas, sob urn Pai divino.

Ncsse contexto, o andncio da mensagem dojudeu Jesus de Nazar6 (o verdadeiro
('Iisto,paraseusadeptos)erarealmenteumaboa-nova,``evangelho",nosentidoorigi-
I I:il tlo tcrmo grego. Tal antincio era bern aceito, pois atendia as aspirag6es, aos anseios
ilclt`daumapopulagao,queprocuravaumaexpressaoreligiosamaisabertaaodialogo
`.` :I(t inesmo tempo, capaz de nao abrir mao de principios fundamentais para a valori-
':i\::lo da dignidade humana e da promocao da vida.

0 espaeo inicial da evangelizaeao no mundo greco-romano foi o ambiente das
I.iimunidades judaicas.  0 Judaismo, religiao ja conhecida no mundo greco-romano,
;ili'iiiamuitagente.Desdeoprimeiros6culoantesdecristo,missionariosjudeusanda-
VAI]ipelomundoparaconverterosgentios(Mt23,15).Assim,aoredordassinagogas,
ii:is varias cidades do Imp6rio, foram surgindo grupos de pag5os que simpatizavam
I.nm o judaismo.  Havia os pros6litos  e os tementes a Deus.  Os pros6litos  (At 2,11;
I Ll,43) observavam a Lei de Mois6s na integra, inclusive a circuncisao; nao eram nu-
Iiicrosos,poisaexigenciadacircuncisaoassustavamuitagente.Os"tementesaDeus"
( ^t 1 3,16.26) ou "adoradores de Deus" (At 1 6,14;  17,4.17;  18,7) observavam s6 algu-
iii:`s partes da Lei de Mois6s, freqtientavam as sinagogas aos sabados, liam a Biblia,
I it:\s nao aceitavam a circuncisao. Eles eram o grupo mais numeroso em todas as cida-
tlt`s (At  10,35), e o pdblico mais atento a Paulo (At  13,16.26.43 etc.).

Segundo argumentagao de Fr. Carlos Mesters (no livro Pc!w/o apt;s/o/o.. win /rcz-
/jfi/4czcJor gwe cz###cjcz o Evcz#ge/fro, p. 64), o anbncio do Evangelho de Jesus foi aceito
wtbretudo pelas pessoas ``tementes a Deus" das comunidadesjudaicas. A pregacao de
I nissionarios cristaos abertos ao dialogo com os gentios (linha missionaria defendida
|ti`lo grupo ligado ao ap6stolo Paulo) oferecia exatamente aquilo que tais pessoas pro-
t;iiravam: uma convivencia comunitaria, com acesso direto ao Deus de Abra5o, atra-
vCs da fe em Jesus, sem a circuncis5o e sem a observancia das leis e dos costumes da

19

Lli``ii c.`])6cic dc culturfi "glob:il i7jiicla", quc supcL-iiviL



Tradigao dos Antigos. Por isso aceitavam a mcnsagcm coin muita alcgii{` (^t  13,4
15,31;17,4.12;18,8),comoseestivessemesperandohatempoumamensagcinassim.

Ficou evidente, a partir do ambiente das comunidades judaicas, que a Boa-Nova
de Jesus era muito bern aceita pelos pagaos, pessoas do  ambiente da gentilidade
acostumadas ao mundo pluralista greco-romano, participes ou nao das comunidades
judaicas. Era fundamental, portanto, aos evangelizadores, desinstalar-se e p6r os p6s
na estrada. . .

As vias de comunicacao, desenvolvidas pelo Imp6rio Romano (vias terrestres e
maritimas), facilitaram aos ap6stolos do cristianismo a difusao rapida do Evangelho,
numa area extraordinariamente extensa.

Mas n5o era tare fa facil percorrer as vastas extens6es territoriais. A diferenca da
Palestina, de dimens6es modestas (correspondentes as de alguns municipios brasilei-
ros das regi6es mais habitadas), a Siria e principalmente a Anat6lia imp6em ao via-
jante longos percursos. 0 relevo acidentado da Turquia, as bruscas altemancias de
temperatura entre a costa dmida do Mediterraneo e o clima continental do interior,
com seus ver6es t6rridos e seus invemos g61idos, aumentavam ainda mais as dificul-
dades da caminhada.

Com a bagagem acomodada em lombo de burros ou jumentos, os viajantes, a p6,
naopodiamfazermaisdoque25milhaspordia(amilharomanaequivaliaamaisoume-
mos 1,5 kin); era a distancia media entre os postos de guarda que Augusto fizera instalar
ao longo das estradas. A instalacao de postos de policia representava urn grande pro-
gresso, porque, principalmente nas regi6es montanhosas ou semides6rticas, n5o falta-
vain os salteadores. Urn caravangafa permitia aos homens e animais dormir em seguran-
ca,massemconforto!Emalgunslugareseranecessarioprecaver-secontraproprietarios
pouco escrupulosos, que hospedavam os viajantes em ergastulos (dormit6rios de escra-
vos). No caminho, era preciso cuidado tamb6m com os caes dos sitios, animais selva-
gens  e  enormes,  habituados  a se alimentar de carcacas abandonadas mos campos,  e
ensinados a morder os viajantes que passassem pela estrada. No invemo, havia alcat6ias
de lobos que obrigavam os viajantes a andar ainda mais preocupados. Destes perigos, o
ap6stolo Paulo nos deixou uma impressionante lista na passagem que enumera os sinais
do verdadeiro missionario (2Cor  11,22-27). Eis o seu testemunho:

Eles sdo inini,stros de Cristo? Falo coino louco: eu o sou muito mats. Muito mats

pelas fadigas, muito lirais pelas pris6es;  iirfiinitameute mats pelos a€oites; fre-
qitentelnel.te eli. perigo de iirorte... passei urn dia e uma noite em alto-mar.  Fiz
muitas viagens. Sofri 1)erigos mos rios, perigos por parte dos ladr6es... 1)erigos
na cidade, perigos Ilo deserto, perigos lto mar... mats ail.da: nrorto de cansago,
muifas noites sen. dorlnir, folne e sede, nuiitos jejuns, comfrio e sem agasalho.

Como percebemos, os titulos que Paulo apresenta de si pr6prio, acima de qual-
quer 6utra coisa que possa dar prestigio pessoal, sao as lutas, sofrimentos, preocupa-
c6es  e perseguie6es  que teve  de enfrentar ao p6r os p6s na estrada,  no  incansavel
trabalho de evangelizagao.
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l'ck` tcm`cidadc apost6lica de Paulo, pode-se ter uma id6ia do esforco emprccn-
•litlu iiclos primciros crist5os, responsaveis pela expansao do cristianismo no vasto
1iiii]6IioRomano.Nessesentido,6interessantelancarumolharsobreaextensaregi5o
Hli'mlciida pelo movimento evangelizador, em provincias romanas como a Galacia,
;\Hi:I, Macedonia e Acaia. Lancemos tamb6m urn olhar sobre a capital do Imp6rio,
l{i.Iii€i, cm cujo local foi fundada uma comunidade crista.

A  iti'ttvfncia romana da Galacia

0 nome Gcz/dcz.cz 6 usado para designar o planalto da Anat61ia Central entre o
I 'i tiito, a Bitinia e a Lica6nia. 0 nome deriva dos gauleses, celtas, guerreiros que inva-
i liruni a Macedonia, Gr6cia e Asia Menor em 279 ac e anos seguintes; finalmente eles
iN t}stabeleceram na Anat61ia, onde formaram urn reino. Em 64 ac a Galacia tornou-se
inncstadodependentedeRoma,enosanosseguintesoterrit6riodoreinofoiampliado
i"I{`s regi6es vizinhas. A partir do ano 25 ou 24 ac, com a morte do dltimo rei Amyntas
I iiinia batalha contra os romanos, o nome Galacia passou a designar a provincia roma-
"` que incluia o estado da Galacia e as regi6es da Pisidia, Panfilia e parte da Lica6nia.
^ vila principal da Galacia foi construida pelos romanos, tomando-se a capital da re-
).,i.io, com o nome de Ancyra (atual Ankara, capital da Turquia). A Galacia, portanto,
``i.:` uma regi5o administrativa romana, mas por galatas entendia-se estritamente os
mt)I.adores do antigo estado da Galacia (vilas e arredores).

Aregiaofoialcancadaporpauloemsuasegundaviagem(Atl6,6),entreosanos
tlt)-52, e novamente em sua terceira viagem (At 18,23), entre os anos 53-58. in duas
lcorias sobre os destinatarios a quem a carta teria sido escrita. A primeira sustenta que
" carta aos Galatas e dirigida as comunidades da Pisidia, Derbe, Listra e Ic6nia. Recen-
lemente, comentaristas inclinam-se para a teoria de que a carta 6 dirigida aos pr6prios
ii]:'`latas do antigo estado da Galacia, baseados em At  16,6 e  18,23.  Paulo evangeli-
/{)u-os enquanto se curava de uma doenca que o acometera (4,13 -15). Voltou a regiao
mais tarde para visitar os discipulos (At 18,23).

A provfncia romana da Asia

Aprovinciaromanada4's!.cz,comumterrit6rioumpoucomaiordoquealngla-
tcrra, possuia antigas e c61ebres cidades gregas. Paulo atuou em pr6speros centros co-
mcrciais, como Colossas, Laodic6ia, Hierapolis e Efeso, a capital, onde demorou dois
i`nos e tr6s meses.

Colossas, cidade da Frigia, na Asia Menor, estava situada em duas colinas, na
l`iargem esquerda do rio. Pouco se sabe de sua hist6ria. Her6doto diz que ela era uma
grande cidade na 6poca de Xerxes, mas na 6poca do Novo Testamento parece que ja
cntrara em decadencia, beneficiando Hierapolis e Laodic6ia. A exemplo dessas duas
cidades, Colossas era urn centro das inddstrias da la e das tinturas. As origens da Igreja
dc Colossas sao obscuras; ela nao foi fundada por Paulo, devendo sua fundacao ser
atribuida provavelmente a Epafras (C1 1,7), que era justamente natural de Colossas
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(C1 4, I2) A carta aos Colossenses foi cscrita cm virtudc dc uma dificultki{li` t lt itil i'iii{tl:
a Igreja de Colossas estava sob a influencia de certos erros, nao esclarccidos cm dcta-
lhes; contudo, 6 evidente que se originavam de uma forma de sincretismo gn6stico,
conjunto de elementos pagaos e hebraicos, talvez surgido entre os hebreus e depois
aceito por alguns cristaos. 0 nticleo desse erro era constituido pela fe mos "principa-
dos" e "potestades/autoridades" (2,15), seres intermediarios entre Deus e os homens,
que se pensava terem certo poder sobre os homens. A esses poderes c6smicos atribu-
ia-se urn culto, com caracteristicas derivadas dos cultos mist6ricos, pr6prios do paga-
nismo. Tal erro representava uma rejeigao implicita do papel do Cristo como dnico
redentor e mediador.

Laodic6ia era uma cidade da Frigia, na Asia Menor, sede primitiva de uma co-
munidade crista. Paulo teria escrito uma carta a Laodic6ia, a qual n5o chegou ao nosso
conhecimento porque nao teria sido conservada (Cl 4,16). Laodic6ia 6 mencionada
como uma das sete igrejas do Apocalipse (Ap  1,11):  foi duramente repreendida por
n5o ser nem fria, nem quente (Ap 3,14-22).

Hiefapolis era uma cidade da Asia Menor, no vale do Lico. Ali existiu uma das
mais antigas comunidades cristas (Cl 4,13). A cidade foi dominada pelos seleucidas,
pergameus e, ap6s 133 ac, pelos romanos. Era famosa por suas fontes de agua quente,
medicinais. 0 sitio possui ruinas de dois teatros romanos e dos banhos, e foi o lugar de
origem do fil6sofo Epicteto e do antigo escritor cristao Papias (cerca de 130 dc).

Efeso, cidade situada na foz do rio Caistro, na Asia Menor ocidental. A cidade
J:§ix:1;iLt:r_:s:r:i;e:i;::d:adapanriv:ill:0::£aadc:'pXo:cis:S:#a:r%o::;Sn:ta:iL:einc:a:Sg:#aoac:o°p:rtl:nf::;:3::o::

mos com 250 mil habitantes. 0 templo (com cerca de 50 in de largura e cerca de 80 in
de comprimento, apresentando cem colunas com mais de 25 in de altura) era uma das
sete maravilhas do mundo antigo. Entre os outros pr6dios, estavam o ginasio; o esta-
dio ou campo de corrida; o grande teatro (local das assembl6ias mencionadas em At
19), com 24 mil lugares sentados, urn dos maiores teatros romanos encontrados pela
arqueologia; o mercado; a biblioteca de Celso. 0 porto e o teatro estavam ligados
pela via Aracadia, uma maravilhosa rua com p6rticos que tinha cerca de 600 in de
comprimento. Paulo pregou em Efeso pela primeira vez durante a sua segunda via-

8:EST:,S;]s°:ua:i:'s:ud::£g:1;apdaert:::i:::]PdaeraJpe(¥,S[as];.mrie£::Sc°ai:,::gdr:;as:teeig::I;a:
louvada por sua ortodoxia e por sua perseveranca na fe, mas 6 censurada porque sua
caridade deixou de ter o fervor primitivo.

A provincia romana da Macedonia

A Macedonia 6 uma regiao ao norte da Gr6cia. No periodo classico, os gregos
consideravam os povos da regiao como ``barbaros". Nos tempos do Novo Testamento,
tomou-se uma das provincias romanas. Paulo fundou duas igrejas na regiao: na cidade
de Tessal6nica e na cidade de Filipos.

22

'I`uss{`lf)llici`,nostcmposdoNovoTcstamcnto,craacapitaldaprovinciacoscgun-

• li I il I;iitii. ccnLro comercial da Gr6cia. A cidade foi fundada em 315 ac e ate hoje existe
I I ilH u lit)lne dc Sal6nica. La encontramos ainda alguns restos de arcos da era romana
I lil i li{` . Esta situada no golfo Termaico. Possuia e ainda possui urn born porto. Perto dela

iiilr`*{`v:iaViaEgnatia,aestradaromanaqueligaaltaliacomBizancio.Acidadefoivisi-
iHi I:I itor paulo na sua segunda viagem missionaria (At 1 7,1 -15); sua afeicao pela igreja
I iu`` {`li fundou aparece na primeira e segunda cartas aos tessalonicenses.

Filiposja no ano 360 ac era conhecida por sua importancia na regiao. A popula-
\`ilu i`i.a formada, em sua maioria, por maced6nios. Sob a dominacao romana, impera-
v:I  {)  culto  a  C6sar.  Aqueles  que  se  opusessem  eram  imediatamente perseguidos  e
h ti'+{tdos a sair. Depois da batalha de Actium, por volta do ano 31 ac, a cidade torna-se
I n ii:i col6nia romana, chamada Col6nia Julia Philippensis. Situada a margem da gran-
ilii.otaromanaparaaAsiaMenor(ViaEgnatia),tomou-seacidadepreferidadevete-
i lu`t)s do exercito. Centro agricola mais do que comercial, Filipos nao era grande, pois
I t* colonos viviam em aldeias, nas planicies e mos vales. Seria Filipos a dnica cidade
I iuc foge a regra geral paulina de procurar sempre grandes centros comerciais (e even-
lii:`linente portuarios), onde a noticia evangelica se espalhava mais rapido. Contudo,
I iilvcz por situar-se a margem da Via Egnatia, Filipos toma-se a primeira col6nia euro-
|i(iiii a receber o Evangelho. Paulo pregou o evangelho em Filipos entre os anos 49 e
i;7„ durante sua segunda viagem.

^ I)rovincia romana da Acaia

4cczz.cz 6 o antigo nome de uma regiao situada ao sul do golfo de Corinto. Depois
I I:` derrota da Liga Acadiana em 146 ac, os romanos colocaram o distrito sob o gover-
ilo provincial da Macedonia. Em 27 ac, a Acaia foi separada da Macedonia para cons-
1 ituir uma provincia, abrangendo a Gr6cia continental, e incluindo tamb6m as cidades
tlc Atenas e Corinto.

Corinto era o maior centro comercial grego, cidade possuidora de dois portos ex-
ll.cmamente movimentados. Saqueada e destruida pelos romanos em 146 ac, a cidade
l`oi reconstruida por C6sar, que em 44 ac fundou ali a Col6nia Romana: £cz#s /a£/j.cz Co-
/././7/Acts. A cidade se expande rapidamente e cedo atinge uma populacao de cerca de
(too mil habitantes, destes 200 mil livres e 400 mil escravos. Era a quarta cidade do
lmp6rio em populacao. No ano 27 ac, Corinto 6 a capital da Provincia romana da
Acaia, com urn proconsul de Roma no governo. Durante a segunda viagem, Paulo mo-
l.ou urn ano e meio em Corinto (At 18,11). Ali fundou promissora comunidade, com-
i)osta em grande parte de gregos (1Cor 1,26-29; 8,7;  10,14.20), bern como de alguns
cjudeus (1Cor 1,22-24; 10,32; cf. At 18,8) e, em menor ndmero, de todas as provenien-
cias, por ser urn "corredor" entre o Oriente e o Ocidente. Mais tarde voltou ainda a ci-
dade para resolver problemas surgidos na comunidade; os conflitos mais acirrados
i`conteceram entre gregos ejudeus ( 1 Cor 1 2,13), mas nao deixaram de existir conflitos
cntre escravos e livres (1Cor 7,21-23); entre homens e mulheres (I Cor 7); entre pro-
prietarios e n5o-proprietarios (lcor 11,12). Aos corintios, ele escreveu quatro cartas,
duas, por6m, hoje perdidas.
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A i`iii)ilal do lmp6rio

Roma, como capital do lmp6rio, chegou a ter cerca de urn milhao de habitantcs, no
final do s6culo I. Acolhia diversos grupos de minorias 6tnicas vindas do Oriente.  A
maioria dessa populag5o era constituida de pequenos artesaos, comerciantes, plebeus
(homens livres, mas empobrecidos), al6m de escravos trazidos, em sua grande maioria,
das col6nias conquistadas, chegando a alcangar em dado momento cerca de 400 mil.

Entre estes grupos 6tnicos, distinguia-se uma col6nia judaica, com urn ndmero
aproximado de 50.000 pessoas. E desse grupo que prov6m a primeira comunidade
crista  de  Roma,  formada  por  alguns judeus  e  pag5os  helenistas,  na  maioria  (Rm
15,7-9). A fundagao da igreja em Roma teria comecado comjudeus que estiveram em
Jerusalem, por ocasiao de Pentecostes e, assumindo a nova religi5o, ao chegarem em
Roma, fundam a nova comunidade (cf. Rm 1,5-13). Os ap6stolos, conforme W. Har-
rington, seriam, neste caso, fundadores indiretos desta comunidade. A presenga de Pe-
dro em Roma nao 6 atestada nem mos Atos,  nem na Carta aos Romanos.  Segundo
Isidoro Mazzarollo (em 4 bl'b/!.cz em swczs 777aof, p.  167), as referencias procedem de  I
Clem 5,1-61, no final do s6c. I dc, e de Inacio de Antioquia no s6c.11 dc.

Para la, al6m de afluir gente de todo o mundo, escoavam todas as riquezas dos
territ6rios dominados pelo Imp6rio Romano (produtos naturais, agricolas, manufatu-
rados, escravos e tributos), como vimos anterionnente.

3.2. Caracterlsticas das comunidades cristds nas cidades do Imp6rio

A fundagao de comunidades cristas em diversas cidades das Provincias, bern
como na capital do Imp6rio, pode ser interpretada nao s6 como testemunho da ousadia
e  destemor  das  primeiras  pessoas  encarregadas  da  evangelizag5o,  mas  sobretudo
como urn exemplo a ser seguido pela evangelizacao ao longo da hist6ria.

A evangelizagao dos primeiros cristaos nao consiste em impor valores de uma
cultura sobre a outra mas, como diriamos hoje, trata-se de uma "evangelizacao incul-
turada", aquela que parte do dialogo com a cultura local dos aglomerados humanos,
visando promover a vida com dignidade, mos seus diversos aspectos: familiar, eclesial
e social, al6m do compromisso com apo/j.a, cidade (insercao na politica local, que cha-
mariamos hoje de "cidadania").  Tal evangelizagao era feita segundo o Espirito que
animava Jesus, isto 6, a luz da Palavra de Deus pregada e vivida por Jesus, Palavi;a que
se faz Vida ao promover a dignidade da vida humana em todos os seus aspectos. E nes-
sa perspectiva que Pedro diz ao paralitico de nascenca que pedia esmola a porta do
Templo (At 3,6-9): "Nao tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou: Em nome
de Jesus Cristo Nazareno, anda! E, tomando-o pela mao direita, ergueu-o. No mesmo
instante os p6s e os calcanhares se lhe consolidaram; de urn salto ficou de p6 e come-
cou a andar. Entrou com eles no Templo, andando, saltando e louvando a Deus". Nessa
passagem, Pedro personifica a pratica da Igreja, atrav6s da qual o Espirito de Jesus (o
Espirito Santo de Deus) continua vivo e atuante. 0 aleijado encarna a situagao de su-
cessivas gerag6es empobrecidas  e marginalizadas dentro do Imp6rio Romano que,
destituidas de dignidade, dependem da esmola para sobreviver. 0 ouro e prata simbo-
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II/:`iil  :`  riqlli`/,{`  {`cilmiikickl  pckls  clitcs  (lo  lmp¢rio;  tal iiqucza ccntralizadit produz
I:`'Iiii]i.a lit)v{is  l`ormas dc subinissao, obrigando milhares dc pcssoas a sobrevivercin
•l;it{ *t}bi.{`s. S6 o nomc dc Jesus 6 capaz de libertar o povo, fazendo-o levantar-se e ca-
iniiili:ir com os pr6prios p6s.  Esse 6 o maior louvor que se pode prestar ao Deus da
Vi`I:I, {il6m de ser forma de evangelizar por excel6ncia.

No inicio, como vimos acima, 6 provavel que a evangelizacao tenha sido levada
I tiii iiciro as comunidadesjudaicas espalhadas pelo Imp6rio Romano. Mas logo come-
i,.ni'!`m a falar de Jesus tambem em ambientes n5o judaicos, aos "gregos".

Paulo e companheiros comecavam sua pregacao em cczsczs' de/czmz'/j.czs, como -
iwu.cxcmplo-nacasadeAquilaepriscila,ondeaigrejaseredne(1Corl6,15-19;Rm
I /I.5.23), e na casa de Filemon (Fin 2).

i importante ressaltar que a familia nao designava apenas os parentes pr6ximos
ini incsmo os distantes; compreendia ainda os dependentes, os escravos, os trabalha-
i h tl.cs c os amigos. A16m disso, a densidade populacional das cidades da 6poca era ben
I I I:iior do que as de nossas cidadcs atuais. A cidade antiga chegava a ter uma aglomcra-
i,lil(t dc cerca de 200 habitantes por acre (4.047 metros quadrados), densidadc cxistente
I it ).jc apenas em grandes centros urbanos; as casas eram, em geral, todas de mcia-pare-
ili:. Acrescente-se a isso que as varias etnias costumavam morar agrupadas nos mes-
iii(is bairros, facilitando os contatos com os rec6m-chegados. Logo, sob tais condic6es,
i'. tlc se supor que as noticias corriam muito rapidas a partir das casas, onde a privacida-
ilc n5o era muito grande.

Os contatos de com6rcio e trabalho teriam sido naturalmente tratados nesse am-
1 iii`nte familiar. Consta que Paulo vivcsse de seu pr6prio trabalho, como artesao, fabri-
i.:il`tc de tendas que era (1Cor 4,12;  2Ts  3,7-9;  At  18,3).  De  fato,  parece que  Paulo
I.,i)nsiderou  fundamental  a  insercao  do  missionario  no  mundo  do  trabalho,  por urn
I:itlo; e, por outro lado, parece que recusou uma pastoral de massa, preferindo a criac5o
I lc uma rede de pequenas comunidades que disseminavam a solidariedade evang6lica
iiti.av6s das cidades do Imp6rio.

Enquanto os povoados Cram conservadores no sentido de manterem sua antiga
itlcntidade, as cidades falavam o grego e caminhavam na direcao de uma cultura co-
iiiiim greco-romana.  Era na cidade que ocoiTiam as mudaneas,  era ali que estava o
"novo" e se acolhiam as novidades. Observando essas comunidades, qual 6 o nivel so-

t:ii`l dos cristaos paulinos?

0 tipico crist5o paulino seria o artesao livre e o pequeno comerciante. Muitos de-
ll:s tern casas, ate alguns escravos, profiss6es definidas e outros sinais de uma vida
t.:()in certa estabilidade social. Os mais ricos dentre eles -mas havia tamb6m escravos
i`€`s comunidades paulinas -providenciavam moradia, locais de encontro e outros ser-
vi¢os para os grupos cristaos. Os membros mais autenticos do circulo paulino, incluin-
{lo  Paulo,  sao pessoas de  grande mobilidade social,  sendo o  seu sfcz/#s  conseguido
ll]aior do que o seu sfczfws herdado. Em outras palavras, pessoas mais disponiveis, mais
:ibertas as mudancas, mais receptivas as novidades. Isso sejustifica porque as guerras
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sociais que antecederam a instalacao do Imperio, e mcsmo a cstruturaiml)a,.i:,'''l,,.ii,in

criado nas camadas m6dias da populacao uma profunda descrenca nas institiiiq6cs e
urn desejo de novidades que oferecessem outras esperangas e melhores altemativas;
nesse meio, a receptividade as novidades religiosas tornou-se muito grande, o que, ate
certo ponto, explica o sucesso de Paulo.

Paraparticipardascomunidadescristas,naoeranecessarioaogentioseguirpra-
ticajudaicaalguma.Erapreciso"praticarajustica",segundoomodeloprofetico,che-
gando a Deus atrav6s do pr6ximo.  "Pois toda a Lei esta contida numa s6 palavra:
Amarasateupr6ximocomoatimesmo"(G15,14).Eaexperienciadoscrist5os,lidaa
partir da fe em Jesus Cristo, que deve ser colocada como elemento fundante das moti-
va¢6es e a?6es cristas. i a pratica da c5grpc, a pratica do amor-solidariedade nas prati-
cas da realidade cotidiana, nas praticas politicas e sociais, que devem ser levadas em
conta. i urn sistema dinamico da fe, aberto as possibilidades da experiencia de amor
efetivo e eficaz ao pr6ximo.

A presenca e a participacao da mulher sao fundamentais nessa igreja que se reti-
ne nas caszLs. Segundo Carlos Mesters (Paulo Ap6stolo.. urn trabalhador que anuncia
o cvcz#ge/fro), nas recomendac6es finais da carta aos Romanos transparece algo do lu-
gar que as mulheres ocupavam na vida de Paulo e das comunidades por ele fundadas.
Vejamos:

"Recomendo a vocGSFehe, nossa irind, diacoi.isa da comunidade de Cencr6ia.

Ela tern ajudndo muita gente e a miln tamb6In"  (Tin  16,L2). i provtwct que
Febe tenha sido portadora da carta de Paulo aos romanos.

"Lembrai.gas parapr.lsc:ilzi e Aquila, ineus colaboradores em Jesus Cristo, que

arriscaramapr6priacabe€aparasalvarminhavidd'(Rml6,3).Panloa:graLde-
ce aos dois em nome pr6prio e em nome de todas as comunidades do mundo pa-
gao(Rml6,4).Eranacasadessecasalqueacomunidadesereunia(Rml6,5).
"Lembran€as para Mar.la, que trabalhou muito por vocGs" (TIm L6,6).

"Lembran€asparaAI.dr6nicoe16Ti:iz\,ineusparentesecompandreirosdeprisdo,

ap6stolos !./»po;-/"tfcs" (Rm  16,7). Alguns manuscritos antigos transformaram
Jdnifl em Jtinio, talvez porque achassem estranho uma mulher receber de Paulo
o tftulo de ap6stolo.
"Lc»]br¢;!€osparczTrifenacTrifosa"eparaa"q4teri.c7aP6rsida":dastreselediz

que se afadigaram muito no Senhor (Rm  15,12).
"Lelllbral.gas para Ruf a e sun rutai\e que 6 minha tamb6m" (Rm 16.13) .

"Le„i6rcw7€aspfzrcI FI.J6/ago c Jtilia, parfl IVcrei,i e sua irma epGrfz Olimpas" (Rm

16,15). A comunidade parece reunir-se na casa deles, pois Paulo acrescenta: ``e

para todos os santos que estdo coil. eles" (TIm 16,L5).

Como percebemos, Paulo fala de mulheres que sao Dz.czco#z.scz, co/czboradorcz e#t
/es#sCrz.s/oou4pc;I/o/cz.Trata-sedetitulosefunc6esimportantesnavidaenaorgani-
zagao das comunidades! Ele as trata com muito carinho e as chama de irma, de mac e
de companheira de prisao. Dentro da cultura daquela 6poca, a mulher nao podia parti-
cipardavidaphblica.Seulugareranorecintointeriordacasa,navidadafamilia.Ela,
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I lr riilt i, cki cool.dcnavti, crii a dona da casa. Assim, na Igrcja, ela s6 podcria tor lugar c

I ini I it_lil)iic{~Lo sc a lgrcja funcionasse no interior das casas.

I  '''ll,.IIIsao

A partir do que foi exposto sobre o Texto e o Contexto dos Atos dos Ap6stolos,
1li.;`iiM.aoleitortirarassuasconclus6essobreasimplicae6espfaticasparaaevangeli-
_'H\.!'l(} contextualizada em nossas comunidades hoje.

I]ucas,  autor do Evangelho e dos Atos dos Ap6stolos, cuj.a obra deveria cha-
iHHi.esc com mais propriedade "Atos de Jesus e do seu discipulado", 6 o dnico dentro
I Iu Novo Testamento que se preocupa em ligar a vida hist6rica de Jesus, sua paix5o e
i{u:I mortc, com a hist6ria dos primeiros anos da Igreja. Isso significa que a boa-nova
i Hi i:v{ingelho se refere nao s6 ao que Jesus realizou, mas tamb6m ao que foi realizado

I w ii. mcio das pessoas que formaram as primeiras comunidades cristas, impulsionadas
iii`h Espirito Santo de Deus, o mesmo Espirito que animou Jesus.

0maiscaracteristicodaeclesiologiadeLucas6,portanto,aimportanciaquedaa
I I ii*``i~io evangelizadora dos discipulos e discipulas de Jesus que, pela forea do Espirito
`iHilto de Deus, foram capazes de sair do isolamento e da covardia para "dar testemu-

HIM t corajoso da ressurreic5o do senhor Jesus" (At 2,14s; 4,33), sobretudo nas cidades
`l"tilturagreco-romana.EessemesmoEspiritodeJesusquedirigeamissaodepedro
i` ili` Paulo, sobretudo nos momentos de maior dificuldade (At I o,38.44-47; 11,12-15;
11,2-4;  16,6-7;  17,21).

:;`,',',`]]:?£:a:6is:e;::§i:o£::nda::i:sn::dr:[P:a:s]ra°i:i:g];;r:e:aeacs:;:|]¥g[Cfoia§u;:a;£a;F:Ere:¥
Ii"asadeLiDIAemFilipos(Atl6,15);nacasadeNINFAemLaodic6ia,quechegou
n rcceber uma carta de Paulo, que n5o foi conservada (Cl 4,15); na casa de Fil6logo e
ll.lLIA, Nereu e SUA IRMA e de OLIMPAS (Bin 16,15):

Atrav6s das igrejas dom6sticas, Paulo abriu espago para as mulheres poderem
I.xcrcer a funcao de coordenadora nas comunidades. Isso 6 novidade, pois naquele
li`i`ipo os judeus nao permitiam que se criassem comunidades ou sinagogas s6 de mu-
llii`rcs. Exigiam que, no minimo, houvesse dez (10) homens para que se pudesse for-
i il:ir uma comunidade. Por esse motivo nao havia sinagoga em Filipos, pois la havia s6
uni grupo de mulheres; elas se reuniam fora da cidade para rezar (At I 6,13 ). Paulo teve
H coragem de transgredir o costume do seu pr6prio povo, e permitiu que o grupo de
iHtllheres de Filipos formasse uma comunidade (At  16,13-15). Paulo percebia a im-

iitti.tancia das mulheres na missao evangelizadora das comunidades. Por isso as pro-
Iilovia e abria espaco para elas mais do que qualquer outra pessoa da 6poca. Mas ele
ii{io percebia o problema da libertac5o da mulher enquanto mulher. Nem era possivel

itcrcebe-1o. Paulo pagou tributo a cultura do seu tempo.

Nesse contexto das casas, no ambiente das cidades, a pratica do amor-agape (fruto
tlttEspiritodeDeus,cf.G15,22)levaraapessoadefecrist5aseafastardevariaspraticas
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gcntias,taiscomoasclcncadascmGl5,19-21:fomicapao,impurcza,1iberliiiii!ii`iii,itlt)-
latria, feitigaria, 6dio, rixas, cidmes, ira, discuss6es, disc6rdias, divis6es, invcjiis, l)cbc-
deiras, orgias, e coisas semelhantes a estas (cf. Rm 1,28-32 ou lcor 6,9-11).

0 pluralismo, o dinamismo e a liberdade, vividos nas cidades greco-romanas,
em vez de serem concebidos como obstaculos intransponiveis a fe, sao tornados como
desafios a serem enfrentados e ate recuperados no seu aspecto positivo, por meio da
praticadoamor-solidariedade.Tomam-se,assim,caracteristicasessenciaisdafepau-
linae,porconseguinte,dacomunidadecrista.Epossivelqueairesidaumapistaparaa
atividade pastoral urbana, que enfrenta os desafios de ser Igreja hoje.
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