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A proposta de Paulo

Inacio Strieder

1. 0 contexto de Paulo

Por muito tempo tentou-se identificar quem teria influenciado mais a Paulo: o
patrim6nio cultural judaico ou o helenistico. Quando se trata de Paulo, 6 importante
lembrar quc no inicio da era crista o judaismo e o helenismo ja haviam trocado expe-
riencias mrfuas por mais de tres s6culos. 0 judaismo procurava seguir as tradig6es do
AntigoTestamento;ohelenismo,espalhadopelomundoapartirdeAlexandreMagno,
se enraiza nas tradic6es imemoriais da cultura grega. No decurso dos s6culos o hele-
nismo acolheu muitas correntes religiosas e filos6ficas. Consiste, portanto, de urn ver-
dadeiro emaranhado cultural.

Para compreender Paulo, 6 importante lembrar-se que ele e umj.udeu, provindo
do mundo helenistico.

2. Paulo: judeu e grego

Paulo gloria-se de sua origemjudaica. Em face dos seus adversarios judeus diz:
C.Sao hebreJs? I:amb6m eu. Sao israelitas? Tlamb6m eu. Sao descendentes de Abraao?

rcz77cbG" ew " (2Cor 11,22). Na carta aos Filipenses, dirige-se mais uma vez aos seus
opositores, frisando a sua descendencia judaica:

"Sealgumoutropensaquepodeconfiarnacarne,euaiirdamais:cirFu!.cjdado

ao oitavo dia, da raga de Israel, da tribo de Beiofanrirm, hebreu, fillro de hebreus;
quanto a Lei, f ariseu" (F\ 3,4s).

A16m disto, acentua na carta aos Romanos:  "Ew /czmbGm sow isrcze/I./cz,  dcz c7es-
ce#dG;3c!.cz de j4Z7yczGo, c7cz f„.bo de Be#/.cz"!.in " (RIn 11,I ). E na carta aos Galatas, Paulo•"stste.. " ...progredia no judatsmo mais do que muitos compatriotas da minha idade,

distinguindo-me no zelo pelas tradic6es paternas " (GI I,\4).

Por estas afirmac6es de Paulo, fica claro que ele cresceu nas tradic6es dos pais,
isto 6, do Antigo Testamento. Gloria-se de sua descendencia. E, de fato, os conheci-
mentosquedemonstraterdoAntigoTestamento(AT)confirmamassuasdeclarag6es.
Tamb6m os Atos dos Ap6stolos (At 22,3) mos falam da ligagao de Paulo com a cultura
doAT.SegundoosAtos,PaulofoilevadoparaJerusal6m,afimdeserinstruidonaLei.
Em suas cartas, Paulo cita 87 vezes o AT. Estas citag6es foram retiradas de 161ivros bi-
blicos. Os mais citados sao: o Pentateuco, 29 vezes; o profeta Isaias, 25 vezes; os Salmos
18 vezes. Mas Paulo n5o cita sempre literalmente as passagens veterotestamentarias. A
maioriadesuascitac6esdivergeumpoucodotextotidocomooriginal,adaptando-sea
situag5o nova do Ap6stolo e das comunidades cristas. Mesmo assim, os escritos de
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l`iiiilt i I`iwcl:iiu c]iic clc € urn proJ`un(lo conhcccdor da tcologia do AT. 0 cstilo c os con-
I ii 11 i iti i`*\ {1(), muitas vczcs, dc tal forma marcados pelo AT, que se toma dificil disccrnir
i iili`` H* intcrprctac6es dos textos e as intui96es originais de Paulo. Por isto, pode-se
" 11 I I I I;w' com certeza que o elemento cultural de maior repercussao na vida e nas ideias
ilt'  l'Hilltt 6 o Antigo Testamento.

I 'oi.tanto, embora Paulo tivesse nascido no mundo cultural grego e se convertes-
!.. Hi i i:Iistianismo, de fato ele nunca renegou seu povo e sua cultura. Israel permane-
i ``n, ii:ii.a cle, o povo eleito, e Cristo sua heranga (Rm 9,4s). Nao poucas vezes, Paulo
I uiiihH}icnta a autoridade de sua doutrina com a formula: ``como esta escrito" (4cz/fe6s
m'',I:;.tf/;/cH.). No mundo grego esta expressao valia como aceitag5o, sem restric6es, da-
iiuilMiuesecitava;paraosjudeus,amesmaformulaexprimiaaimutabilidadedapala-
\ in tlc Deus.  A16m desta,  havia outras formulas com a mesma for¢a,  como:  "Deus
i 11;`'. "ii Escritura diz", "Isaias diz". Com a expressao ``como esta escrito" -ou expres-
f"1i`* Hcmelhantes -Paulo fundamenta a sua doutrina no Antigo Testamento. Isto, cer-
Iniiii.ittc,emuitosignificativoquandoseestudaarelag5odePaulocomoAT.Esepode
I i iili:Iiiir, sem dtivida, que o AT sempre se conservou para o Ap6stolo Paulo urn refe-
i u i`:i{il decisivo em sua vida. Contudo, existe o contraponto da cultura do mundo hele-
Hli+I ico em que paulo nasceu. Nascido em Tarso (cf. At 21,39; 22,3), o Ap6stolo paulo,
•Ii`::tlc o nascimento, esteve envolvido pelo mundo helenistico.

Devido a sua situagao favoravel ao trafego e ao com6rcio, Tarso era ent5o uma
I u I;itlc helenistica florescente. Era tamb6m famoso centro de educacao grega. Ocasio-
nHlincnte se menciona Tarso ao lado de Atenas, por causa de sua importancia cultural.
.`:i`i.Ttindo o ge6grafo Estrabao, em Tarso reinava tamanho interesse pela filosofia, e to-
• li iH os outros ramos da formacao geral, que esta cidade superava Atenas e Alexandria,
I ` I i`ialquer outra cidade da 6poca em que existiam escolas e estudos de filosofia. A16m
ili*lo, em Tarso existiam variadas escolas de ret6rica. Estrab5o enumera, entao, uma
i`i'`iic de fil6sofos est6icos, provindos de Tarso. Vivendo num contexto cultural destes,
`.iltbora Paulo tivesse nascido numa familiajudaica, que lhe transmitiu a religiao pa-
li.I.i`a, mandando-o inclusive para Jerusalem para estudar, contudo n5o se pode duvi-

:.I,:::.I::1:uua?ajou£:I:nqf:teicf:}aEV%rrdegd°e:::t:re::'dn]af[J;:y::e:[qsearn::ieqtivee;::i=::i::ed:
Ill:lcnismo penetrou na alma de Paulo.  Alias,  o pr6prio helenismo e urn fen6meno
mmplexo. Nao esta compendiado em nenhum livro, mas deixou sinais por toda parte.
I ) helenismo nao 6 uma religiao, como ojudaismo; nem uma escola filos6fica, como o

itk`tonisino; nem urn sistema 6tico, como o estoicismo. N5o obstante, influenciou a re-
ligiao, a filosofia, a 6tica, a sociedade, as artes e a linguagem, pexpassando todos os
:iinbitos da vida. 0 helenismo tamb6m nao pode ser reduzido a aspectos politicos, eco-
Hi^tmico-sociais, culturais ou religiosos. Mas, de fato, envolve todas estas areas. Desta
I.{)rna, embora Paulo sempre se tenha identificado como judeu, n5o se deve esquecer
Clue ele era umjudeu da diaspora, falava grego e citava preferencialmente a traducao
#i.cga da Biblia. No decorrer de sua missao apost6lica, pregou e fundou as suas comu-
I`idades em ambientes helenisticos, urn contexto que lhe era familiar. Por isto, para en-
tcnder Paulo, 6 preciso situa-1o em relacao a estes dois mundos culturais: ojudaismo e
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o helenismo. 0 fato de Paulo ter nascido c tor sido cducado cm ccilll.os `il'lt{iiios comli-
cionou tamb6m sua linguagem.  Diferentemente de Jesus, quc usa prel`ci.eiitcmcntc
exemplos do meio rural em sua pregacao, o Ap6stolo dos Gentios busca as suas ilus-
trae6es em situag6es da vida na cidade. Conhece as diversas filosofias dos ambientcs
emquediscursaerecorrealinguagemeliteraturadeseusinterlocutores.Bastarelem-
brar aqui o discurso de Paulo no Are6pago de Atenas.

3. A relacao de Paulo com Jerusalem

Oquepodemosdizersobreatrajet6riadepaulo?Asdnicasfontesdeinformaeao
sobreavidadoAp6stolosaoosAtosdosAp6stoloseascartasqueopr6prioPauloes-
creveu.0consensoaqueospesquisadoreschegaram,apartirdasfontesdisponiveis,6
mais ou memos o seguinte: Paulo 6 urn pouco mais novo que Jesus; pelos 15 anos vai a
Jerusalem e freqtienta as aulas da escola rabinica; por ocasiao da morte de Estevao
(pelo ano 36) os Atos dos Ap6stolos falam dele como o "jovem Saulo" (At 7,58), e na
carta a Filemon o pr6prio Paulo se caracteriza como o "velho Paulo".

AprimeiravezquePaulo6mencionadonocenariohist6ricocristaoocorrenades-
crigaodomartiriodeEstevao.Emrelacaoasuapassagemdojudaismoparaocristianis-
mo,  ha tres  descric6es  que  falam de  sua conversao:  a primeira,  narrada por Lucas,
encontramo-la em At 9; a segunda, Lucas a atribui ao pr6prio Paulo, quando este, pelo
ano de 58 ou 59, se dirige ao povo de Jerusalem, por ocasiao de sua prisao (At 22); a ter-
ceira descricao tamb6m a encontramos em Atos dos Ap6stolos (At 26), na qual Lucas
registraodiscursodePaulonapresencadoReiAgripa,notribunal,peranteoprocurador
Festo.Istoteriaocorridopeloano60.Estesrelatossao,decertaforma,complementados
e reforcados com alus5es feitas por Paulo em algumas de suas cartas (1 Cor 15 ctc.).

Ap6s a sua conversao, Paulo informa que passou urn tempo na Arabia (Gl  1).
Dali volta para Damasco e, cerca de tres anos depois, vai a Jerusalem e se encontra
com Cefas e Tiago, o irmao do Senhor.

Depois de superar as desconfiangas da comunidade "crista" de Jerusalem, ele
participa desta primeira comunidade dos seguidores do "caminho". Mas as persegui-
c6es a esta comunidade, a morte do Ap6stolo Tiago, filho de Zebedeu (por 44 dc), os
desentendimentos entre os judaizantes e helenistas, principalmente em relacao  aos
costumesaseremseguidospelosmembrosdacomunidade,fazemcomquePaulovol-
te ao seu mundo cultural: Cesar6ia, Tarso, Antioquia. A partir dali, ele se torna o gran-
de missionario dos gentios, com seu estilo tipicamente paulino. Mas o que seria esta
caracteristica tipicamente paulina, diferente das caracteristicas da comuiiidade de Je-
rusalem? Estas diferencas, certamente, foram os motivos para Paulo buscar o seu pr6-
prio caminho. Vejamos.

4. Caracteristicas da Comunidade de Jerusalem

Como tcria nascido esta primeira comunidade dos seguidores de Jesus em Jerusa~
Ism?Paulonosdaulnadicaem1Cor15,5-11,ondeelemencionaasaparig6esdoSenhor,
segundo uma determinada ordem. Na seqtiencia destas aparig6es parece encontrar-se
urn pouco da hist6ria da Primeira Comunidade de Jerusalem. 0 relato diz:
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^|)(11'('1.(.11  (I  C`l'./`lIN,  (ll'|}()i,I  (I(),N  I)()-`c';  {'111,Xt'HIIi(Ill  (l|)Ill.l'l`(.lI  (I  Ill(IiN  (I(I  5()()  il.Ill(I(),+

(1€'  illil(I  w')  vc'z,  (I()s  (iiiiiis  (I  IIiiii()I.i{i  (eili(I(i  vi\]c,  a  (tlgiLI\s  jdi  I)I()I.I-cl.(ilii;   ilc'i}()i`x

ii|)ill.clceu  {i Ti(igo  e,  em  segliida,  a todos  os  ap6stolos.  Por  dltiliio,  (ip{il.e>ceu
l(iliil)6m a mill., colno a un. aborto. Defato, eu sou o lnenor dos Ap6stolos e I.em
lilel.ego ser clranrado de ap6stolo ....

( ) tiiic podemos deduzir desta hierarquia de aparic6es?

A pi.imcira apari¢ao, diante de Pedro, certamente ocorreu na Galileia. A segunda
i| in I i\.{=``), diante dos Doze, tamb6m deve ter ocorrido na Galil6ia, e ela significa o reen-
i I tiill n tlo grupo mais intimo de Jesus. De acordo com os relatos de Marcos e Mateus,
iiii `li"ii)ulos, ap6s a prisao de Jesus, se haviam dispersado, e, agora, se reencontram
i iii ( ;:I I il6ia. Mas a terceira aparicao, diante de mais de 500 irmaos, s6 pode ter ocorrido
• ili .I`.I.iisal6m. Pois, para encontrar 500 irmaos reunidos num mesmo lugar, isto 6, 500

iiin`tiit:`S que se conhecem e podem se reencontrar, para isto s6 havia condig6es em Je-
t I Ill i I i'`m . Eventualmente poderia ter ocorrido que 500 adeptos de Jesus se tivessem en-
i I ii I I i':`tlo na Galil6ia e, sob a direcao dos Ap6stolos, tivessem marchado para Jerusalem.
hln,i isto 6 pouco provavel. 0 mais provavel 6 que Paulo, com o relato desta aparicao,
I I,li`.i:I  indicando  o momento  em que  a pregagao  dos Ap6stolos,  em Jerusalem,  de-
iii`ii`.`li.a urn grande sucesso. 0 Senhor, atrav6s de sua aparicao, confirma o testemu-
ulni tlc seus discipulos, firmando assim a comunidade dos fi6is, em formacao, sobre
luliil"ncntos s6lidos. Mas se admitirmos que, com a terceira aparicao, a comunidade
Ill. .Icriisal6m ja esta estabelecida,  surge uma nova dificuldade.  0 que significaria a
i |u iiil:` aparicao ``a todos os ap6stolos"? Sera que Paulo, aqui, esta entendendo o termo
•rH|M'`stolo" mum sentido lato, incluindo os missionarios em geral? A express5o "todos

iiri Hil(')stolos" parece significar outra coisa do que os "Doze Ap6stolos". De fato, na
`.itiic:i apost6lica,  o conceito "ap6stolo" nao estava restrito aos Doze.  A prova mais
` . \J j{ Ii`nte esta na carta aos Romanos 16,7, onde Paulo destaca Andr6nico e Jtinia, quali-
lii.:mdo-os como "importantes ap6stolos, convertidos a Cristo antes dele". Mas, ape-
t`,u'  (lcstas  considerag6es,  parece  que  "todos  os  ap6stolos",  aos  quais  o   Senhor
iiii;il.cceu,  segundo Paulo,  sao urn grupo fechado,  enquanto que os missionarios, no
H iicio do cristianismo, nao fomam grupos fechados, pois aumentam constantemente.
I li`tita forma o Senhor nao lhes poderia ter aparecido de uma vez. Talvez ate se fomen-
l;i**c inicialmente na comunidade de Jerusalem que qualquer missionario, para ser le-
).,ilimado, tivesse que ser agraciado com uma manifestacao do Senhor. Mas esta id6ia
li ii logo desfeita com a ascensao do Senhor, pondo urn fim nesta expectativa de repeti-
i I:i* c continuadas aparic6es. Por isto, uma acurada exegese demonstra que, no caso da
Hi):`ricao do Scnhoi-a "todos os ap6stolos", Paulo, de fato, tern em mente urn grupo res-
Ii'ilo de discipulos de Jesus em Jerusalem. E, eel-tamente, aqui, mos pode ajudar a apari-
i..:itt anterior a Tiago, irmao do Senhor. Interessante 6 que somente atrav6s da passagem
ili`  I Cor 15,7 sabemos que o Senhor apareceu individualmente a Tiago. Nem os Atos
iltts Ap6stolos falain desta aparic5o. Outra questao que se imp5e considerar 6 que o,s
I;imiliares de Jesus, durante a sua vida phblica, nao Cram favoraveis a sua miss5o. E
vcl.dade que Lucas menciona rapidamente em At  1,14 que, ja antes de Pentecostes,
M£`ria e os imiaos de Jesus faziam parte do grupo de seus discipulos. Mesmo assim
lica a pergunta se Tiago ja pertencia ao grupo dos discipulos de Jesus, durante a sua
vida ptiblica. Pelo que parece nao. E uma forte suposigao revela que Tiago apenas ade-
i'iu a comunidade de Jerusalem quando estaja estava fundada. Portanto, ele n5o retor-
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nou tliL Galil6i{i  para Jcrusal€m com os Doze,  mas clc apcnas adcriLL  :\  i_i{`u``!i   clist{~i,

quando claja demonstrava sucesso em Jerusalem. Mas, sendo assim, I)or {iiic clc foi
incluido entre os Ap6stolos pela comunidade (Gl 1,19; 1 Cor 9,5)? E n5o s6 isto, Tiago
passa para o primeiro lugar entre os Ap6stolos, ele se toma a cabega e o dirigente da
Comunidade.  Tanto Atos como Paulo  dao  este destaque  a Tiago  (At  12,17;  15,13;
21,18; Gl 2,9). Paulo, inclusive, o coloca em primeiro lugar entre as co/w#czs da Igreja
(Tiago, Pedro e Joao, Gl 2,9). Varias passagens acentuam esta primazia de Tiago. Em
Gl 2,12 nem mesmo Pedro se atreve a enfrentar a autoridade dos que tinham vindo a
Antioquia, a mando de Tiago, e o repreenderam. Segundo At 21,18s tambem Paulo de-
sistiu de uma posieao sua por causa de Tiago.

Diante destas considerag6es pode-se esclarecer a aparigao do Senhor a Tiago e
depois a ``todos os Ap6stolos".  "Todos os Ap6stolos" seriam entao Tiago,  mais  os
Doze. Deve-se admitir, entao, que, ap6s a aparicao do Senhor a Tiago, individualmen-
te, se seguiu uma outra que ojuntou ao grupo dos Doze Ap6stolos, que lhe conferiu a
dignidade de Ap6stolo, e explica a sua posicao na lideranea da comunidade de Jerusa-
lem. Apenas o fato de ser irmao do Senhor nao legitimaria a sua lideranga. Acentuar
este detalhe, certamente, era importantc para Paulo, pois, segundo ele, como veremos,
a ades5o a Jesus n5o se legitima pela "came e pelo sangue". Portanto, nao 6 uma ques-
tao de heranga. Assim, Paulo revela queja a comunidade-mae da Igreja nao aceitou a
legitimidade de uma autoridade monarquica, de heranga por parentesco biol6gico, tra-
dicional no mundojudaico e semita, em geral (ainda hoje os descendentes de Maom6
tern lugar especial na cultura maometana!). Nem a aparicao individual, nem o paren-
tesco com Jesus garantiam a Tiago a autoridade sobre os outros Ap6stolos, era neces-
sario que tivesse uma experiencia religiosajunto com os outros Ap6stolos.

Com esta aparig5o do Senhor a ``todos os Ap6stolos", a comunidade de Jerusa-
lem considerou encerradas as manifesta?6es de Jesus. A partir de entao nao esperavam
mais outras revelag6es. Paulo tamb6m confirma esta posicao, quando ele se considera
em relacao aos outros Ap6stolos como urn "abortivo". Mas, o que significou esta con-
viccao? Em primeiro lugar, a comunidade podia agora considerar os contetidos de sua
fe completos. Provavelmente nem todos na comunidade concordaram pacificamente
com esta id6ia, pois poder-se-ia esperar que Jesus continuasse a aparecer toda vez que
a comunidade necessitasse de conselho e ajuda. De fato a comunidade de Jerusalem
nao foi por este caminho. Pelo contrario, em determinado momento declarou que uma
das aparic6es tinha sido a dltima aparicao do Senhor. E isto foi fundamental para as
convic?6es da comunidade e a formagao do conceito de Igreja.

Mas, o que aconteceu a partir de entao?

1. Com a ascensao nasceu tamb6m a id6ia de que a ausencia do Senhor seria por
pouco tempo. E cresceu a id6ia da segunda vinda. E a comunidade de Jerusalem foi
fortemente marcada pela escatologia.

2. Neste contexto se afirma o conceito de autoridade e de tradieao. As aparic5es
tinham despertado o espirito profetico livre. Desde entao se desenvolve, nao s6 na co-
munidade de Jerusalem, mas em todas as comunidades cristas, uma rica vida pneuma-
tica. Mas o fato de se restringir as revelag6es a urn determinado tempo, relacionado
com a ressurreic5o, fez com que se afirmasse o conceito de tradicao. Estas revelag6es,
no futuro, somente poderiam ser mediadas pela tradicao. 0 carisma e tradigao nascem,
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|n n lHli'ti. I)I-{itici`mcntc ilo mcsmo tempo na Jgrcja. Mas na comunidadc dc Jcl.us{`l¢ill,
n il i :I ii\itt7ridadc dc Tiago, a tradicao comcca a sufocar o carisma. Ncnhum carisi"` sc
I n i` l``I'i{i sobrcpor as revelac6es fundamentadas nas aparie6es do Senhor.

3. Este cerceamento do carisma fez com que a preocupagao com a tradieao se
I I.I il I.:issc na "apostolicidade". Por isto, ja neste momento, tamb6m se firma o conceito
i li` :`i)t)stolicidade. Neste sentido, os Ap6stolos foram encarregados por Cristo para di-
\`iilit,:`rcm ao mundo a ressurreic5o como apice de seu Evangelho. Visao e vocagao se
iiiiil:im mos Ap6stolos, como se juntavam mos profetas do Antigo Testamento.

4. Mas esta caracterizae5o do "ap6stolo" 6 contestada por Paulo em 1 Cor 15 ,5-11.
I 'i ii * Sc a visao fosse suficiente para constituir algu6m como Ap6stolo, todos os 500 ir-
i ili`i`ts, aos quais o Senhor apareceu, deveriam ter-se transformado em ap6stolos. Mas
i'li.t:. com a sua vis5o, apenas se transformaram em testemunhas (mc5rf!.res), mas n5o
"iti'i*tolos. 0 que transformava uma testemunha em ap6stolo era a consciencia da mis-
`inii, urn mandato explicito recebido de Cristo para, atrav6s da pregacao, agir em favor
ili` t{iia causa. Paulo viveu nesta consci6ncia. Paulo tern a certeza de que recebeu de
I 'iislo o mandato da pregacao, e isto desde o seio matemo (Gll,15). Esta mesma cons-
i it``ilcia podemos sup6-la mos outros Ap6stolos. Indicac6es de urn tal mandato encon-
li Hii]os-las durante a vida de Jesus e tamb6m depois da ressurreic5o (Mt 28,19 e At
I,H). Por isto, os Ap6stolos se reencontram na Galil6ia e se dirigem a Jerusalem para
I I Hi]prirem o mandato do Senhor. E em Jerusalem eles se distinguem dos outros ap6s-
li ilt)s, que sao apenas ap6sfo/os dcz Jgre/.cz, o que equivale a testemunhas do que ouvi-
Iiun  dos  Doze.  Encontramos,  portanto, ja na comunidade  de Jerusalem uma certa
liici.arquia, uma ordem, uma Igreja organizada, na qual os individuos sao assumidos.
Ni:Sta comunidade se destaca o grupo dos Ap6stolos, isto 6, Tiago com os Doze, que
I n t*suem urn primado na conducao da comunidade. Em seu testemunho se fundamen-
':I ;` comunidade, e tudo quc nela se desenvolve em vida pneumatica. Tudo esta sujeito
nn Scu testeinunho. Por isto Paulo os denomina de "colunas" da Igreja. Os Ap6stolos
IHltt receiam em buscar certos direitos, por causa de sua posigao. Para determinados
i:i`Ivicos institui-se assim o diaconato, e em viagens de miss5o os Doze, e tamb6m Pau-
lit, levam consigo auxiliares. Paulo atribui a seus auxiliares o encargo de batizarem
( I tor 1,17). Provavelmente tamb6m se fortificou em Jerusalem a id6ia de que  "gwen
|II.tigaoEvangelhotemodireitodeviverdoEvangelho"(LCor9,\-5).Pa:ulorespeda,este
I lil.cito, mas, ele pr6prio, prefere seguir a tradicao rabinica, pela qual o servieo religio-
i:tt deve ser urn servieo gratuito, e o rabino deve sustentar-se atrav6s de uma outra pro-
I i*s5o, que aprendeu durante a sua fonnagao.

5 . A maneira como a primeira comunidade se instalou em Jerusalem demonstra
I i`ic a "cidade santa" dos j.udeus adquiriu urn sentido especial para a primeira geracao
ilc cristaos. Por que os Ap6stolos nao ficaram na Galil6ia, mas se dirigiram a Jerusa-
lt'un, para ali iniciarem a comunidade? Certamente, porque la haveriam de esperar a
//f/rifsz.cz,  a instauracao do Reino de Deus. E como se relata por ocasiao da morte de
I '',st6vao, muitos membros da comunidade de Jerusalem se espalharam pela Jud6ia e
I)cla Samaria, menos os Ap6stolos.  Isto, talvez, indique que inicialmente se tinha a
t.t)nviccao de que os Ap6stolos n5o deveriam se afastar de Jerusalem. A dnica excecao
i:c concede a Pedro, a quem em Gl 2,7s 6 atribuida a missao entre os circuncidados . Isto
I i{~`o significa que os Ap6stolos estivessem inativos em Jerusalem. Pois ali havia sufici-
t`nte trabalho para a divulgac5o do Evangelho.

35



6. Aos poucos a comunidade de Jerusalem amplia a sua ativid€`(lc,  Stil.gem os
diaconos, que, inicialmente, deviam cuidar dos pobres. Mas, logo em scguidtl, cncon-
tramos os diaconos Estev5o e Filipe atuando como pregadores. Est€vao em Jerusalem
e Filipe em Samaria e Cesar6ia (At 21,8). Paulo segue o exemplo da comunidade de
Jerusalem, e tern a seu servico diversos diaconos e outros auxiliares. Estes prestam di-
versos servicos a paulo. Paulo tamb6m se utiliza de diaconisas, como Febe (Rm 1 6,1).
Mas 6 interessante observar que os "missionarios" que partem de Jerusalem nao criam
centros de referencia novos, atrav6s de suas miss6es. As comunidades que fundam
permanecem dependentes de Jerusalem, e de la sao supervisionadas. Pedro e Jo5o sao
enviados para  supervisionar as  comunidades  da  Samaria;  Barnab6  6  enviado para
Antioquia. Tamb6m as comunidades de Paulo recebiam enviados de Jerusalem. Em
certo momento, Paulo ve, por parte de supostos enviados da comunidade de Jerusa-
lem, a mando de Tiago, uma intromiss5o indevida em sua atividade missionaria, e os
chama de "falsos ap6stolos". Mas nunca Paulo chama qualquer urn dos Doze, ou mes-
mo Tiago, de falso Ap6stolo. Pelo contrario, respeita a Comunidade de Jerusalem, vai
ao Concilio de Jerusalem, e promove coletas para enviar para a comunidade, da qual
ele mesmo partiu para a missao. Paulo reconhece que os pagaos receberam bens espi-
rituais que provieram de Jerusalem, por isto o clever dos pag5os de enviarem donativos
a esta comunidade-m5e. Como se observa, a comunidade de Jerusalem 6 urn centro de
refer6ncia, que sustenta a id6ia de que as comunidades crist5s, em tiltima analisc, sao
uma tinica grande comunidade. A pr6pria comunidade de Jerusalem tern a consciencia
de que la estao os que, em sentido pr6prio, s5o denominaveis de "santos". La estao os
Ap6stolos, as colunas da Igreja, por isto a comunidade tern urn direito de supervisao
das outras comunidades, pois esta a seu cargo zelar pela pureza da fe, ela representa o
povo de Deus, o Israel de Deus. A Igreja, ao mesmo tempo, 6 uma grandeza terrcna-ce-
leste. Ela 6 transcendente em suas origens, mas concreta em suas determinac6es.

5. As comunidades de Paulo e seu conceito de Igreja

Vejamos o que Paulo tern de especifico em relagao ao conceito de Igreja da Co-
munidade de Jerusalem. Paulo nao teve apenas desentendimentos legais com a comu-
nidade de Jerusalem, nem se desentendeu apenas com algumas personalidades desta
comunidade, mas, enquanto lutava por seu m6todo apost6lico, tamb6m desenvolveu
urn novo conceito de Igreja. Claro, ao mesmo tempo em que transformou o conceito
originario, tamb6m conservou dele alguns aspectos importantes. Vejamos:

1. Assume da comunidade-mac a id6ia da Igreja como organizacao, na qual os
individuos sao assumidos. Tamb6m para ele a Igreja nao 6 urn aglomerado anarquico,
mas uma organizagao que prov6m da vontade de Deus (1Cor 14,33).

2. Nesta organizacao cabe urn lugar especial aos "Ap6stolos". 0 pr6prio Deus os
constituiu como os primeiros na Igreja (1Cor  12,28). Paulo luta, naturalmente, para
que ele tenha parte nesta ``aristoci.acia" com pleno direito de ser Ap6stolo. Nunca se
envolve com os Ap6stolos em desentendimentos tais, que chegasse a chama-los de
"falsos ap6stolos". Ele n5o apenas reconhece os Ap6stolos, mas atribui-lhes a prima-

zia como testemunhas do Evangelho (1Cor 15,5-11).

3 . Paulo sempre conservou urn veneravel respeito para com a comunidade-m5e
em Jerusalem, e procura transmitir este sentimento as suas comunidades. Por isto, in-
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t:cntiva os sL`us convertidos a contribuircm para as colctas, cm favor dos "si`nt()S c i`t`-
`.cssitados" em Jerusalem. Quando ele, antes de sua programada viagcm a Roiml, `.iix
urn retrospecto de sua atividade, diz que anunciou o Evangelho de Jesus Cristo de,`'c/cJ
./{y'wscz/Gin c sews czrredores, cz/G cz //j'rz.cz (Rm 15,19). Para Paulo, Jerusalem nao foi apc-
n{`s o ponto de partida ideal, mas continua o ponto central, em relapao ao qual as res-
I:`ntesregi6esapenassaoan-edores.Contudo,amolduraquedaliresulta6umaoriginalida-
tlc de Paulo:

a) Paulo nao coloca como centro de suas referencias os Ap6stolos, mas o Cristo
vivo. Para ele, Cristo nao 6 apenas urn personagem hist6rico, cuja mem6ria se deve
lcmbrar, que fez milagres e ressuscitou, mas urn Poder presente, atuante e sensivel a
lttdos os fi6is (2Cor 5,16). Por isto Ele nao e apenas o contetido da pregaeao, mas tam-
lt6m o verdadeiro fundamento da Igreja (1 Cor 3,11). Ele e a cabega que dirige os fi6is,
.qcus membros (1 Cor 1 1 ,3; Cl 1,18; 2,19). Isto significa, em dltima analise, que a Igre-

.i:I,emprimeirissimolugar,estafundamentadaemcristoenaoempedro.Talvez,afra-
Sc e cs/czpedrcz ercz cr!.I/a, em 1 cor 1 0,4, sej a urn reflexo desta conviccao de paulo.

b) A partir da conviccao de que Cristo 6 o fundamento da Igreja (comunidade),
tts Ap6stolos devem ser avaliados sob nova luz. Eles nao aparecem mais como lideres
:`ut6nomos da Igreja,  mas como  instrumentos, como  servos,  como  anunciadores  e
iiiensageiros de cristo (1 Cor 3,5; 4,1 -3 ; 2Cor 5,20; 6,4). Com isto, tamb6m, estava su-
ilcrada a diferenca pessoal entre os Ap6stolos, na medida em que isto parecia ter im-
I)ortancia religiosa. Neste sentido, Paulo diz em Gl 2,6: IVo gwe s'e re/ere dg#e/es mcH.s
liotdveis , pouco me importa o que eles eram entdo, porque Deus ndo fez diferenca en-
/i.c czspessoczs /. . J . Portanto, a pessoa individual, em si, nao importa. O que importa 6 o
(cstemunho que ela da de Cristo.

c) Como conseqtiencia deste ensinamento de Paulo, a relacao do Ap6stolo com
:ls suas comunidades adquire fei?6es novas, tipicamente paulinas. Fortifica-se a carac-
tcristica pneumatica e aut6noma da comunidade e do cristao individual. Segundo Pau-
lo, o fiel nao ouve apenas falar de Cristo, mas entra em contato pessoal com Ele, recebe
o seu espirito. E isto o legitima a ter uma opiniao sobre o sentido da mensagem de Je-
*us cristo em sua vida (1 Cor 2,15-16). Paulo, naturalmente, nunca imaginou que esta
cxperiencia pessoal com Cristo autorizasse qualquer fiel a relativizar o testemunho
tlos Ap6stolos sobre a ressurreigao do Senhor. Embora cada fiel tivesse o direito de
Submeter a si qualquer urn, inesmo que fosse Paulo ou Pedro, contudo Paulo nao re-
nuncia ao direito de advellir os galatas de sua incompreensao, e os col.intios de ainda
Screm criangas na fe. Nao lhe importa ser julgado pelos corintios, mas considera que
I)ossui o mesmo Espirito que eles, que lhe permite contesta-los. Mas deixa espaco para
Clue a comunidade, com argumentos, o questione. Introduz, assim, o dialogo entre diri-
gcntesefi6isnalgreja.InclusiveencarregaacomunidadeparaquejulgueseseuEvan-
gclho ou o Evangelho dos judaizantes 6 o verdadeiro. Esta relativa autonomia de cada
ricl e de cada comunidade, no meu entender, abre espago para uma Igreja-ecumenica
Ilo Terceiro Milenio. Uma Igreja Una na diversidade.

d) Com paulo tamb6m se altera a relacao das comunidades individuais com a Igre-
ii` como urn todo. Para Paulo, a medida para se averiguar a autenticidade de uma comu-
iiidade crista e a vida espiritual que nela se desenvolve. E o autor desta vida espiritual
iiao 6 ele, o ap6stolo, e sin Cristo, que age por meio do Ap6stolo. E se Cristo estiver ati-
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vo numa comunidade, entao ela, em sentido pleno, sera Igreja de Deus. Cada comuiiida-
de particular se toma assim uma manifestacao da Igreja como urn todo.  Jerusalem
apenas perlnanece urn simbolo, uma referencia a Igreja perfeita, a Jerusalem celeste.

e) Paulo tamb6m derruba o privil6gio de "santidade" que a comunidade de Jerusa-
Ism parecia querer se reservar. Isto transparece, de forma enfatica, quando, no inicio de
suas cartas, escreve aos "santos" de suas comunidades, oriundos do mundo pagao, e, em
outras passagens, gosta de chama-1os de "santos". Disto se deduz que: "santos" nao es-
flo apenas em Jerusalem ou na Jud6ia, mas de igual forma em Corinto e em Roma. Paulo
retira do conceito de santidade a autojustificagao do judaismo, e a compreensao restrita
da relag5o entre ``santos e necessitados" da comunidade de Jerusalem. S6 1he interessa
quem es fa em Cristo! E quem estiver em Cristo, foi santificado por Ele, possuindo, por
isto, a mesma dignidade como aqueles que se converteram por primeiro.

6. Conseqti6ncias do conceito de Igreja em Paulo

Pelas caracteristicas da atitude de Paulo em relacao as suas comunidades, como
acima foi relatado, verifica-se que o conceito de Igreja do Ap6stolo das Gentes diver-
ge bastante do conceito da comunidade-mac de Jerusalem. Qual 6 o significado disto?
Primeiramente, queja no inicio da hist6ria da Igreja se brigou pelo Prz.rmczdo. Primado
de algumas pessoas, e primado de urn lugar. Na medida em que Paulo espiritualizou o
conceito de Igreja, ele quebrou a relagao com urn lugar, e tornou mais elastica a relac5o
com determinadas pessoas. Parece que Paulo lutou por duas express6es de Sao Joao:
0 Espirito sopra onde quer (...) e nem em Jerusalem, nem no monte Garizim, mas
Dons serd adorado em espirito e verdade.

E o que resultou da luta de Paulo? De fato, o seu conceito de Igreja derrubou o
prz.m¢do de Jerusalem. Naturalmente, para que isto se efetivasse contribuiram a morte
de Tiago, a posterior destruicao de Jerusalem por Tito e a multiplicacao das comunida-
des cristas no mundo helenico. Mas a id6ia doprz.mczdo cJe cfm /#grr n5o foi superada
totalmente no cristianismo. 0 pr6prio Paulo, morrendo em Roma, assim como Pedro,
contribuiu para que se transferisse para ali a id6ia do prz.mczdo de /c4gr# enraizada na
comunidade de Tiago em Jerusalem. Assim, Roma, de certa forma, se torna Jerusa-
16m. De fato se imp6s na Igreja urn meio-termo entre a compreens5o da autoridade e a
ac5o de Cristo e de seu Espirito nas comunidades particulares e mos fi6is individual-
mente. Contudo, na hist6ria da Igreja, muitas vezes se acentuou mais a obedi6ncia do
que a consciencia. Mas a ideia paulina de que a autoridade crista apenas se legitima
como autoridade de servico, de andncio e de testemunho se imp6s, ao memos, no ensi-
no da teologia. Paulo relativizou uma Igreja como instituicao, que estatica e primordi-
almente zelasse pelas tradie6es, como queriam alguns membros da comunidade de
Jerusalem. E se olhassemos para Santo Agostinho, ele nao relativizou apenas oprz.77c¢-
cJo do /24grr de Jerusalem, mas tamb6m o de Roma. Pois, quando muitos cristaos pesa-
rosos  se lamentavam que os barbaros  estavam destruindo Roma,  onde estavam os
thmulos de Pedro e Paulo, Agostinho lhes responde, dizendo que nao era importante
saber onde estavam os tdmulos de Pedro e de Paulo; o importante era ter os escritos
destes ap6stolos e seguir os seus ensinamentos.

A16m disto, Paulo tornou a Igrej a memos escatol6gica e mais realista em sua vida
no dia-a-dia. A comunidade de Jerusalem estava muito voltada para a nova vinda de
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( tistt7.  ]liitilu i`,\ji.,ill tlc sells  ri6is quc vivcsscm a vida cm sou tlia+L-difi, tt'{ib{`lh{`|`t|ti;

gi`nhand() :i vitkL ct7iii o trabalho de suas maos, e n5o na ociosidadc pcla cxpcctativa t|:L
vinda dc Cristo. Qucm n5o trabalhasse, que tamb6m n5o comesse!

Tambem 6 m6rito de Paulo o ensinamento da igualdade fundamental de todos os
sores humanos perante Deus. Assim o cristianismo, e a vida nas comunidades, se tor-
iiaram cristocentricos e nao etnocentricos. Homens e mulheres, livres e escravos, ju.
deus e gregos tinham o mesmo valor. Aqui esta o fundamento de todo humanismo
cristao! Mas, ainda hoje, na pratica nao se assume plenamente as conseqtiencias deste
cnsinamento paulino. As mulheres continuam desiguais em algumas igrejas cristas.
Nao podem exercer todas as func6es permitidas aos homens. Por que nao? Nas comu-
nidades de Paulo havia ate ap6stolas. E, de acordo com as necessidades e circunstan-
cias, Paulo criava novas fune6es em suas comunidades.

A Igreja de Paulo tamb6m deixou a sinagoga e se transformou numa Igreja da
casa (o!.kj.cz/. Dali apczr-oz.kz.cz (a par6quia). Uma Igreja (comunidade) que nao precisa
de templos (nem de igrejas), mas se redne nas casas de seus membros. A ab6bada mais
maravilhosa sob a qual se pode celebrar 6 a ab6bada celeste. E n5o uma imitacao dela,
debaixo de telhados. Esta caracteristica das comunidades de Paulo, comunidades que
se reuniam em casas, embora nao desaparecesse na hist6ria, contudo sob muitos as-
pectos sofreu restric6es, a ponto de bispos (como o atual bispo do Recife) ainda hoje
proibirem celebrac6es nas casas dos fi6is, supostamente alegando fundamentacao na
hist6ria e no Direito Can6nico.

Desta forma, poderiamos continuar a pesquisar o que representou a novidade do
conceito de Igreja de Sao Paulo para as comunidades cristas, e que sugest6es de criati-
vidade ainda hoje sugere. Penso que as minhas observac6es sao suficientes para mos
inspirar uma vida crista mais madura. Ficam, no entanto, muitas perguntas. Entre elas,
as seguintes: A Igreja do Novo Milenio optara por seguir a Igreja de Tiago, predomi-
nantemente conservadora das tradig6es, ou o modelo praticado por Paulo, em que o
Espirito dinamiza os carismas? Desejamos uma Igreja que se fecha em seus costumes
e leis can6nicas, institucionalizada a tal ponto que sufoque o carisma, ou uma Igreja
inculturada-missionaria, que se compreende como instituigao-servigo, mediadora do
carisma? Sera que nao poderiamos pensar tamb6m, para a Igreja do Terceiro Milenio,
urn triunvirato papal, j a que, inicialmente, na comunidade de Jerusalem as colunas da
lgreja eram Tiago, Pedro e Joao?
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