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Rc]ii€6es de igua]dade e I)oder patriarcais em conflito nas primeiras
comunidades cristas*

Marga Janete Str6her

Os  relatos  bfolicos  que  nos  contain  do  movimeiito  de  Jesus  e  dos  primeiros

gI.upos cristaos estao can-egados de metaforas do cotidiano no ambito da casa e da
expel.iencia  da  casa  como   local   da  missao,   desenvolvimento  e  organiza€ao  das

pi.imeiras comunidades cristas. Nessas metaforas e experiencias, as mulheres apare-
ccin como figui.as importantes. Resgatar o papel da casa nas primeiras comunidades
ciistas 6 fundamental pal-a resgatar`o papel das mulheres na hist6ria das origens cristas.

Por outro lado, relacionadas com a casa, tamb6m encontralnos regras de restri-

eao,  embasadas  no dei;Lpr c7¢ szlbj7zz.ss6o,  desti]iadas  aos  membros  socialmente desi~
guais  da  casa.  As  pi-imeiras  comunidades  cristas  sao  confrontadas  com  as  antigas
I.egras de colnpoilamento familial. e com a proposta de 7tov¢ `Ji.dfl em Cristo. Por isso,
a categoria cczs¢ 6 essencial para entendei. tanto a expel.iencia igualitaria das comuni-
dades 7tcz.s casas, quanto a proposta excludente dos c6digos dom6sticos.

1. Comunidades como nticleos nas casas

Desde muito cedo, as comunidades cristas compreendei.am-se como assembl6ia
na casa.  Na comunidade crista, a expressao ckk/car.a 6 conceito bdsico para defini-la
como comunidade em assembl6ia.  Ela remonta as assembl6ias de cidadaos  livres
da Antiga  Gr6cia,  mas  de  maneira nova,  pois  iiao  somente cidadaos  mzisculinos,
livres  proprietarios,  fazem parte  da  czssc77!b/c'z.cz  crista,  mas  todas  as  pessoas  cha-
madas  ao  Evangelho:  criancas,  mulheres,  homens,  pessoas  escravas,  libertas  ou
livres,  pessoas  estrangeiras.  E  uma  outra  concepcao  esta  presente.  que  veln  da
ti.adieao israelita inais antiga:  a assembl6ia do povo diante de Deus, da qual partici-

pavam crian€as, mulheres e homens.

A  expressao  ckk/csz.a  n5o  era  usada  apenas  para  designar a assembl6ia como

ii.T:Tc[]ai:'emfaupi:::f]:eT:::aEC]:i::[bde?ie]nad,Cckakv':S:"[gcuae,Sdeerr?eL':]ne,anoaec:S:o::]]¥;I;:a:
geografica das comunidades cristas e compreendia a pluralidade ou a totalidade das

*  Este  texto  6  uin  resiiiuo  simpliricado  de  alguns  temas  da  mii]ha  dissertagao  de  Mestrado  com  o  ti'tulo  de  Co.`.fl

iguali{dria   eJ   (.a.`a   palrial.(.al   -E.spat().I   e   I)ei-`i)e(.li\Ja`   di.I.el.elile:s   de   \Jiv6Ii(ia   (.ris[a.   Stu  I.eapofdo..   Ilxstifuto

Ecumenico de  P6s-Gradua€ao em Teologia,1998. a ser publicada pelo CEBl.
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I)e,quenas  comunidades  que  se  reunialn  iias  casas.  Uim  comiinidadc  doiii6slica  nfio
era  apenas  uma  pal.te  do  corpo  inaior da  igreja,  mas  ei-a  compi.eendida como  uma
CAA/csi.¢-igreja integral, que esta 7'zcz casa.

1. I .  A comunidci(1e coliio (isseml)16ia ii(I casa

0 modelo da organizagao que entende a casa como espaeo da ckk/cs7.¢ crista leva
a perguntar sobre o significado do or.kos (casa) no mundo greco-romano, tanto como

gi-andeza social e pol]'tica, quanto como espa€o da experiencia religiosa].

A casa tern uma importancia religiosa fundamental para compreender a socie-
dade greco+romana. Os cultos privados ou dom6sticos Cram comuns em todo o mundo

greco-romano.  Ao lado dos cultos ptiblicos, o controle e a manuten€ao dos cultos e
rituais dom6sticos tradicionais da famflia Cram clever de cada pai  da fainilia -pczfer

/¢7`7i7./I.af. As mul heres deveriam, pelo casamento, adotar a religiao do marido e rejeitar
a sua religiao de origem, do mesmo modo que as escravas e os esci.avos que ingres-
savam na casa. 0 pai tamb6m detinha os direitos juridicos, os quais Cram outorgados
e legitimados a partii-de seus dii-eitos religiosos.

Como  o  culto  dom6stico  era  determinado  pelo  pflfcr /cz77!j/i.cjs,  o  papel  das
mulheres  ficava bastante  limitado.  As  mu]hei.es participavam dos atos  I-eligiosos da
casa,  mas praticamente nao tinliam autoridade nem autonomia religiosa. Apesar das
restri?6es,  elas  assumem pap6is  rituais  religiosos  importantes  no ambito da casa.  A
casa  repi-esentava  o  espaco  onde  as  inulheres  tinham  mais  possibilidades  de  vida
religiosa pr6pria. Rituals ]igados ao pailo, ao nascimento e a morte eram assumidos

por mulheres. Esses I-ituais estavam sob sua responsabil idade, embora em grande parte
ainda permanecessem como rituais controlados pelos homens da familia.

Acasanaotemapenasumimportantepapelreligiosoejurfdiconomundoantigo,
mas tamb6m urn papel politico importante: nao somente representa a base mas tamb6m
o  modelo  da  vida  social,  econ6mica  e  polftica.  Ela  era  concebida  como  unidade

polftica e econ6mica fundamental  da sociedade2.  Para Arist6teles o govei.no da casa
6 o ponto de partida para se compreender a organiza€ao do Estado. 0 Estado 6 uma
associacao de chefes de casas e unidades familiares. A ordem privada da casa estava
vinculada  a  ordem  pdblica  da  polftica,  baseada  no  dominio  do  pai.  Ela  deveria

presei.var a vida privada e a ordem adequada aos padr6es patriarcais, para garantir o"bern-estar" comum e para a organiza€ao politica. A casa 6 semelhante a cidade e em

ambas deve haver os que dominam e as que sao dominadas3. Casa, politica e economia

1.     0 ti`i-mo C".Tcz aqui 6  usado como tradu€ao de  t//.A'tJ.t,  que 6 expressao para designar o esi)ago fi`sico da  moradia e
a sun estrutura` como unidade econ6mica e polftica. ben como os seus membl.os.

2.     A cconomia -()/.A'f;/I(;//i/.fl -originalmente 6 o govcmo/adlniilistrac5o da casa.

3.     Veja ARIST6TELES, A Pfj/i`/i.t.fl  I e  Ill  ( 1280b, 30).  Essa concep€ao de f4.`'a perpassa o pensamento I-ilos6fico e

poli'tico do mundo greco-romano.
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I;iiiihi`iii   os   (levi`,I.e8   ilom6stic`os   sei.vein   dc   piiradigma   para   as   1.esi)oil.`iibilidiidcs

I""`,i¢:,s  c  civis.

I .).  A  i`HI.ejll  I.(1  casa

A casa foi o local do nascimento da igreja crista. A estrutura local de uma casa
i`,I.ii l`iiiidamental para consolidar urn grupo-nticleo de fe mum determinado lugar e para
t)  ilcscnvolvimento  do  movimento  cristao.   A  casa  representava  o  lugar  social   e
I.i`l igioso da expeiiencia comunitaria. Entretalito, a casa patriarcal nao serviu, fl p;'7.orz.,
t`tmio  modelo para a organizaeao das primeii-as colnunidades cristas.  Outras formas
clc ()I.ganiza€ao do contexto serviram de parametro pal.a as primeii.as comunidades
i`i.isl5s.  como,  por exemplo,  as diversas  czfsoc7.ft€.GCLT  /z.`/rc`7 e  a  organizacao  das
.\'/./it/g()gas da diaspora,  as quais tinham urn forte vfnculo com  a casd.  0  inode]o de
i.tJ;.a/.c7s 7!cz c¢s¢,  mesmo tendo recebido influeiicias de outras formas de organiza€ao
clo  seu  tempo,  6  inovador.   A  casa,  para  as  primeiras  comunidades  cristas,  nao
I.er)I.esenta apenas o espago ffsico para assembl6ia, mas o lugar de transformae6es de
I.clfle6es interpessoais e sociais.

A conversao de  urn pczrcr/czw"./I.¢L``,  levando toda a fam]'lia para  a  nova cren?a,

I)odia  marcar  o  infcio  de  uma  igrcja  dom6stica.  A  igreja  dom6stica,  Ilo  entanto,
tilinb6m se constitui atrav6s das pessoas que, individualmente e independeliteinen-
lc do seu grupo familiar,  faziam sua op€ao religiosa.  Sendo assim, filhas e filhos,
escravas  e  escravos  e  mulheres  podiam  decidir-se  pela  nova  fe  sem  que  o /p"/c;-
/Zw77i./i.¢s  tomasse  a  mesma  decisao.   Essa  possibilidade  repi-esentava  ameaea   a
coesao e unidade da famflia patriarcal.

0 movimento cristao, mesino embasado nas casas e crescendo a pailir delas, nao
dcpendia exclusivamente da coesao familiar para sua expansao e consolidaeao. Igreja
na casa nao 6 sin6nimo de igreja familiar patriarcal. Adotando a linguagem de i.r77!f?I
c  !./77'zcios como tratamento entre os  membros da comunidade,  os quais Cram perten-
centes  as  mais  diversas  categorias  sociais,  as  primeiras  pessoas  cristas  deflnem  o

pr6prio carater da comunidade, qual seja, o da 7.mcz7!c7adc.

As comunidades dom6sticas tinham em sua lideran?a urn grupo significativo de
inulheres.  Elas  aco]heln,  organizam  e  lideram  comunidades  em  suas  casas.  Ninfa
recebeu  uma  comunidade  elm  sua  casa,  em  Laodic6ia  (Cl  4,15).  Priscila  e  Aquila
dirigiram e acolheram comunidades em suas casas em Roma, Efeso e, provavelmente,
Col.into (Rm  16,3;  lcor 16,19; At  18,1-2). Apia era li.der de comunidadejuntamente
com Filemon e Arquipo (Fin 2). Maria, mac de Joao Marcos, congregou comuiiidade
em sua casa, em Jerusalem (At  12,12). Lidia, que se reunia com outras mulheres na
sinagoga, ofereceu sua casa para os missionai-ios cristaos ficarem em seguranca. Sua
casa provavelmente tornou-se centro de missao crista em Filipos (At  16,15).

Na maneira de se organizar coino comunidades dom6sticas as primeiras comu-
nidades  cristas  se  abriam a  outras  possibilidades  de  vivencia coinunitaria.  Nela  as
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i`ni iiluais rclaciomdt)s as quest6es que dirctaiiieiite lhes dizem I.espeilo. Elas e.`liiv"ii
cngajadas Ilo movimento cristao missionai.io no seu dspecto mdis ptiblico, de divci.sire
formas.  Por outro  lado,  a casa,  como espago privado,  6  transforlnada em centro de

pratica crista e,  portanto, em espago religioso ptiblico.  As comunidades cristas in
casa  representaram  urn  novo  paradigma  social  e  religioso;  nao  os  paradigmas  de
sf¢/£!s,  honra, poder do pal  de fainflia,  senhorio e subordina?ao,  mas os da inclusao,
da igualdade e da solidariedade.

2. C6digos dom6sticos ou regras de comportamento familiar

As regras de compoi.tamento ou de deveres referentes as relac6es homem-mu-
lher,  pai  e  mae-filhos  e  filhas,  senhoi.es-escra\'os  e  escravas,  ou  seja,  as  relac6es
existentes eiitre as categorias sociais que constitui'am a estrutura do antigo o7.kos,  sao
comumente chamadas de catalogos ou c6digos dom6sticos. c6digos familiares, I-egras
de compoilamento familiar ou f7czwb'/q/e/7!.

2.1.  Origelii  dos  c6iligos  (loli36slicos

A  origem  dos  c6digos  dom6sticos  6  amplamente  discutida.  A  preocupaeao 6
sabei.  se  sao  normas  especfficas  das  comunidades  cristas,  ou  se  as  comunidades  se
basearam  elm  outro  inaterial  6tico  extracristao,  como  o  da  fi]osofia  est6ica  ou  da
filosofia judeu-helenista, e zis adaptaram ao contexto cristao.

Os c6digos dom6sticos iieotestamentarios parecem estai. vincu]ados a discussao

grega  sobre  o governo dom6stico e a relacao entre  as  diversas categorias  sociais
da casa,  os  chamados  textos  econ6micos,  da ti-adic5o aristot6lica.  Ao nos aproxi-
inarmos  de  textos  da  fi]osofia  platonista,  aristot6lica,  est6ica  e judeu-helenista

perceberemos  que  os  t6picos  dos  deveres  da casa,  embora  de formas  diferentes,
vao  acompanhando  o  pensamento  filos6fico  do  muiido  greco-romano.  0  pensa-
mento aristot6I ico moldou a filosofia do mundo greco-romano e a compi.eensao de
6tica familial-e ptiblica,  do exei-cfcio do poder no ambito dom6stico e no po]ftico
inais amplo e assegurou a firme correlaeao patriarcal  entre casa e Estado. A casa
6 compreendida como uma  cidade em miniatura e as  relac6es  dom6sticas  devem
nao apenas estar de acoi-do, inas tamb6m servii-de modelo para as rela€6es sociais
e  polfticas  mais  amplas.  Por  isso,  o  modelo  aristot61ico ajuda a explicar a origem
dasregrasqueregulamocomportamentoeasi.ela?6esfamiliaresnoNovoTestamento,
nao  somente  em  sua  forma,   mas  tamb6m  em  seu  contetido  6tico.  Nos  c6digos
dom6sticos do Novo Testameiito encontramos paralelos do modelo aristot6lico, espe-
cialmente a afirmagao da id6ia de dominagao do homem, adulto,  1ivre e propi-ietario
sobre crian€as, mulheres livres ou escravas, e escravos.
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() ti`,xtt) de (13,14. I , coiisiderado o imis aliligo c6digo dom6stic`o cristfio, i`, o
tli`  El.  5,22-6,9  sao  os  dois  textos  mais  completos,  pois  contein  os  tr6s  pares  de
t`a`egorias sociais do ambito do o[.kos:  mulheres-homens, ci.iangas e macs/pais, esci.a-
vi`*/csci.tlvos-senhoi.es4.  Cada  membro  do  grupo  recebe  exortae6es  conforme  sua

posi¢`i~io dentro da hierai.quia da casa patrial.cal greco-1-omana. 0 interesse primeiro 6
t`,stabclecer ou reafirlnar as I-ela€6es de submissao e obediencia de mulheres, crian€as
® ®sci...^vos em TelzLe~ao z\o pai de `fiamtiia.

A submissao das 77izt//tcres 6 justificada com o apelo aos costumes vigentes, para
tlqiiilo  que  6  socialmente  e  politicamente  co72iJc7tz.c7t/c.  Os  77!a;-!.dos  sao  exoi.tados  a
"iifli.  zis  mulhei.es  e  a  nao  trata-las  com  amargura.  Mas  esse  pedido  nao  altera  as
I.clae6es desiguais, onde as mulheres devem continuar subordinadas aos maridos.

As crian€as sao exoi-tadas a obedecerem as macs e aos pais. Essa obediencia vein
rundamentada pelo que socialmente 6 esperado como flgrflddtJe/ (Colossenses) e /cga/
(iusto -Efesios) das filhas e dos filhos.  0 clever da obediencia se refere tanto ao pai
como a mac, mas somente do pai 6 solicitado nao irritar as crian?as. Provavelmente

poi.que,comop¢fcr/fl#„./I.¢s,opaiexercitavamaisarepressaoeaeduca€aoautoritaria.

Os escravos e as escravas sao exortados a obediencia. Todo ti.abalho dedicado
ao senhoi. deve ser feito como a Cristo (Senhor). 0 senhor terreno veln ocupar o lugar
do Senhoi-divino e o set.vi€o das esci-avas e dos escravos 6 considerado urn servi?o a
Cristo. Qualquel. resistencia poderia ser interpretada como sendo uma atitude contra
Deus e nao conti.a os seus senhores patriarcais.

Os senhores sao exoi.tados a tratar os escravos comjusti€a e equidade. Justiea e
equidade nas fontes helenistas I.eferem-se ao que 6 convencionalmente justo e lfcito.
Ec/tit.dffczc  esta  ligada  a prapore!.o;tfl/I.cJflc7e:  dar  a  cada  pessoa  a  parte  que  lhe  cabe
conforme  sua  categoi.ia  social5.  Tanto  em  Colossenses  coino  em  Efesios,  nao  esta
implfcito qualquer aspecto de igualdade e dejusti?a social para as escravas e esci-avos.

0 interesse central da parenese de Cl 3,18-4 ,16 o relacionamento dos escravos
e das escravas  com os  seus  senhores.  0  contexto  social  de  Colossenses  pode estar
mai.cado  por  uma  inquietude  social  de  escravos  e  escravas.  Nao  se justificaria  a
dedicagao de uma parte mais extensa desse c6digo dom6stico para exortai-escravos,
se estes estivessem quietos, submissos e obedientes. A preocupa?ao e a insistencia na
obediencia podem  indicar que os escravos, em nome da nova igualdade em Cristo,
nao estavain aceitando tao passivamente a subordinacao a seus senhores. A exorta€ao
•ms-iste n.a. obecliGncia em Cristo e nfro r\t\ igualdade em Cristo.

4.     Ipd  2,13-3.7  tamb6m  6  urn dos  c6digos  domesticos  do  Novo Testamento.  T6picos  da  instru€ao  dos  c6digos
dom6sticos s5o cnconti.ados cm Tt 2,2-10: 3 . I s e  I Tin 2.8-12 e em alguns escritos p6s-apost61icos: Didaqu6 4.9-11 ;
I  Clemente  1.3;  21.6-8;  Barnab619.5-7;  Infcio a  Policarpo 4.3nd.2.

5.     "Eis  ai',  pois,  o  que  5 justo:  o  pi.opoi-cional;  e  o  injusto  5  o  que  viola  a  propor€ao'..  ARIST6TELES,  £/i.t.a  "
Mt.t;tticlt.tJ,  V,1131a,15.
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Ui"ijiislil`iciitivalc(.I('jgica6£ipi.esentadapai.aasubmiss.1odaimilher.Asuboi.dimt`.:io
das inulhci.es tlos inaridos 6 equiparada a submissao da comuiiidade a Ciisto. A mulher
6 pal.adigma para a comunidade, ela 6 a imagem da igreja submissa a Ci.isto. 0 hoinem
5 paradigma de Cristo -ele 6 a imagem de Ci.isto pal-a a mulher. Cristo tern a primazid
sobi-e a igreja, o homem ten a primazia sobre a mulher. Ha, portanto, uma sacralizaeao
da subordinapao das  mulheres aos  homens, pois o homem passa a ser a imagem de
Cristo para as mulheres. Nesse modelo, o homem. eiitendido como cczbcf¢, vai ter as

prerrogativas  na comunidade  e  deve  assumir  as  func6es  de  lideran€a e  direeao  da
comunidade.  A famflia patriarcal  passa a  ser modelo  nao  somente para as relac6es
familiares, mas talnb6m pal.a a organiza€5o comuiiitaria. E a delimita?ao do papel de
mulheres e escravos na familia crista implicava na deliinita€ao do seu papel e de suas
fune6es na sociedade e na comunidade crista.

Os  c6digos  dom6sticos  representam  a  retomada  ou  reafirma€ao  das  relae6es

patrial.cais da casa; sao tanto espelho como instrumento do processo de patriarcaliza-
€ao da igreja crista.  A necessidade de exorta?6es a submissao e a obediencia evi-
dencia que as comunidades estavam exercitando outros poderes e ensaiando novas
relae6es diferenciadas dos padi-6es da sociedade patriarcal. Como os textos sao de
uma 6poca posterior,  indicaln que  houve  urn processo de 1.etomada de modelos e
regras familiares patriarcais e que as comunidades eiisaiavam rela€6es diferenciadas
em relaeao ao s£¢zzis c/ito.

Termos-chave dos c6digos dom6sticos, como L?liz)777efc'r-sc e sitbmz.ss6o, apare-
cem  com  fi-equencia  nos  textos  p6s-apost6licos,  especialmente  para  expressar  a
submissao ao bispo e estabelecer a ordem hierfrquica entre bispo, diaconos e presbi-
teros. A autocompi.eensao da comunidade crista como comunidade de I.r777¢7idadc da
lugar ao modelo de comunidade esti.uturada e compreendida segundo a ordem social
da casa patriarcal. A afirma€ao da igualdade passa a ser substitufda pela afirmacao da
obediencia e da submissao.

2.3. Textos  (le afilrm(ig(~io (la igiialdade (Gl  3,26-28;  Cl  3,9-11 )

in textos no Novo Testamento que expressam claramente  uma afirmaeao da
igualdade (por exemplo,  Gl  3,26-28;  Cl  3,10-11).  Esses textos  assumem  urn car.atei.

paradigmatico para compi.eender a tentativa de exercei. rela€6es mais igualitarias nas
primeii.as colnunidades cristas. Servem tamb6m como avaliaeao cri'tica de textos que
tentam inanter ou resgatar regras patriarcais de I.ela€6es interpessoais e comunitarias.

0 texto de Gl  3,26-28 6 considerado uma confissao batismal, usada nas comu-
nidades cristas e citada por Paulo6. 0 texto afirma mudancas sociais para os membros
da comunidade a pailir do batismo. 0 batismo 6 urn momento de transieao pal.a o novo

6.     Veja  Luise SCHOITROFF.  Mi+Mcj-tzL`` Ho IVo`Jtj  re.`'ra/Jit'/I/t/,  p.10 e 98,  e  Elisabeth SCHUSSLER  FIORENZA,
A`s  origeli.s  crisld.s  a partil. da lnlilher, p. 24\ .
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t/w i` I.essoi.iiiliziit`.io do iiovo iiiembl.o eiil ium visfio de lmmdo altemativa. Pili.[aiito,
{)  ltii(ismo  C  iini  rilo  quc  inclui  coiiflito e  siibversao.  "Uma  comunidade  que  pi.ocla-
iiiii,`se e pi.alic`asse a liberta€ao de esci.avos e mulhei.es nao poderia evitar conflito com
{1 vi``€~lo de mundo dominante no primeiro s6culo da Era Comum"7.

Os lextos de Gl 3,26-28 e Cl 3,10-11  sao paralelos. Os dois textos falam de uma
mlidunga de vida que traz urn rciJcsf7.7'-fe para a pessoa que ent].a na comunidade. Em
GI. atrav6s do batismo, os membros estao ;'et,'c>j.rz.fJos de Cristo e, por causa disso, nao
hi`i jiideu ou grego, escravo ou liberto,  homem ou mulhei..  Em Colossenses, os novos
i`i.cntes estao revestidos da 7!oiJr.cede, e porque  Cristo 6 tudo em todos 6 que 77Go /td

gi.ego, judeu,  circuncisao  e  incircuncisao,  bai-baro e  cita.  As  diferengas  sociais  nos
dois textos sao realmente negadas atrav6s da expi-essao 72c7o /2o'8.

Em Cl  3,11  (cf.  Gl 5,6; 6,15) 6 afirmado que diferengas e  limitag6es religiosas
dcvem  ser  superadas:  nao  ha  circuncisao  e  iiicircuncisao.  A  circuncisao  nao  tinha
iipenas urn carater rel igioso, mas dava identidade de povo para os membros masculinos
d.1  comunidade judaica.  As  diferen?as  sociais  entre  escravos  e  livres  e  as  barreiras
6tnicas e cu]turais tamb6in sao negadas. A16m de mencioiiar grcgo e/.wdew o texto fala
cm ba'rb¢;'o e ci.f¢9.  A nega€ao das diferen€as  sociais ainda nao significa a completa
supel.aeao das mesmas. Negar essas diferen€as, no entanto, tein urn carater diferente
cloqueafirmai-desigualdadessociaiseconveile-lasemumcoxpo6ticoteologicamente

justificado, e que serve como afirmagao religiosa da desigualdade social.

Esses  textos,  que chamo /7flr¢dis777fz'fz.cos,  mostram que nas  comunidades  e  na
leologia paulina havia uma preocupa?ao com a afirma?ao da igualdade e o teiiia da
liberdade nao era apenas urn conceito teol6gico. Eles mostram concep€6es e afii-rna-

€6es  que,  se  nao  sao  transformadoras  de  rela€6es,  pelo  memos  sao  alternativas  em
I.elaeao ao contexto de escravid5o e de rela€6es sociajs baseadas na subordinaeao. Eles
iios  mostram -mais  do que  pelas  afirma€6es  do  pr6pi.io  Paulo -que  por  tras  das
respostas e exortac6es de Pau]o havia ulna comunidade preocupada com as relag6es
familiares e comunitarias entre mulhei-e homem, e escravos. A iiova religiao questio-
nava  e  propunha  alteraeao  dos  padr6es  sociais  estabelecidos  e  as  comunidades  se

perguntavam como deveriam viver na nova situa€ao.

2.4.  Relcigtjes  recriad(ls:  colIfoitos

A experiencia  das  primeiras  comunidades  cristas  como  comunidades  na casa

possibilitou uma abeilura para a pailicipagao de mulheres, crian€as, pessoas escravas

1.     ]omiLhan  A. DRA.PT3.R.  Opi)reJ.`.`i\Ie  alid  .Nil)veJrsi\IeJ  moral  ilisli.u(.lioli  ill  [IiE'  New Ti>.`Ialllelit. p. 4?..

8.     "Usado coln o adv6rbio de nega€5o significa /)fitj /id e c` uma declarag5o de  fato,  iiao indica  mera I)ossibilidade"
(Fritz  RIENECKER  & Cleon ROGERS,  C/Iat,'c /I./16Ji.t.i:`./I.ra cJo IvtJ`w  7`c.t/fl//i"o 6J/.t'gw  I).  377).

`J.     Margai.et  Y.  MACDONALD,  Let  c.tJ;j7firi/.doc/c.`` pa/{/I.;io.``,  I).   158,  obsei.va  que  o  povo  cita  era  conhecido  coino

uln povo bfrbai.o. Os termos bd;.bo;.a c (././a nao estao jilstapostos, eles rei)rescntam gi.upos estigimtizados.
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coiivei.liiim  na  nova  religiao.  Por outi.o  1ado,  sui.gil-am I.egi.as  pal.a  1.egular o compol.-
laineiito  dos  membros  da casa crjsta.  Essas  regra.s  estavam  embastldas  Ilo fJc\Jcr ch
q!IZ)77!r.fs6o  pzu.a  os  lnembros  socialmente  desiguais:   inulheres,  crian€as  e  pessoas
escravas.  As  comunidades doin6sticas  se elicontravam em conflito entre  as  a.ntigas
reogras da. ca.sol e; a irova vitla em Cr.isto, eITtre aL af irma€do da igualdtide e o de\ier da
sztb;7z7.ssGo novamente proposto.

Os c6digos dom6sticos  mostram tamb6m a tendencia de patriarcalizaeao da
igreja, ou seja, a de assumii-ou permitir que os valores da 6tica patriarcal dominante
determinassem a vida e a organizaeao das comuiiidades.  0 processo de patriarca-
lizagao I-epresenta uma tendencia de comunidades cristas ou de grupos de pessoas
de comuliidades, de assumir, em determinado momento da igreja crista primitiva,
a estrutura patriarcal do seu contexto como modelo ideal de organizagao e de 6tica
familiar e comunitaria. Podemos ate pet.guntar se essa patriarcalizacao se deu como
urn  processo  inevitavel  ou  como  necessidade  de  sobrevivencia  hist6rica  das  pri-
meiras comunidades cristas. Seja como for, eta serviu como uma forma eficiente de
"controlar" os processos de libertacao pal.a os quais as pessoas se sentiam chamadas

a partii. do Evangelho.

No processo de patrial.calizagao das primeiras comunidades cristas os c6digos
dom6sticos sao tanto espelho como instrumento desse pi-ocesso. Nesse processo nao
esta  exclu{da  a  possibilidade  de  coexistirem  comunidades  que  ensaiavam  I-elae6es
mais igualit€'irias e outras mais restritivas a deterininados grupos de pessoas, coino as
mulheres, as pessoas escravas ou as de outras etnias. Contradie6es e condicionamentos
socioculturais  nao estavain totalmen,te  superados  ntls  comunidades que  procuravam
exercitar relac6es mais igualit4i.ias. E nossa tare fa, no entanto, resgatar o fato de que
as comuiiidades cristas faziam experiencias  igualitfi.ias e desenvolviam urn discurso
teol6gico de fffin7zof6o cZ¢ I.,gz4o/d¢cJc c cJ¢ /I.bcnd¢dc. E que re]a€6es eram recriadas.
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