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Apresentaqao 

A igreja cristi nunca, mesmo nos seus inicios, esteve sem a sua Biblia. As Escrituras do 
judaismo, a Biblia de Jesus e dos apdstolos, foram adotadas por ela com toda a 
naturalidade. 

0 s  primeiros escritos crist5os, que pelos meados do segundo sCculo ganharam o status 
de um Novo Testamento, exibem evidsncia tanto de continuidade quanto de desconti- 
nuidade com o Antigo Testamento. Estes escritos indicam que, apesar dos cristios terem 
recebido as Escrituras judaicas, eles atribuiam igual ou ate maior autoridade as palavras 
de Jesus que ao texto do Antigo Testamento. 

Mas, na luta contra o gnosticismo do segundo sCculo, a igreja foi forpda  a responder em 
que consistia a "Escritura" para ela. Seria o Antigo Testamento "cristianizado"? Toda a 
Escritura judaica teria que ser descartada como os gndsticos queriam? Ou deveria ser a 
junsio do Antigo e do Novo Testamento? 

Este ndmero do Mosaicos da Biblia trata da resposta da igreja a esta questio, a qua1 foi 
na diregio de uma jun~iio entre o Antigo e o Novo Testamento, bem como da sua 
interpreta~io em duas de suas mais importantes escolas. 
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IGREJA ORIENTAL ANTIGA 

Duncan A. Reily 

Prctendo dividir as minhas consitlcraqcics sobrc a lntcrprctaqiio Biblica na Igrcja Oriental Antiga 
nos scguintcs 16picos principais: 

1. Como era cncaratla a Biblia Cristii na Igrcia Oriental, particularmentc, a partir dc mais 
ou menos 200 d.C.? 

Qucro argumcnttlr q i ~ c  havia suficicntc concordincia a rcspcito da sua proccdencia, contcc- 
do c significado a ponto dc potlcrmos tlctcctar urna s6ric dc tcscs quc scrviam dc parfimctro 
dcntro dos quais os int6rprctcs (la Biblia tlcviam trabalhar. Aquclcs quc, por qualqucr razlo, 
significativamcntc cxcctliam a csscs limitcs scriam condcnados corno hcrcgcs. 

2. Na scgunda partc, qucro me valcr particularmcntc, dc  D e  Princki is  dc  Origcncs, 
frcqucntcmcntc consitlcratla a primcira tcologia sistcmitica a scr cscrita. No quarto livro da 
obra cm aprcqo, Origcncs discutc a inspirac;iio da Biblia c a intcrprctaqlo da mcsma, 
cxplicando dclalhadamcntc as razocs tlc sua opc;iio pclo mktodo alcgbrico, c mostrando as 
falhas quc clc pcrccbc numa abordagcm literal. 

3. Na tcrccira c illtima partc, cxaminarcmos urn pouco da histciria das prcssuposi~dcs e da 
mctodologia dc alguns dos maiorcs cxpocntcs da Escola dc  Antioquia. Aqui tamb6m 
considcrarcmos o pcnsamcnto dc alguns contlcnados como hcrcgcs, pois a hcresia frcquen- 
tcmcntc niio passa dc cxagcro c dcsccluilibrio dc posicionamcn~os pcrfcitamcntc ortodoxos. 
Crcmos quc a doutrina dos hcrcgcs fornccc pistas para cntcndcr as prcocupaqdes da Escola 
corno um todo. Para maior clarcza, vamos comparar no momcnto final a interprctaqgo de  
Antiocluia com a dc Alexandria dantlo urna pcqi~cna amostra da obra de intcrprctaqlo biblica 
por rcprcscntantcs das duas Escolas. 

I. A Biblia da lgreja Oriental e os parsmetros da sua interpretaqiio 

Jaraslav Pelikan, num livro muito intcrcssantc, Jesrrs tlzroriglz tlze Cetztriries, aprcscnta Jesus sob 
uma s6ric dc  imagcns, a primcira scndo "0 Rabino", ou scja, "Jcsus corno mcstre c profeta no 
settitzg do judaismo do primciro s6culo" (New York, Harper and Row, 1985, p.9-20). N6s 
poderiamos parafrascar Pclikan, falando do Je~)islzness da Igrcja Judaica no primeiro sCculo. As 
Escrituras do judaismo, a finica Biblia dc Jcsus c dos apcistolos, foram adotadas corn toda a 
naturalidadc pcla Igrc.ja, a qua1 mantinha tanta scmclhanqa com o judaismo tradicional que era 
tida pclos contcrrfincos corno urna scila dclc. Dc modo clue, a nossa primcira obscrva@o poderia 
ser quc a Igrcja nunca, rncsmo nos primcirdios, cstcvc scm a sua Biblia. No cntanto, nCo seria de 
todo corrcto (para agora usar tcrminologia tradicional dos nossos tcmpos) dizcr quc a Biblia dos 
cristCos do primciro s6culo fossc identica ao Antigo Tcstamcnto dos judeus. 0s  cristgos haviam 
transformado o livro sagrado dos judcus ern livro crist5o! As cvid2ncias para isso s l o  muito 
abundantcs, qucr dcntro, qucr fora dos livros can6nicos do nosso Novo Tcstamento. Detectamos 
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isso j i  nos cscritos clc Paulo, os livros mais antigos do Novo Tcstamcnto, onde tamb6m 
dcscobrimos clue 13 proccsso muito antccctlc a o  do apcistolo o cli~al havia rcccbido a cristianizaqio 
do Antigo Tcstamcnto como a trat1ic;iio (la Igrcja! Na mais antiga narra~iva quc possuimos da 
rcssurrciqio, Paulo dcclara: "...vos entrcgrrei o elrre tumbe'm recebi: qr~e Cristo morreu pelos 
ttossospecuclo.~, scglrnclo u.s E.scrilrlru.s, e qrre foi .sepr~l/uelo e re.ssrt.scilorr ao terceiro clia, segurtdo 
as Escrirrrras ..." (ICorintios 15,3-4). No  Evangclho dc  Matcus, l'rascs como "rl~do isto acortteceu 
para cp~e se crrrrll)r.i.s.se o qrreJulotr o pt.ofe/u ..." sc rcpctcm com Trcclutncia. Um poilco antcs do 
tdrmino do  prirnciro sdculo, Clcnicntc, bispo dc Roma, cuidadosamcntc rcscrva para textos do 
Antigo Tcstamcnto o vochbulo "e.~cri/r~ru" 011 a frasc "eslir escrito". Elc pordm, nio tcvc dlividas 
em dcclarar cli~c o prC-cxistcntc FiIho dc Dcus falava no Antigo Tcsramcnto pclos profctas: Cristo 
"peloEspiritoSmlo nos coll~~icla ..." c cita o tcxto dc Salmos 34,l I -  l 9 c  32,10 (Clcmcnte Romano, 
capitulo 22). 

H6 fortes indicios dc qiic, na prhtica, cristios atribui;~m igi~al ou at6 maior autoridadcis palavras 
dc Jcsus (lo clue ao tctto do Antigo Tcstamcnto, antcs mcsmo dc alguCm ousar dcnominar uma 
palavra dc Jcsus como "Escriti~ra". Aldm das passagens muitosignificativas no Novo Testarnento 
ondc Jcsils C aprcscntado como maior do quc MoisCs oil Joiio Batista "Or~vistes quefoi dito ..." 
"Eu, porkm, I J U S  cl ip ..." (Matcus 5,27-23; 3 1-32; 33-34; 38-39; 43-44; 1 1 , l l ;  12,41-42), hB 
cvidencias, cm divcrsos nivcis, dc cotno As palavras c A lingilagcm dc  Jcsus sc  tributavam grande 
autoridadc. 

Paulo Icmbra as palavras dc Jcsus na sua cxor1ac;io a "socorrcr os ncccssitados": "Mais bem 
avelttr~ratlo e' clur clue receOer" (Atos 20,35). Ahba (pai), um vochbulo quc Jcsus cmprcgava nas 
orac;Gcs, era partc da mclnciria apost6lica (Marcos 14,3G; Romanos 8,15; GBlatas 4,G). Scu termo 
"embaraqar" cm Marcos 10,14, 6 rcpctido cm Atos S,3G (provavclmcntc rcllctindo a crcnsa da 
Igrcja dc q i ~ c  Jcsus favorccia o batismo tic crianqas). Talvcz mais rcvclador ainda C o i n g e n ~ ~ o  
tcstcmunho (lo Didaqut, o qua1 apclida osjudcus em gcral dc  "hipcicritas", por causa do uso do 
mcsmo tcrmo por Jcsus, cmbora cotn scntitlo bcm mais rcstrito! 0s  cristiios provavam quc n io  
cram judcus, poiscstcs (osuhip6critas")jcjuavam na scgunda c na quinta fcira; o s  cristios deviam 
jcjuar na cli~arta c na scxta fcira (Didaqut, capitulo 8). 

A citaqio do Didaclilt 6 partc da cvidtncia dc clue no fim do primciro c comcqo do scgundo 
sCculos, crcscia a auto-consci2ncia (la Tgrcja como uma cntidadc distinta dojudaismo. Entremen- 
tes, a Igrc.ja produzia sua prApria litcratura, a cli~al cxibc cvidencia tanto dc  continuidade quanto 
dc dcscontinuidadc com o Antigo Tcstamcnto. A rcli~tincia tiio cvidcntc nos Pais Apostblicos de 
dcnominar qualclucr citaqio do Novo Tcstamcnto como "cscritura" foi supcrada na primeira 
mctadc do scgundo sCculo, quaudo cscritos cristaos aos poucos ganhavam o status dc  urn Novo 
Tcstamcnto. 

Marciiio e os Gnbsticos cm gcral forpram a Igrcja a rcspondcr i pcrgunta: "0 que C Escritura 
para os Cristiios?" Scrj. o Antigo Tcstamcnto "cristianizado", ou toda a antiga escritura judaica 
tcria que scr dcscartada (como os gnbsticos qucriam)? Ou dcvcria ser a j u n ~ i o  do  Antigo e do  
Novo Testarnento? A rcsposta dcfinitiva quc a Igrcja tcria quc dar ainda estava longe no auge da 
controvkrsia gnbstica, mirs, antcs do ano 200 d.C., a Igrcja j i  pcndia na direqiio da terceira 
resposta. 

A rcleitura prof6tica da lei dcntro do pr6prio Antigo Tcstamcnto 6 retomada no Novo: "Estou 
farto dos Izolocuwlos ... Aprenclei a luzer o hem; alenclei a jrrstica, repreetzdei ao opressor; 
defendei o cfireito do brfi70, pleiteai a cur~sa clas virivas" (Isaias 1,lO- 17; vcja Tiago 1,27). "Porque 
eu quero rnisericcirdia e 11uo o sacryicio, e o cotzl~ecimento de Deus mais que os holocaustos" 
(Oseias 6,6; vcja Matcus 9,13 c 12,7). Jcrcmias rcfcrc-sc aos incircuncisos deouvido e decoras80 
(G,10; 9,26), tcma rctomado por Estcvio (Atos 7,51). 0 mcsmo proreta prcvia que Deus faria 
uma nova aliaiiqa com scu povo: "Nu meltte llles itnprimirei as miltlzas leis, tambkm rto cora~iio 
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Il~as iilucreverel" (3 1,3 1-33; vcja Hcbrc~ls 8,s- 12). A tlcstruiqiio do tcmplo por Tito no ano 7 0  
d.C. ccrtamcntc contribuiria A consolidaqiio dcssa tcnd2ncia. 

Irincu dc Liiio (ccrca dc 135 a 202 tl.C.), natural da Asia Mcnor, atravds da sua obra Adversus 
Haereses, contribuiu cnormcmcntc para cssc proccsso. Elc dcscnvolvcu uma arma considcrada 
imbativcl contra os crros gndsticos, a saber, q i ~ c  a rcvclaqiio dc Cristo, ou scja, a vcrdadc cristii, 
s c  cncontra no cnsino apos16lico. Com isso, clc dcsclualificou o cnsino arcano alcgado pclos 
gndsticos c lanqou a principal basc para a cscolha dcrinitiva dos cvcntuais componcntes do  Cano~z 
do Novo Tcstamcnto. Com sua doutrina da rccapitulac;iio, clc rcforqou a posisiio oriental de 
salvaqiio pcla divi11izac;iio. Finalmcntc, ao dcscobrir duas modalidadcs da lei no Antigo Testa- 
mento, a natural (oil moral), a clual possuia validatlc ctcrna, c a ccrimonial, com vigencia 
tcmporiiria, elc climinou um grandc obstiiculo no caminho da plena accitaqiio do  Antigo Testa- 
mcnto como partc da Biblia cristii. 

Voltando A rclcitura qitc os pr6prios juclcus fi~ziam da sua Ici, dcvcmos rccordar a obra de Filiio 
dc Alexandria, o clual rcintcrprctara todo o Antigo Tcstamcnto por mcio da alegoria. 0 ap6stolo 
Paulo, orgulhoso das suas raizcs j~~daicas ,  tambcm cmprcgou o metodo alcg6rico para cncontrar 
valorcs cristiios no Antigo Tcstamcnto. Assim dctcctoi~ Cristo na rocha quc Moisds fcrira no 
dcscrto para saciar a scdc do scu povo (1Corintios 10,4; Nilmcros 20 , l l ) .  Por proccsso scme- 
lhante, Paulo procurou cntcndcr a rcjciqiio dc Isracl c a adosiio dos gcntios como o povo de Deus; 
a Igrcja assim sc transformava no vcrdatlciro Israel, o povo (la promcssa c da fd (Romanos, 
capitulos 10 c 11). A Epistola dc Barnab6 (ccrca dc 130 d.C.), vcria nos 3 18 homcns circuncidados 
por Abraiio num s6  dia, Cristo crucificado por causa dos pccados da humanidadc. Chcgou a esse 
resultado 150 surprccndcntc pcla utiliza~iio (10s valorcs numdricos das lctras gregas iola (lo), eta 
(8) e IUIA maiilsculo (300). TUII  mai~sculo  parccc ulna cruz c o iolu c eta, naturalmcnte, siio as 
primciras lctras do nomc Iesolis. "Ergo, o scntido real, cmbora cscondido, da circuncisiio C que 
Jesus morrcu na cruz para a nossa salvac;iio, cfctivando o quc a lei da circuncisiio pretcndia 
realizar, mas niio conscguiu" (Epistola dc Barnabd, capitulo 9). 1 

Passcmos a rcsumir agora os parirnctros dcntro dos quais os int6rpretcs dc Antioquia e Alexandria 
teriam quc trabalhar na sua obra dc intcrprctaqiio biblica: 

1. Existcapcnas uma Biblia cristi, consistindo do Antigo Tcstamcnto c d o  Novo Testamcnto. 

2. 0 Antigo Tcstamcnto era, para todos os fins priiticos, os LXX. 

3. Toda cssa Biblia era a Palavra dc Dcus, ou sqia, inspirada. lsso n io  chcgava a significar 
quc cada palavra da Bfblia ncccssariamcntc possuia o mcsmo pcso ou autoridadc. 

4. Sendo inspirada, a Biblia possuia um cotitcildo quc mcrccia um cstudo meticuloso a fim 
de quc toda a sua riqucza, aparcntc ou niio, fossc rccupcrada e aproveitada pela Igreja. 

5. A Igrcja Oricntal jii adotara a nosiio da divinizasiio, pcla qua1 o alvo cristiio (a imortali- 
dadc) 6 atingido pclos sacramcntos c ci~lto, jA prcscntcs no Evangclho de Joiio (6,47-58; 3,s) 
e enfatizado na Epistola dc Iniicio dc Antioquia aos Efdsios (capitulos 18 e 20). Justino 
Mjrtir refcrc-sc ao batismo : "...ser la~~aclo na fotzle met~ciut~aclupor Isafaspara a remiss60 
de pecadus (1,115-18; 4,4), e clepois viver sem peca(1o" (Diiilogo com TriTao, 44) e ainda 

1 No capitulo 13 de Policarpo (cerca de 155-1 56 d.C.), os judeus se mostraram zelosos em coletar gravetos para 
a fogueira, apesar de ocorrer o martirio "num grande sabado", dia em que qualquer trabalho era proibido. J. B. 
Lightfoot diz que a Epistpla de Barnabe foi escrita por um "inflexivel antagonista do judaismo ... que acusa os 
judeus de interpretar ma1 as Escrituras, do comeGo ao fim" ( The Apostolic Fathers, Grand Rapids, Mich., Baker, 
1962, p. 133). A auto-conscibncia do cristianismo em oposi~Zo ao judaismo atinge seu auge em MarciZo, o qua1 
advogava um rompimento total com este, a ponto de repudiar o Antigo Testamento. 



Mosaicos da Biblia 10 5 

"lu~~urlopara a remissdo (Ie pecurlos epur-u a regetieru~~o" (Apologia I,66; vcja Tito 3,5). 
E Irincu, qucm afirma: "Sotnos ensit~crclos a ow- qrle o Ouli.smo t o selo da vicla etertza e 
regellet-uq.Lio para Derw, puru qrre lido sejulno.s criulru-us ntortuis mus fililos do eterito e 
imrllhiel Deus" (Dcmonstraqiio (la Prcga~iio Apost6lica, parigrafo 3) c fala do piio da 
Eucaristia assim: " ...q riundo ~to.s.so.s corpos recebem u ertcurisria 11ijo sijo mais corrtipllveis, 
mas po.s.sue1n a esper-an~a (la re.s.srrr-r-eigNo para u vicla elertiu" (Ah~ersris Huereses, 
IV.lS.S), dcscnvolvcntlo o conccito. E prcciso tcr prcscntc clue a tlivinizaqiio cxigc tanto a 
divindade quanto a humanidadc dc Jesus, pois a itlbia subjacctitc 6 quc DEUS se fez 
HOMEM para quc o homcm sc tornassc tlivino. 

6. As tcndencias dc Antioquia c tlc Alexandria jri siio dctccdvcis bem antes da criasiio das 
rcspcctivas cscolas. A prcocupaqio com a humanidadc dc Jesus por causa das implicas6es 
6ticas sc constata pclo mcnos tlcsdc Inicio, no corncqo do scgundo sCculo (o qua1 havia 
notado, em Esmirncus 6, quc os docctistas tarnb6m niio sc prcocupavam corn os pobres e 
dcsprotcgidos c, por dcscrcr c l ~ ~ c  o pio cucaristico fossc a carnc de Cristo, sc abstinham da 
mesa, com conscquencias funcstas (vcja nilmcro 5 acirna). Alexandria, pclo menos desde 
FilBo, valorizava sobrcmancira a filosofia platcinica c cmprcgava o metodo alegbrico, 
scg~~itlo pclo autor da Epistola aos Hcbrcus c dc BarnabL. Niio 6 possivcl provar quc essas 
Epis~olas siio produtosdc Alexandria, mas das rcfcrencias mais antigas duas s l o  de Clemente 

3 
e Origencs, c cstudiosos como J.B. Liglitfoot- prcsumcm autoria alcxandrina. 

II. Origenes e a Biblia 

Origcncs (cerca dc 185-254 LC.) 6 mcrccidarncntc celcbrc por sua produs50 biblica, obra 
tcolbgica, a grandc influeticia nos debates trinitirios c cristoldgicos e sua asccse. No presente 
momento; nos intcrcssam cspccialmcntc suas obras biblieas, as quais mencionaremos sob tres . . 
categorias: 

1. AHcxapla, obra dc vintc anos, foi complctada quantlo Origcncs se encontrava exilado em 
CcsarLia. Altancrc Stuibcrafirmatn cluca Hcxapla visava "rccupcraro tcxtoexato dos LXX, 
considcrado, cntiio, litcralmcntc inspirado" (Patrologia, SP, Paulinas, p. 206). Ela consistia 
do Antigo Tcstamcnto na intcgra, cm 6 colunas paralclas, a saber: 

a) 0 Antigo Tcstamcnto em hcbraico, em caractcrcs hcbraicos 

b) 0 Atitigo Tcstamcnto em hcbraico, cm caractcrcs grcgos 

c) A vcrsiio grcga, dc ~ q u i l a  

d) A vcrslo grcga, dc Simaco 

e) A versiio grega, dos LXX 

f) A vcrsiio grega, clc Tcodociiio 

No texto dos LXX, Origcncs assitlala com cibclo (+), todas as palavras e passagens n2o 
encontradas no hcbraico, e com astcrisco (*) todas as palavras e passagens encontradas no 

2 Lightfoot, op. cit., p.133, presume que a Epistola de Barnabe foi escrita em Alexandria. E. Dinkler, "Letter to the 
Hebrew$, in The Interpreter's Dictionary of the Bible, NY,Abingdon, 1962, 11, 572, afirma que "a testemunha 
mais antiga" (da Epistola aos Hebreus) e Clemente de Alexandria, e cita Eusebio, HE, VI 14,4. 0 mesmo autor 
indica Origenes como outra testemunha antiga. 
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hcbraico c n io  nos LXX. Elc prccnchcu totlas cssas lac~unas, gcralmcntc da vcrsio de TcodociHo. 
0 res~~l lado  foi, 6 claro, um Icxto (10s LXX muito mclhorado. 

2. Comcnthrios, na Sorma dc: 

a) Esc6lios, ou scja, brcvcs comcnthrios sobrc palavras ou passagcns dificcis, hoje 
cxistc~itcs apcnas na Philocalia c em Catanac. 

b) Homilias, sobrc grandc partc da Biblia. 

c) Comcnthrios, propriamcntc tlitos, s6 parcialmcntc prcscrvados, como os oito livros 
(dos 25  originais) tlc Comcnthrios sobrc Maleus, qualro sobrc o Cdntico dos Gnticos, 
c ulna rccupcrasio tlos scus Comcntirios sobrc R ~ ~ m a n o s .  

3. De Prilicipiis. Origcncs dcdicou o quarto livro da sila tcologia sistcmAtica 2 Biblia e sua 
intcrprctaqio. 0 quc s e g ~ ~ e  k L I ~  resumo (10s sells pontos ~ a l i c n t e s . ~  

Origcncs, consoante os pardmctros mcncionatlos acima, trata a Biblia como um todo. Elc dcixa 
claro quc conhccc c discorda da posiqiio gn6stica, q~~ccolocava  o Antigo Tcstamcnto cm scgundo 
plano, quando nio o tlcscartava totalmcntc. Elc argumcnta a favor da vcrdadc do Antigo 
Tcstamento, pcla larga inlluCncia da Icgislaqio mosaica c da cxpansio do cristianismo, scgundo 
a promcssa dc Jcsus, c a dcspcito das pcrscguiqCjcs (parigrafo 2). 

Podcmos, na vcrdadc, rcsumir sua argumcntafio em favor da divina inspiraslo sob a rubrica "o 
argumenlo da prolecia". Origcncs vC cumprimcnto das profccias do Antigo Tcstamento no 
advent0 dc Cristo, o quc tornou cvidcntc a "divindadc" (ou scja, a inspirasio divina) do Antigo 
Testamcnto tambkm. Elc n io  mcnciona nominalmcntc os gn6sticos a cssa altura, mas 6 possivel 
que os tcnha cm mira (vc.ja abaixc~). Elc tambkm tlri indicios aqui da sua tcoria dc interprctaqio 
bfblica ao dizcr: "Tar?zOknz a Irrz co~iiiclu nu lei cle Moise's, nius cllre eslelie e.sco~zcliiiapor ~ r m  vt14, 
Orillzori corn o urlve~ilo cle Je.srr.s, o 11e'11 ,enclo siclo removiclo, e ugrre1a.s bknpios, a sombra clas 
quais era conlirlu lia leiru, vierunt g~~uclulir)u~?re~ile uo co~illecimerzlo (10s I~ontetzs" (ParAgrafo 6). 
Por dcmonstrar o cumprimento tanto das profccias a rcspcito dc Jesus iluanto das suas palavras, 
Origencs cntcndc tcr provado tambkm a divindadc dc Jcsus (parhgrafo 6). Ele ainda afirma que, 
tanto a divina providkncia quanta a divindadcdc Cristo tinham pcrmanccido um tanto escondidas, 
mas, para qucm tcm a capacidatlc tlc ir alLm dos "rudimcntos" (vcja Ghlatas 4,9) cm busca da 
perfeiqiio, ambas ficarCo conhccidas (parhgrafo 7). 

Do parhgrafo S ao 27, Origcncs trata principalmcntc da sua mctodologia dc intcrpretasio das 
Escrituras, quc, como vimos, considcra divinamcntc inspiradas. Nos liltimos capitulos, do 2 8  ao 
37, ele recapitula a sua tcologia ern gcral. 

Origcncs procura mostrar como divcrsas classes dc lcitorcs da Biblia, que t$m em comum o 
sentido literal da mcsma, pcrdcm a sua vcrdadc c, conscqucntcmcntc, as bCn~5os que deveriam 
derivar da Icitura. 0s judcus, por cxcmplo, liam profccias como a de  Isaias 11,G-7 e, por causa 
disso, esperavamvcr, quando do advcnto do Mcssias, a convivencia pacifica do  lobo e d o  cordeiro, 
do  leopard0 e do  cabrito. Niio tcndo visto cstas coisas durantc a vida terrcstrc de  Jesus, eles 
consideraram-no um falso Mcssias c o mataram (parigrafo 8). Origcncs rcfcrc a "seitas herbticas" 
(presumivelmcntc os gn6sticos e, talvcz cspccificamcntc, os scguidores de MarciHo) que atri- 
buiam a inspirasio das Escrituras judaicas a uma divindadc inferior, o Demiurgo, assim caindo 
em toda a espCcic dc  crro. Finalmcntc, hh multidCjcs dc pcssoas simples na Igrcja que "l$m a 

3 Curiosamente, o Livro IV contem um ljnico capitulo, subdividido em paragrafos. Assim indicamos apenas os 
paragrafos, pois todos se referem ao capitulo 1. 
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E.scri~rir.u lirerulr~ierire", assim (diz Origcncs) atribuintlo a Dcus "1ui.s coisas qrre riio seriam 
ucreclilurlus cluspes.sou.s rmiis .seli~ugens e ir!jrwlu.s clu r u p  Izrimurlu" (todas as rcfcrCncias siio do  
par6grafo 8). 

Origcncs nota quc os comcntaristas, quantlo confrontam passagens quc niiosabcm cxplicardizcm 
indiscriminadamcntc qilc tratam dc "tipos". Elc concorda quc h i  muitas na Biblia quesiio dificcis 
dc intcrprctar, mormcnlc nas profccias c n o  Apocalipsc. Para fazcr uma intcrprctaqiio correta, h i  
ncccssidadc dc uma mctodologia atlccluatla. Uma vcz quc os crrns apontados acima provem de  
urna intcrprctaqio litcral, c n5o "cspiritual" (par5grafo 9), scr i  ncccssirio cncontrar um metodo 
~ L I C  lcvc isso cm conta. 

Elc cncontra sua chavc na pr6pria Escritura, n50 surprccntlcntcmcntc a Scptuaginta: "E  upreserzta 
eslus coi.sus cle niuneiru lrrj,lic e..."( Provdrl>ios 22,30-3 1). 0 tcxto difcrc grandcmcntc dc todas 
as tradicionaisvcrsiicscm porti~gilCs; il Biblia dc Jcrusaldm sc aproxima um pouco mais. Origcncs 
v8 aqui urna analogia com a antropologia grcga carnc, alma c cspirito. Assim, uma lcitura litcral 
"carnc" cdifica o homcm simples; uma Icitura moral "alma", clc cxplica cm outro lugar, onde 
cita o tratamcnto paulino dc DcutcronBmio 2,4 (1Corintios 9,10-11); c, finalmcntc, o sentido 
mistico ou cspiritual. Elc rcconhccc quc ncm todos os tcxtos contCm todos os 3 scntidos, pois lia 
em Joiio 2,6 quc as 6 talhas (rcprcscntando, diz clc, o nilmcro pcrfcito, os 6 dias da criaqiio) 
comporlavam 2 ou 3 almutlcs, ou sci;~, 2 011 3 senlidos (par6grafo 12). Frcqucntcmcntc, um 
versic~llo niio admitiri, dc forma alguma, uma intcrprctaqiio litcral. 

Elc afirma clue a intcnqiio do Espirito Santo na inspiraq.50 da Bfilia foi a dc comunicar "misttrios 
irzejiiveis u r-espeilo (10.5 u~uzeres Irrimurio.~.. . ufim cle clcle, ucluele qiie t cupuz cle i r ~ s ~ r ~ ~ i i o  pode, 
por irtve.~tigu@o, clevolur-se uo e.s/rrclo (10s p1.ojiriclic1urle.s rle seriliclo con/iclu.s rius paluvras e se 
lorrzarpur~icijluri~e cle loc1u.s as c1orilr.inu.s (lo seri con.sellro" (parbgrafo 14). . 
Elc ainda acrcdita quc o Espirito prcviu quc, a n5o scr quc houvcssc ccrtos problcmas ou 
dificuldadcs dc intcrprctaqiio, o homcm tcndcria a ficar sci na supcrficic "carne", niio alcanqando 
as imcnsas ricluwas cscondidas dcbaixo dcla. Dai, clc colocou cscilndalos, ofcnsas c dificuldadcs, 
como que forqando o inttrprctc a pcnctrar mais profunrlamc~itc no scntitlo do tcxto. Excmplos de  
tudo isso niio faltam. Como potlcriam ocorrcr trCs tlias da criaqiio scm cxistircm antes o sol, a lua, 
c as cstrclas quc idcntificam o dia c a noitc? E clucm acrcdita clilc para Jcsus vcr os rcinos do  
mundo c sua gl6ria fossc ncccssirio quc Satanss o Icvassc, litcralmcntc, para um lugar alto? 

Apds citar muitos cxcmplos scmclliantcs, Origcncs conclui cluc clualqucr Icitor atcnto vai notar 
na Escritura "muitas circunst;incias CILIC 1150 ocorrcram" (par6grafo 16). Entlo cita uma sCric d e  
fatos quc considera impossibilidadcs c absurtlos da lei judaica, c conclui o parigrafo com urn 
comcnt6rio que mostrava os prciprios rabinos pcrccbcndo as dificuldadcs. "0 niiocarregurfurdos 
no sdOarlo t lima impossiOiliclucle. Dui os meslres ... [clizern] qlie unzu sancidliu compregos 6 um 
furdo, mas rtlio urna sent pregos" (parigra fo 17). 

Mas Origcncs niio pcrdoa ncm o prciprio Jesus. Cristo falou: "Se alg~ikm te Oaterrta facedireita ..." 
(Matcus 5,39). Mas, objcta Origcncs, clualqucr pcssoa normal batc com a dcstra, a face esquerda 
de uma outra pcssoa. Dissc ainda: "Se leri ollzo clireilo re escunrlulizur ..." (Matcus 5,29), por que 
arrancar o olho dircito c n io  o csqucrdo, pois cstc ccrtamcntc tcria visto a mesma coisa? Ele nHo 
citou aqui, mas podc tcr voltado 2 sua mcmBria, como na sua mocidadc clc havia aplicado 
litcralmentc Matcus 19,12, cmasculando-sc. Diga-sc dc passagcm, o fato mencionado pode ter 
sido prcpondcrante na sua cscolha dc rnctodologia dc  intcrprctaqiio biblica! 

Concluindo, dcvcmos notar clue Origcncs comprccndia quc a maioria das passagens biblicas s e  
prcstavam a uma intcrprctaqiio literal. Mas, urna vcz quc niio podemos saber, de  relancc, quais 
sCd elas, dcvcmos obcdcccr a ordcm dc Cristo, tic "cxaminaras Escrituras" (Joio 5,39). E, quando 
neccss5rio c convcnicntc, dcvcmos comparar "coisas cspirituais com cspirituais" (1 Corintios 
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2,13). Assim, conforme a capacitlatlc c a disposiyiio tlc cada um, atrav6s dc csti~do minucioso, 0s 
outros senlidos c valorcs da Biblia passariio a scr clcsvcntlados. 

Ill. A Escola de Antioquia em confront0 corn a de Alexandria 

Como organizayio formal, a Escola tlc Antioquia tcvc sua origcm com o prcsbitcro Luciano 
(morrcu cm 312 d.C.), mas algumas tcntlencias (la Escola s io  clctccthvcis muito mais ccdo. 
Excmplos disso abuntlam - como a insistencia dc InGcio tlc Antioqiria na humanidadc dc Jesus e 
as implicaqocs 6ticas incrcn~cs ii mcsma. Tamb6m mcrccc atcnyio Paulo dc Samcisata, bispo de 
Antiocluia na d6catla tlc 260 d.C. 

1) Paula dc SamAsata, para garantir o monotcismo, cnfatizava a humanidatle dc Jcsus. Na 
pcssoa Iiumana tlc Jesus, nascida tluma virgcm, Iiabitava a Sabcdoria dc Dcus, mas nio como 
" ~ c s s o ~ " ,  scnio como Razio ou Logos. 

2) Nos concilios quc contlcnaram Paulo, ficou cvidcntc a rivalitladc cntre Antioquia e 
Alexandria c a dcsconfiansa do uso (la alcgoria como m6todo dc intcrprctayio biblica. 

Luciano, fundador da Escola tlc Antioquia, 6 rcconhccido pcla sua rcvisio da Scptuaginta c dos 
quatro Evangclhos. Scu tcxto, logo accito na Siria, Asia Mcnor c Constantinopla, 1ambC.m seria 
utilizado m uito mais ta rdc na Poli,ylo/u Coniplrr/ense. Luciano tcm fama tambcm dc grande 
excgcta, cmbora muito poi~co (lo scu Iaborcxcg6tico tcnha sobrcvivido. Foi marlirizado na irllima 
grandc pcrscguic;io, cm'3 12 d.C. 

Entre scus discipulos mais conhccidos constam ~ r i o  c EusCbio dc Nicomcdia. Niio podc ser 
confirmado q i ~ c  totlo o pensamenlo tlcsscs tlois rcprotluz l'iclmcnlc o do scu mestre, mas 
presume-sc quc pclo mcnos a scmcntc scria tlcrivada dc Luciano. Para nossos propbsitos, basta 
um sucinto rcsumo das linlias dc pcnsamcnro dc Ario. Entcndo clue a grandc prcocupaqiio de Ario 
fora prcscrvar o s~alrrs dc Dcus (Pai) como ilnico c incriado. Partindo dc ccrtos tcxtos biblicos, 
Ario concluiu quc Jesus era c ~ ~ c ~ i c i a l ~ n e n ~ c  I~omcm, c, porranlo, dil'crcnle dc Dcus; para cle, o 
Filho nio cxistia dcsdc a ctcrnidadc, scntlo gcratlo por Dcus (mas niio "ctcrnamcntcgerado" como 
ensinava Origcncs). Tamb6m pcla Escritura, clilc profctizava (vcja Isaias 53; Marcos 9,12) ou 
dcmonstrava a humilhayio dc Jcsus (Filipcnscs 2,7-8; Hcbrcus 4,15), Ario concluiu que Jesus 
Cristo, longc dc scr igual a Dcus, era-lhc subortlinado. E claro cluc a posiqio dc h i o  seria 
derrubada pclos alcxandrinos no Concilio dc Nickia (325 d.C.). 

Notcmos, ainda quc brcvcmcntc, dois pontos do pcnsamcnto dc Mcrcidio (morrcu cerca de 311 
d.C.), bascado nos fragmcrilos da sua obra quc chcgaram a ncis: 

1) Mctbdio rcjcitou, cm tcoria, o metodo alcgcirico dc Origcncs (embora, quando Ihe 
convinha, tamb6m lanqassc mio da alcgoria!). 

2) Elc prop& uma "tcologia dc htos" contra a "tcologia da rctcirica". Assim rcjcitava certos 
principios de Origcncs, tais corno: a) 0 muntlo criado no tempo. Para Metbdio, o mundo 
cxistira ctcrnamcntc, potencialmcnlc, em Dcus; foi apcnas atualizado pclo Logos (detec- 
tam-sc ccos dc Aristcitolcs aqui). b) Mctcidio rcjcitou a pr6-cxistSncia de almas, idCia 
plat61iica. c) Elc insisliu na rcssurrci~io do corpo, contra a rcssurrci<iio meramente espiri- 
tual. 

Uma nova faseda excgcscdc Antiocluia comcqa com Diodoro deTarso, abadccmcstrcde teologia 
de um mostciro nas ccrcanias dc Antiocluia. Elc 6 lcmbrado pcla sua oposi~iio a Apolinsrio e sua 
defesa da plena humanidadc dc Jcsus. Scus mais conhccidos discipulos s io  Teodoro dc MopsuCs- 
tia e Joio Crisbstomo. No mostciro c como bispo dc Tarso (374-394 d.C.), elc continuou a linha 
histbrico-gramstica dc Luciano. Isto 6, a intcrprctayio dcvia scr literal c condizentc com seu 
signi ficado original. 
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3 .  Diodoro cmprcgava a tcrminologia corrcntc a todos os pcnsadorcs pcis-niccnos, mas ele 
dcfcndia um ponto tlc vista bcm particular sobrc Jcsus. A humanidade ou "carnc" de  Jesus 
cra real c havia nclc tambCm um clcmcnlo divino, o Logos. Mas, para Diodoro, muitos textos 
biblicos 1120 lcvavarn 2 conclusiio dc  clue a ~lniiio do divino c do humano fosse completa. 
Certos tcx~os, por cxcmplo Lucas 2,52, sd sc  rcfcriam 2 humanidadc dc  Jcsus. Na pritica, 
clc cnfatizou muito mais a distinsio do quc a uniio dos clcmcntos humano c divino em 
Cristo. 

2. Por causa dcssa tlistinsiio, o vcrdadciro culto a Jcsus Cristo s6 s c  cndcrcsava ao Logos 
nclc, c nio ii partc humana. Dizia Diodoro: "Aclorur?zos uprirplu-upor curisu cle qrlem a veste, 
o lemplo por culrsu rle clrrer?t o I ~ ~ h i l u ,  u [ormu ( I I L I ~  servo por cuusa clu forma de Deiu". 

3. A Virgcm Maria 6 rcalmcntc a miic apcnas do  homcm Jcsus; sd em scntido mctaf6rico 
pode scr cla considcrada a Miic dc Dcus (ncssc c no ponto anterior, Diodoro foi scguido por 
Tcodorcto). 

Pclos pontos cxpostos acima, era prcvisivcl a posi~iio clue An~ioquia assumiria na controvkrsia 
Cristolbgica. No Concilio dc Cons~antinopla (381 d.C.), a condcnayio de  ApolinArio por doce- 
tisrno foi uma clara vitdria dc Antiocluia. Em ~ f c s o  (431 d.C.), porCm, a condcnaq5o dc  Ncst6rio 
c a consagraqiio dc ~lleolokos rcprcscnta a asccnd2ncia dc Alcxandria sobrc Antioquia. 

0 quc dizcr dc Tcodoro dc  Mopsu61ia (ccrca dc 350-425 d.C.)? 

1. Tratou a Escritura criticarncn~c, chcgando a rcjci~ar a canonicidadc dc  alguns livros tanto 
do Antigo quanto do Novo Tcstamcnto. 

2. Foi o primciro cxcgcta a colocar os Salmos historicamcntc. 

3. Em SCLI livro Corz~ru o~Aleguri.s/u.s r c f~~ tou  o mCtodo alcg6rico dc  Alcxandria. 

4. Comparatlo a Alcxandria, Tcodoro C muito mais biblico do  clue filos6fico. 

5. Contra Apolin5rio, insistiu na complcta humanidadc dc Jesus. 

6. Cocrcntc corn a linha gcral dc Antiocluia c sua enfasc Ctica, ele cscrcveu Corztra os 
Delensor-es (lo Pecarlo Origiri(11, nat~~r;~lmcntc em oposiqio a Agostinho, scu cxato contem- 
porrinco (Por causa da ncccssidadc 16gica da libcrdadc dc cscolha a fim de tornar o 
comportamento humano cticamcntc significative, o livrc arbitrio nunca foi realmcnte 
rc.jcitado n o  Oricntc). 

7. Acristologia tlcTcodoro cnf;~tiz;~va a liumanitlatlcdc Jcsus, a distinsiio dasduas naturezas, 
c sua uniio moral (uniiio dc vontadcs). Elc ere quc quando Paulo cscrevcu, em Filipcnses 
2,7, "ele 1omur.t"' clc falou dc acordo corn a rcalidadc; mas do  tcxto dc Jo io  1,14, onde 
lcmos "ele selei ' ,  Tcodoro diz: "...ele[ulu (Ie ucrcrcio corn uparc?ncia; ele nr20 se trartsfor- 
mou em currie" (convCm notar quc, alCm dc scr rcvcladora da cristologia d o  cxegeta, esse 
exemplo mostra como o mcsmo valori~ava ccrtas partcs da Biblia mais do quc outras). 

Tenternos agora um confronlo cntrc as caractcristicas dc Antioquia e Alcxandria. Devemos, no 
entanto, lcmbrar quc as caractcristicas indicam prcfcrencias c tcndencias, niio cxclusividades. 

1. A excgcsc dc Antioquia buscava dcscobrir o scntido histdrico c gramitico dos textos, a 
sabcr, o que clcs rcalmcntc diziam c qua1 fora a intcnsio original do seu escritor. 
Alcxandria, scm ncccssariamcntc dcsrcspcitar o scntido litcral c 6bvi0, buscava ainda 
sentidos misticos e cscondidos, al6m da Ictra. 

2. A cxcgcsc da Antioquia era critica, racionalista, chcgando a considerar certas partes da 
Biblia mais valiosas do quc outras. 
A critica como tal pouco prccocupava Alexandria, pois tcxtos que, na sua acepqio literal 
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cram inciquos OLI at6 I I O C ~ V O S ,  pclo n~Ctotlo alcg6rico sc tornavam em minas dc ondc se 
cxtraiam pcpitas dc cxtraortlin6rio valor. 

3 . 0 s  cxcgctas tlc Antiocluia gcralmcntc prcfcriam a filosofia dc Aristbtolcs, dai partindo da 
matCria, do humano, para tlcpois cl~cgar a valorcs cspirituais. 
0 s  intdrprctcs dc Alexandria cram platBnicos/ncopl:1tCi11icos, cujo ponto dc partida cram as 
ideias, o mundo cspiritual. 

4. Apcsar dc um pcriotlo tlc dominac;io pclos sclCucidas com sua politica dc hclcnizaqio 
lorc;ada, os cxcgct;~~ tlc Antiocluia prcsclvaram mi~ito da cosmovisio sclnita (monoteismo, 
trindadc "c~on~mico",  criaqio). 
0 s  alcxantlrinos cram dccitlidamcntc hclcnistas. 

5. Em Antiocluia, h h  uma grantlc prcocupaqio com o humano, enfasc na Etica e uma 
insistencia no csforqo moral humano. 
Nio podcmos ncgar uma prcocupac;io Ctica por park dos alcxandrinos, mas cntrc a 6tica c 
afteologia cspcculativa, sua cscolha cra csta illtima. 

IV. Amostras de  interpretas30 pelas duas esco las  

Concluindo csta partc, tlarcmos algumas amostras da intcrprctasio pclas duas escolas. Antes, 
porkm, dcvo confcssar clue nio cncontrci material (la mcslna categoria dc dois cxcgctas para 
colocar lado a lado a L'im dc fazcr uma comparac;io mais cicntifica. Rcconheqo isso como uma 
fraqucza muito grandc, mas tcrci clue comparar Comcnthrios dc Origcncs c Homilias dc Cris6s- 
tomo. Crcio quc apcsar dcssc fato, muito [la mctotlologia c tlas prcssuposic;6cs subjaccntcs se 
tornam patcntcs pclo scguintc cxamc tlc alguns trcchos, cscolhidos principalmcnte (mas nio 
exclusivamcntc) dos Comcnthrios dc Origcncs sobrc Matcus c as Homilias dc Criscistomo sobre 
as mcsmas passagens. 

Em nossa primcira comparac;io, porCm, vamos a De Priricipiis dc Origcncs, ondc elc considcra 
o scntido dc Matcus 5,s. Fica claro clue Origcncs procura cvitar uma contradic;io no tcxto biblico, 
pois Joio 1, IS afirma quc Dcus nunca foi visto por ninguCm, cnquanto Jesus afirmava "Quem 14 
a mim vê  o Pal" (Joio 143). Ao mcsmo tempo, clc sc prcocupa com a qucstio filos6fica7 de como 
um scr humatlo podc cnxcrgar o tlivino. Scu traramcnto do texto em Matcus procura atcnder a 
cssas duas qucstdcs. Vcr a Dcus, diz Origcncs, nio significa cnxcrgi-lo com o olho fisico, senio 
"corzlzecer-com a merile" (Livro I, Capitulo 11, parhgrafo 9). Elc jh havia cxplicado anteriormente 
quc Dcus 1150 sc ve propriamcntc, clc conhccc, quc n5o C um ato corporal, scnio intclcctual ou 
cspiritual (Livro I,  Capiti~lo 11, parhgrafo 9; vcja Matcus 9,27). Prcsumivclmcnte nio escapou i 
atcnqiio de Origcncs quc Joio 1,18 tcrmina dizcntlo: "0 Fillzo irrtig2rtito, qrre esth rto seio do Pail 
esse o fez corzlzecer". Origcncs lcria "vcr = conhcccr". 

Cris6stom0, na sua Homilia nilmcro XV (sobrc Matcus), sc prcocupa com um elemcnto Ctico 
(niio filosbfico), pcrguntantlo sobrc o scntido da purcza dc coraqio. 0 s  puros siio "aqi~eles que 
ati~tgirum toclu a vir~ricle ... oil uqrreles qrie vivem ern temperun~a". S6 clcs vcrio a Deus, como 
Paulo tambCm afirmou em Hcbrcus 12,14. Para Crisbstomo, os puros enxergam mcsmo a Deus, 
mas, diz clc, o cvangclista "fala aqui do grau dc visio dc quc o homem 6 capaz". 

Como caractcrizar a cxcgcsc dc Origcncs dc Matcus 5,8? 

1. Procura intcrprctar o tcxto em qucstio, 9 luz dc outros textos (Escritura interpreta 
Escritura), prcstantlo atcnc;io As palavras nclcs contidas. 

2. Parccc scr muito influcnciado nas suas conclus6cs por preccitos filosbficos. 
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3. Prcocupa-sc muito en1 remover "dific~~ltladcs" do tcxto sob cxamc c pouco com cvcntuais 
consccluCncias dele na conduta Iii~mana. 

Criscistomo trabalha o tcxto para obtcr scu sentido litcral. 

1. Conclui, cntrc outras coisas, quc "vcr = cnxcrgar" 

2. Como Origcncs, clc pcrccbc a l i p s50  do tetto cstudado com outros da Biblia, notada- 
mcntc Hcbrcus 12,14 ondc o autor tlcclara cli~c s6  os santificados vcrio a Dcus. 

3. Sua prcocupaqiio C Ctica, a saber, o tipo tlc vivencia cristii quc torna possivcl a visPo de  
Dcus. 

4. Exorta scu Icitor a buscar a purcza tlc corac;iio, scntlo quc a cxortaqio sinccra prcssupk 
a libcrdadc para rcspontlcr positivamcntc a cla. 

0 trccho principal a scr examinatlo, scrh porem a narrativa da mortc dc Jo io  Batista (Matcus 
13,53 cm diantc). Apcsar do fato dc clue Criscistomo prcga c Origcncs comcnta, tratam muito dos 

4 mcsmos pontos (mas dc niancira divcrsa c com conclusdcs bcm difcrcntcs). Para facilidadc de 
exposisiio, vamos numcrar os pontos, tlc 1 a 4. 

1. A pbiriu cle Jesrls. 

Cris6stomo cxamina Bclem (onclc nasccu) c Nazard (ondc vivcu), c opta pclo hltimo. Foi 
urna conclusio hist6rica, s c g ~ ~ n d o  o scntitlo literal do tcxto (parigrafo I). 
Origcncs cxamina a mcsma clucstiio, mas busca scu scntido "mistico", e conclui quc a pitria 
dc Jcsus era a JudCia totla, pois os j ~ ~ d c u s  como nac;iio haviam rcjcitado Jesus, scndo quc s6 
os gcntios o haviam rcccbido (parhgrafto 16). Alihs, urna das prcocupaq6cs de  Origcnes, do 
comcqo eo Sim, parccc scr tlcmonstrar a rciciqiio pclos judcus c as conscqu~ncias Cuncstas 
disso. 

Cris6stomo accita a hun~ildatlc (la fa~nilia dc Jesus, principalmc~ltc dos p i s ;  clc comcnta 
c l ~ c  muitos dos grandcs (la Bklia tinham pais humildcs (como Jcss6, pai do  rci Davi). Ele 
niio abrc a qucstio da virgindatlc pcrpdtua dc Maria, possivclmcntc pclo dcscjo dc enfatizar 
a real humanidadc dc Jcsus. 
Origcncs, ao invds dc cnk~ti/ar a hi~miltladc da Samilia dc Jcsus, rcalqa sua lama, bcm como 
a dc Tiago, Icmbrando quc Joscfo atribuira a ilcstruic;iio dc JerusalCm aos maus tratos dos 
iudcus contra cssc irmio dc Jesus (Antigi~idadcs ZS,4). Elc olcrcce urna cxplica@o dos 
irmCos c irmiis dc Jcsus, como scndo a prolc dc Josh d i ~ m  casamcnto anterior, assim 
prcscrvando a virgindadc dc Maria. 

3. Profetu sern Izotrru a tiuo ser nu sriupbiriu. 

Cris6stomo cxplica q i ~ c  Jesus niio Coi impossibilitado dc rcalizar milagrcs "na sua pAtria" 
(pois o tcxto bfblico apcnas diz quc 1150 fez "muitas maravilhas"), para niio embaraqar 
dcsncccssariamcntc os judcus c para nio aumcntar sua culpa (scria pior para eles se  n8o 
crcsscm em algubm quc rcalizassc muitos milagrcs). 
Origcncsjulga ncccssBria urna cxplicasio alcghrica, pois, diz clc, a dcclaraqio dc Jesus nHo 
era litcralmcntc vcridica: ncm todos os profetas Coram dcsonrados na sua pAtria (ele dB 
cxcmplos). Portanto, o tcxto cxigc um tratamcnto alcg6rico. Todos os clcmcntos assumem 

4 As citaqbes s&o tiradas de Crisostomo, Homilias sobre Mateus, nbmero XLVIII, in Nicene and Post-Nicene 
Fathers, segunda serie, X, 296-303, e de Origenes, Comentario sobre Mateus. 
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um sentitlo "cspiritual", sentlo quc "pstria" = "Jud6ia", "familia" = "Israclitas" e "casa" = 
"corpo". 0 s  judcus c os israclitas dcsonraram Jcsus principalmcntc por sua dcscrcnqa. 

Para Cris6stom0, a danya E uma pritica quc 6 mh em si (uma pritica imoral) e que leva a 
prriticas imorais, no caso, i mortc dc Joio Batisla. 

Origcncs ve aqui uma longa s6ric dc scntidos cspirituais, dos quais dcstacarcmos Ires: 

a)Adanqa dc Hcrodias 6a danya (movimcnto) dosjudcus, ilma danc;a falsa. Avcrdadcira 
dansa tcria sido rcalizada em rcsposta 2 Ilauta dc Jesus: "Nds vos tocurnosjlurdtu, e rza'o 
rlurzq'ustes" (Matells 1 1,17). 

b) Homcns jilstos niio fazcm fcsta tlc anivcrshrio: o faraci o fez c acabou enforcando seu 
padciro-mor (Genesis 40,22). 

c) Quando soubc cla mortc tlc Joio Batisra, Jesus s c  rctirou. 0 scntido mistico C que, 
uma vcz quc os jutlcus haviam dcstruido a profccia ao matar Joiio Batista, Jcsus s c  rctira 
da Judkia, o local ontlc a profccia fora atacada c contlcnada, c vai aos gcntios. Ele foi 
dc  barco (= no corpo) para um lugar dcscrto. 0s gcntios o scguiam, deixando suas 
cidadcs (=suss supcrstic;6cs). Elcs 1x30 scguiram dc  barco (= corporalmcntc), mas a pi ,  
no caso cspiritualmcntc, dc toda a alma. Jcsus sai para clcs que, mcros humanos, n5o 
podcriam chcgar a Jcsus, a lmagcm dc Dcus. 
Jcsus proccdc a curar-lhcs as docnc;as, do corpo c da alma. Sacia a fomc do povo (Mateus 
17,15), mas Origcncs ve no piio ofcrccitlo a participasio na Eucaristia: "Que cacla urn 
se exuwlirie a siprdprio, e ussirn coma  clop^%^", porquc, dc OLI tra forma, podcriam adoccer 
c at6 morrcr (vcja 1 Corintios 11,28-30). 

Uma vez quc, ao longo da minha cxposiyio, fiz divcrsos rcsumos, n io  tcnrarei uma concluGo 
formal, mas deixarci a amostra da obra intcrprctativa dc Cris6stomo c Origenes servir por si 
mesma para cssa conclusiio. 

Duncan A. Rcily C professor dc I-Iist6ria GclcsiAslica na 17aculdade dc Tcologia da Igrcja Metodista e no 
Institute Ecumenico dc Pbs-GraduayJo cm Ciencias da Iicligigo cm Sgo Bcrnardo do Campo. 
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A Reforma Protestante tem 
na redescoberta da  Biblia 
um de seus eixos. Em boa 
medida foi urn movimento 
de releitura das Escrituras. 
Um process0 que fez com 
que a Europa do seculo XVI 
vivesse uma  primavera 
biblica, fen6meno que hoje 
vivenciamos n a  America 
Latina. 

Motivado pel0 impact0 da 
Biblia em nosso Continente, 
o CEDI, atraves do Prograrna 
de Assessoria a Pastoral 
passou a publicar a serie 
Leituras da Biblia. Trata- 
se de uma cole~Zio , cujos 
textos procuram apro- 
fundar a mem6ria d a  
Reforma Protestante a 11-12 
de sua releitura da Biblia. 
0 s  tres primeiros volumes 
abordam os  principais 
reformadores: Lutero, Cal- 
vino e Wesley. 0 quarto 
volume estuda o M6todo 
Histbrico Critico, proce- 
dimento te6rico da leitura 
biblica protestante. 

LUT ERQ 
CEDI, Sgo Paulo, 1990,61 
paginas 

Aspectos hist6ricos - Paulo Wille 
Buss; Possibilidades e Limites - 
Hermann Wille; Teologia e 
Biblia - Martim N. Dreher 
Pre~o: CR$80.000,00 

CALVIN0 
CEDI, S. Paulo, 1991, 56 
paginas 

Introdu~Bo a Calvino - Odair 
Pedroso Mateus; Calvino: 
aspectos hist6ricos - Duncan 
A. Reily; 0 trabalho exegetic0 
de Calvino - Jan van den Berg 
Pre~o: CR$85.000,00 

WESLEY 
CEDIIEDITEO, Sgo Paulo, 
1991,48 paginas 

Introdugo a Wesley - Jo& 
Carlos de Souza; Teologia e 
Bhlia em JJoo Wesley - Rui de 
Souza Josgrilberg, JJoo Wesley 
e a interpreta@o da Bhlia - 
Thrcio Machado Siqueira. 
Pre~o: CR$95.000,00 

C R ~ T I  co 
CEDI, Sfio Paulo, 1992,92 p&as 

Origem do MBtodo Hist6rico Critico 
- Martin Volkmann; Sobre a 
Hist6ria do M6todo Hist6rico Critico 
- Friedrich Erich Dobberahn; 
MQtodo Hist6rico Critico Hoje - Ely 
Eser Barreto C6sar. 
Pre~o: CR$125.000,00 % 
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