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Na AmCrica Latina, novas preocupaqdes se fazem sentir na prhtica de leitura biblica 
das comunidades cristiis e grupos populares. Em tal prhtica emergem questdes do 
cotidiano cada vez mais decisivas para a compreensio dos textos biblicos. AlCm de  
reflex6es tais como a do significado do ~ x o d o  (1-15), ou das denhcias  profeticas 
contra o Estado, novas questdes sfio esboqadas: que releviincia teria um texto sobre 
a disputa por um poqo (Genesis 21,22-24)? Qua1 a pertinencia do fato de uma 
escrava nomear uma divindade (Genesis 16)? E que importiincia ern os provCrbios 
que revelam pequenos aspectos do cotidiano? 

Eis a palavra chave: cotidiano. Trata-se de uma leitura que considera as realida- 
des histdricas e sociais do meio onde foram produzidos os textos biblicos, demons- 
trando que siio eles fala de gente pobre e humilhada, que vC na experiencia comu- 
nit5ria que compartilham a possibilidade de expressfio de sua prdpria identidade, 
consciCncia, expectativas e utopias. 

Diante de tudo isso era de se esperar que tambCm as parabolas do Novo Testa- 
mento tivessem a sua interpretaqfio renovada, visto que sfio textos onde abundam 
temas e situaqdes do dia-a-dia das pessoas que conviveram com Jesus. Isso justifica 
um estudo das parabolas a partir de suas imagens, as quais refletem a vida e os 
conflitos do ambiente rural da Palestina do sCculo 1 d.C. Seria possivel ler estas 
parjbolas tendo como referencial a precariedade da situaq8o de grandes contigentes 
da popu1ac;iio rural daquela Cpoca? A resposta C sim. Mais ainda: este esforqo pode 
contribuir para se repensar o lugar social dos primeiros seguidores de Jesus. 

Diante desse quadro diversificado e dessas novas possibilidades de aproximaqso, 
C que este estudo se situa, ao abordar as parabolas de Jesus, e analisar mais especi- 
ficamente a parabola do semeador (Marcos 4,l-20) e a dos vinhateiros (Marcos 
12,l-12). TambCm C ele parte de um process0 no qua1 outros textos tern sido rcfle- 
tidos e discutidos, trazendo novidades. Na leitura biblica latino-americana, vfio se  
esboqando aqui e ali contornos de uma teologia biblica que incorpora cada vez mais 
os dramas e as esperanqas das maiorias sofridas e marginalizadas do nosso conti- 
nente. 

0s editores 
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"0 patriio C burro!" Assim reagiu, diante de uma professora atbnita, o aluno ao ouvir 
a leitura daquela parabola de Jesus que apresenta um patriio pagando igualmente a . 
quem trabalhou uma 'hora e a quem "deu duro" o dia inteiro (Mateus 20,l-15). 
"Como, se este patriio representa Deus, bondoso e misericordioso?", retrucou a , 

piedosa professora. "Mais uma raziio" - respondeu atrevidamente o aluno - "se 
ele C Deus deveria saber que, desse jeito, no dia seguinte os trabalhadores s6 iriio 
aparecer para o trabalho Bs cinco horas da tarde!" 

Esta histbria, que mais parece uma anedota, serve bem como introduqiio a esta 
abordagem sobre as paribolas, que propde 'critCrios hermentuticos para uma ade- 
quada compreensiio das mesmas. Ela deixa explicit0 que entre a compreensiio con- 
vencional das parabolas, aquela pr6pria das tradicionais pregaqdes e dos esquemas 
cateqdticos clhssicos das igrejas, e o que elas podem eventualmente apontar pode 
haver disancias enormes. Muitas vezes encontramos leituras ingtnuas das paribo- 
las, endereqadas em especial Bs crianqas, revelando um desconhecimento do mundo 
das paribolas, e que minimiza a capacidade critica das crianqas. 

Vamos ter que mexer com compreensdes dadas, com leituras consagradas, com 
interpretaqdes aparentemente inquestioniveis destas conhecidas (ou nem tanto?) 
histdrias de Jesus. 

ALGUMAS PERGUNTAS, PARA IN~CIO DE CONVERSA 
Temos aprendido com a pratica de leitura biblica das comunidades e grupos popu- 
lares a associar intirnamente Biblia e vida. Alegramo-nos ao "libertar" determinado 
texto, pela sua vinculaqiio com a realidade, de sua leitura convencional, de cunho 
moralista ou dogmatizante. Exultamos quando descobrimos que aquela pericope ou 
aquele livro biblico tem seus pCs bem fincados no dia-a-dia das pessoas que forma- 
ram o povo de Deus e expressaram nos textos suas alegrias, expectativas, conflitos 
e esperanqas. Cada vez mais as questdes do cotidiano viio emergindo como decisi- 
vas para nossa compreensiio dos textos biblicos. 

Desta maneira, seria de se esperar que as parabolas de Jesus tivessem sua inter- 
pretaqfio renovada, j6 que 60 textos onde mais emergem temas e situaqdes do 
dia-a-dia das pessoas que conviveram com Jesus, o que h6 muito tempo estii reco- 
nhecido. Mas, surpreendentemente, n5o foi isso que aconteceu, por raz6es que 
precisamos investigar. Seria possivel propor uma compreensiio das parabolas a 



partir das imagens e situaqdes que delas surgem? Niio C possivel ir alCm da com- 
preens20 traditional, segundo a qual a parabola tem duas partes: o assunto, que C o 
seu real tema, e a figura, com a qual aquele pode ser comparado? Como definir o 
assunto de determinada parabola seniio por meio do desenrolar do prdprio texto? 
N2o poderiamos identificar a tematica de urna determinada parabola nas imagens 
e figuras, na medida em que nos remetem para dados da realidade? Que importiincia 
hermeneutics tem o fato de que em cada parabola emerge uma situaG2o peculiar do 
cotidiano do povo? Modificaria em alguma coisa nossa compreensiio das parabolas 
reconhecer que elas tCm sua origem na terra e nas circunstiincias do trabalho e do 
co tidiano da GalilCia? 

Na verdade, estas perguntas fazem surgir uma inquieta~50: as interpretaqdes 
convencionais das parabolas pouco ou nada falam das questdes acima destacadas. 
0 s  textos falam de algumas realidades, mas estariam sugerindo outras. Qua1 a le- 
gitimidade destas "transposiqbes"? Como um texto que apresenta uma cena ligada 
a um casamento pode ser interpretada como figura do julgamento (Mateus 25,l-13)? 

Avanqar nestas sendas faz pensar sobre a importiincia da quest50 da sabedoria 
presente nos textos biblicos: E possivel relacionar as parabolas dos evangelhos com 
o mundo da sabedoria popular, que em Israel tem longa histbria? 

AlCm disso se coloca particularmente a quest50 da leitura dos textos do Novo 
Testamento. Este, porque cuidadosamente vigiado pelas hierarquias e ortodoxias 
das igrejas cristiis, se mostra mais resistente ,a urna abordagem que leve em conta 
as condiqdes e situaqdes do dia-a-dia das pessoas. Sua utilizaqio convencional tem 
impedido que se perceba nos diversos textos que o compdem mais que enunciados 
de doutrinas e dogmas. Aventar novas possibilidades de aproxima@o se  mostra tiio 
necessario como desafiador. 

E diante desse quadro diversificado que este estudo se situa. Parece, contudo, 
necessario precisar alguns conceitos e determinar alguns pressupostos que nortea- 
riio esta aproximaqiio a algumas parabolas, particularmente a do semeador e a dos 
vinhateiros. 

ALGUMAS Q U E S T ~ E S  DE FUND0 

Parabola e alegoria 

Todos conhecemos a parabola da rede, narrada em Mateus 13,47-48: 0 reino dos 
ce'us e' ainda semelhante a urna rede lan~ada ao ma6 que apanha de tudo. Quando 
esta' cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que 12 bom em vasilhas, 
mas o que ndo presta, deitam fora. 

A parabola sucede urna outra imagem, apresentada em seqiiCncia e como cor- 
respondente hquela: Assim sera' no fim do mundo: virdo os anjos e separardo os 
maus dentre os justos e os layardo nu fornalha ardente. Ali haverd choro e ranger 
de dentes (Mateus 13,49-50). 

Somos assim informados de que a parabola C urna imagem destinada a ajudar na 
compreensfio do que ha de acontecer "no fim do mundo" (notar o "assim" no inicio 
do v.49). Um episddio do presente, absolutamente corriqueiro, apontaria para urna 



realidade futura. Jesus esti falando, portanto, n5o do pescador e seu trabalho, mas 
do destino final da humanidade. 

Mas esta mesma parabola C conservada em um outro evangelho, muito antigo, 
que, mesmo n5o fazendo parte do Novo Testamento, conserva ditos atribuidos a 
Jesus. Trata-se do evarlgelho de TomC. Falaremos dele mais adiante. Por enquanto, 
leiamos o seu paragrafo 8. LA encontramos o seguinte: E ele disse: '0 homem e' 
semelhante ao pescador que langa sua semente ao mar. Ao retird-la do mar cheia 
depeixinhos, o pescador prudente encontra no meio dele um grande (e) belopeixe. 
Ele joga todos ospeixinhos ao ma5 mas fica sem d6 com o grandepeixe. Quem tem 
ouvidos para ouvir, ouga'. 

A parte algumas pequenas diferenqas em detalhes, os textos de Mateus 13,47-48 
e o de Tom6 coincidem fundamentalmente. Mas a leitura de Tom6 em nenhum 
momento aponta para a perspectiva do "fim do mundo", como em Mateus 13,49-50. 
Seria possivel supor que este conteGdo escatol6gico estaria implicit0 no texto de 
TomC? AlguCm que lesse o texto de Tom6 sem conhecer o de Mateus tiraria esta 
conclu&o? Como haveria de explicar o texto de Tom6 s e ~ o  a partir dele mesmo? 

Estas observaqiies nos fazem concluir, preliminarmente, que ha pelo menos duas 
formas de leitura das parabolas, urna mais direta e evidente, outra mais indireta e 
alusiva. Este dado se reforqa com outro, que encontramos no evangelho de Marcos. 
Em Marcos 4,33-34 lemos duas afirma~des, aparentemente contraditbrias: em pri- 
meiro lugar, se diz que Jesus falava em parabolas de acordo com a possibilidade de 
entendimento das multid6es; depois lemos que Jesus as explicava em particular aos 
discipulos. Como compreender tal paradoxo? As parabolas G o  compreensiveis por 
si ou necessitam de explicaqio posterior? Que compreens6es de parabola estariam 
subjacentes a Marcos 4,33-34? 0 que C urna parabola? 

Esta pergunta n5o C simples de ser respondida. NBo satisfaz afirmar que parabola 
C urna histbria, uma comparaqiio, um exemplo, j i  que estes podem ser compreen- 
didos diversamente. Nem C suficiente dizer que a parabola retrata situaqdes tiradas 
da vida do povo ou que expressam a cultura do povo da Cpoca. Definir urna parabola 
exige apontar pistas para sua interpretaqio. N5o basta, portanto, perguntar-se sobre 
o que seja uma parabola; C necessario interrogar-se sobre como IC-la. 

Parece que aqui se coloca um entrave no suficientemente equacionado e resol- 
vido em-nossa leitura convencional das parabolas. Para isso, sirva de exemplo urna 
quest20 levantada pela exegese do fim &culo passado. Desde os estudos do final 
do &culo passado se tornou obrigat6rio distinguir entre as duas formas de leitura 
das parabolas que acima mencionamos, chamadas respectivamente de parabola e 
alegoria, visto'que cada uma aponta para urna abordagem diferente dos relatos 
parab6licos encontrados nos evangelhos. Seriam dois "tipos" diferentes de hist6ria. 
Esta distinqiio nos parece adequada. 0 que, porCm, se nota C que quase nenhum dos 
estudiosos precisa sua compreenGo sobre o que sejam parabola e alegoria. Muitas 
vezes urna distin~50 proposta acaba n5o se justificando quando se passa a um exer- 
cicio de interpretas50 de um texto especifico. A parabola muitas vezes permanece 
encoberta pela alegoria. E necess5rio buscar alguma definiq50 a respeito. Desta 
maneira a pergunta fica assim colocada: que s5o parabola e alegoria? 



Falar em parabola deve nos fazer pensar no mundo da sabedoria israelita, particu- 
larmente no fimbito complexo e variado do maxal, que pode significar "dito pro- 
verbial", "zombaria", "comparaq80". Nele parece estar condensada toda a experiCn- 
cia sapiencial de Israel expressa nas Escrituras. E, mais do que uma explicaq80 das 
normas e da ordem do mundo, o que encontramos na sabedoria d o  os  paradoxos, 
os elementos de crise. 0 provCrbio capta o que C surpresa na realidade. Assim se 
compreende que os textos sapienciais estejam carregados do jocoso, do zombeteiro, 
do enigmhtico, do critic0 e satirico. A sabedoria em Israel Mo tem a corte como 
ambiente preponderante, mas o cotidiano das pessoas. Niio hh aqui qualquer com- 
promisso com ordem ou moral. A sabedoria detecta exatamente a desordem, o caos 
e a crise. 

Pensamos que esta mesma realidade deve ser o ponto de partida para a com- 
preens80 das parabolas dos evangelhos. Na pesquisa sobre estas tem sido proposto, 
desde Adolf Julicher, mas niio sem contestaqiio, a distinqfio entre parabola e alego- 
ria. Ela nos parece justificada, n8o porCm nos termos propostos por Julicher. Para 
ele a parabola se caracteriza por comparar duas realidades paralelas atraves de 
apenas um ponto de comparaqiio (o que ele chamou de tertium comparationis), 
enquanto a alegoria estabelece uma compara~iio miiltipla entre duas realidades 
colocadas lado a lado. E necessirio ir alCm. 

A parabola (palavra que traduz o termo hebraico maxal, de que falamos acima) 
tem uma dinfimica completamente particular, com caracteristicas bastante peculia- 
res. Destaquemos aqui algumas delas. 

Aparhbola C, em primeiro lugar, marcada por um profundo realismo. As imagens 
nela encontradas siio recolhidas do cotidiano da vida das pessoas. Em cada uma 
delas siio trazidas 2 tona situaqdes, diriamos, corriqueiras e irrelevantes. Nada de 
fabuloso ou fantistico sera encontrado nelas. Isso niio quer dizer, porCm, que as 
parabolas reproduzam tal e qua1 a realidade existente. E aqui esta outro aspect0 
decisivo. Ao mesmo tempo que ela surge da realidade material e cotidiana destaca- 
se  dela. Emerge da realidade mas niio a reproduz: transforma-a. Assim, a parabola 
C sempre portadora de um conteiido surpreendente, niio porque absurdo, mas porque 
foge dos padrdes normais. Na parabola ha sempre um quC de impensado, de irrup- 
~ 8 o .  Podemos perceber em cada parabola que, partindo da cotidiano, e sempre no 
fimbito do real, o relato tem a finalidade de eslranhar, provocar a realidade do 
dia-a-dia. Por isso, o que predomina na parabola C o impensado, o novo, o escan- 
daloso atC. Como Mo perceber que parabolas como as do "administrador infiel" 
(Lucas 16,l-8), dos "trabalhadores na vinha" (Mateus 20,l-15) e tantas outras pre- 
tendem provocar leitoras, leitores e ouvintes a respeito de situaq6es do cotidiano? 

Dessa maneira, a paribola sera adequadamente compreendida se considerada 
em seu todo, no conjunto de sua trama. Enquanto a alegoria, como se vera, tern urn 
referencial externo abstrato, a parabola deve ser interpretada dentro do marco que 
a prdpria narraqiio oferece. Com isso fica evidente que o tertium comparationis de 
Julicher C insuficiente para a compreenSio das parabolas pois, alCm de niio levar 
adequadamente em conta o conjunto da narrativa, busca fora delas a possibilidade 
para sua compreenGio, sem que qualquer elemento das mesmas aponte para tal. 
Nessa perspectiva cabe aqui questionar a vinculaqiio estreita que normalmente se 



estabelece entre parabola e reino de Deus. Sem querer negar a validade de tal 
conex50 (que, alias, se  depreende dos prdprios textos), C necessario garantir que as 
parabolas sejam levadas a sCrio em sua trama; s6 isso permitira a elas apontarem 
adequadamente para o reino de Deus ou qualquer outra realidade. Nada exime da 
exigCncia de que o desemolar do relato parab6lico seja considerado em sua intei- 
reza; s6 isso o tornara consistentemente eloqiiente. Para usar a express30 de  um 
estudioso das parabolas, cada uma delas C uma "hist6ria insubstituivel". 

Levar a sCrio a trama implica reconhecer o carater autbnomo dos relatos para- 
b6licos. Trata-se de hist6rias que falam a partir de si epor si mesmas. Elas se bastam. 
Isso n5o significa que a parabola n5o tenha tambCm seu referencial. Este se encontra 
na realidade concreta e material de onde s5o recolhidas as imagens que emergem 
nas pariibolas. As parabolas dos evangelhos priorizam questdes relacionadas ao 
trabalho e B sobrevivCncia das pessoas. Este aspect0 C fundamental. As parabolas, 
recolhendo estes e n5o outros aspectos da realidade, querem, de alguma maneira, 
interpretar esta mesma realidade. 0 assunto delas C a rede, a semente, a mulher B 
procura da moeda, o pastor com o rebanho etc. Parabola n5o 6, entio, mero recurso 
pedagdgico que apontaria para outro assunto alheio B sua trama. Ela se apresenta 
como um retrato seletivo e criativo, embora imediato, de uma determinada realida- 
de, diante do que se faz o convite B reflex50 e a uma postura. 

Assim, a parabola chama a atens50 para a realidade. PorCm ela n5o fala direta- 
mente, ~o diz tudo; pelo contrhrio, convoca B reflex50, faz pensar. N5o C h toa que 
algumas parabolas silo concluidas com a seguinte convocaq50: "quem tem ouvidos 
para ouvir o ~ q a ' ~ !  "Para bom entendedor, meia palavra basta", ou "um pingo C letra": 
n5o C assim que diz nossa sabedoria popular? 

Parabolas retratam situaqdes do dia-a-dia das pessoas. Recolhem situaqdes tira- 
das da vida do povo, expressando-as com os dados da cultura popular daquela 
Cpoca. 0 pressuposto deste estudo C que as parabolas e m  como assunto exatamente 
estas situaqbes. E ai um detalhe devera chamar a ateng5o de quem IC os evangelhos. 
As parabolas ai encontradas evocam, na sua grande maioria, realidades ligadas h 
vida camponesa, particularmente situaqdes relacionadas ao trabalho. Para uma com- 
preens50 adequada delas C necessario, portanto, travar contato com as condigdes de 
vida da popula@o camponesa e com a situaq5o socioeconbmica conflitiva reinante 
nos campos da GalilCia para se ter uma idCia da realidade da qua1 surgiram as 
parabolas e que C por elas questionada. Vamos procurar verificar a viabilidade 
destes principios hermenCuticos na leitura das parabolas do semeador e dos vinha- 
teiros. Antes, porCm, C necessirio apresentar em que consiste a alegoria e a sua 
relaq5o e diferenqa quanto B parabola, bem como esclarecer outros pressupostos. 

Alegoria 

N5o ha discussdes de maior relevdncia entie os estudioios a respeito do conceit0 
de alegoria. Trata-se de um procedimento bastante caracteristico. Poderiamos de- 
fini-lo'como uma sCrie continuada de comparaqdes. Um conjunto de imageis inter- 
dependentes recebe significaqbes para cada imagem. Cada elemento do quadro 
apresentado na hist6ria recebe significado particular. Podemos logo exemplificar. 
Tomemos o caso da parabola da rede, encontrada nos evangelhos de Mateus e TomC, 



mencionada anteriormente. Na verdade, a versiio de Mateus (13,47-50) constitui-se 
numa alegoria, j i  que a rede C imagem que aponta para o "fim do mundo", os 
pescadores apontam paraos anjos, o "tudo" representa a humanidade, "o queC bom" 
corresponde aos justos e "o que niio presta" alude aos maus. No texto de Mateus, a 
temtitica niio C primariamente a do trabalho na pesca; pelo contririo, este serve de 
recurso para introduzir a temtitica real e primordial, a do julgamento. 

Desta maneira fica claro que a alegoria, ao contririo da paribola, sempre pode 
ser convertida e interpretada por um texto que se entende por si mesmo; uma vez 
que este tenha sido decifrado, o texto aleg6rico se torna dispensivel. Pode-se dizer 
que a alegoria expressa aquilo que poderia ser express0 de outra maneira mas niio 
o C por virios motivos; ela precisa de um conhecimento correto para ser compreen- 
dida e pode ser abandonada quando sua mensagem C compreendida. No caso da 
paribola/alegoria da rede, s6 quando esta C identificada com o julgamento torna-se 
possivel a compreendo proposta pelo conjunto do texto. 

Assim, a alegoria C um relato que justapbe duas realidades que se colocam em 
correspondCncia, sendo que uma delas, a que C posta em evidCncia C imagem da 
outra, que C atingida entiio de forma indireta. Ela fala algo e ao mesmo tempo outra 
coisa. Dai que se trata necessariamente de um texto complexo, que joga com ima- 
gens e realidades de diversas proveniCncias, que d o  colocadas em correspondCncia. 
Portanto, para sua compreendo C necesdria uma "chave" interpretativa que per- 
mita perceber o paralelismo dos discursos. No tocante ao Novo Testamento (niio s6 
no caso das paribolas), as Escrituras parecem ter sido o c6digo privilegiado, a chave 
que possibilitou esta traduqiio/correspondCncia. Isso aponta para o cariter subordi- 
nado e secundirio da alegoria, j i  que se mostra fruto de uma reflexiio continuada. 
S6 quem conhece a hist6ria de Sara e Agar em CXnesis 16 e 21 poderi compreender 
(e, certamente, estranhar) a alegoria quase absurda, tamanho seu cariter de provo- 
caqiio, que Paulo faz em Gilatas 4,21-31. Ele niio estA interessado em falar de Sara 
e Agar como personagens da histbria, mas da escravidiio e da liberdade, justificando 
sua postura diante da Lei, servindo-se de duas figuras bastante conhecidas e carac- 
terizadas. Justamente ai esti o cariter da hermeneutics aleg6rica: ela se mostra de 
grande valia sempre que os relatos (parab6licos ou 1160) siio orientados a serviqo de 
interesses situados fora deles. 
0 mundo da alegoria C bastante extenso e sugestivo, j i  que lida com imagens 

que niio falam diretamente, mas, pel0 contririo, despertam a curiosidade, a fantasia 
e "falam" de forma toda particular, atraves de alusbes, insinuaqbes e comparaqbes. 
A alegoria se desenvolve porque excita a curiosidade e a criatividade. Isto explica 
a abundhcia deste procedimento nas Escrituras (Isaias 5,l-7; Daniel 7; o livro de 
Ezequiel est6 "recheado" de alegoyias; Joiio 10,l-21; 15, 1-8; Apocalipse 12-13; e 
tantos outros). NBo C de se admirar que os textos provenientes da apocaliptica sejam 
os mais ricos na utilizaqiio de alegorias. 

A alegoria C fruto de reflex80 continuada, supbe o conhecimento, por parte de 
um grupo, de um determinado "cbdigo" que possibilite sua interpretaq20. Dai que 
ela de alguma forma caracteriza um pouco a identidade deste grupo, suas preocu- 
paqbes, seus referenciais, seus posicionamentos. Entiio se entende que ela tenha um 
cariter "esot6rico", como lemos em Marcos 4,33-34: aos discipulos as parabolas 
siio explicadas "em particular". As alegorias tCm, nas comunidades cristiis primiti- 



vas, a funqiio de reforqar suas identidades, caracterizando sua cornpreensilo da 
pr6tica de Jesus e possibilitando a reaqfio diante dos desafios e dos conflitos ideo- 
16gicos. 

As parabolas foram textos privilegiados em que se aplicou, muito rapidamente, 
o procedimento alegdrico, embora este nfio esteja restrito a elas. H i  varios motivos 
que justificam a transformaq50 das parabolas em alegorias. Entre eles, deve-se 
mencionar um, talvez o mais importante. Trata-se do fato de que a parabola recolhe 
elementos muito circunstanciais da realidade. Traz h tona facetas muito elementares 
do cotidiano. Na medida em que o texto parabdlico vai sendo transmitido e passado 
21 frente, o que acontece C uma tendCncia de se perder o chfio contextual que lhe deu 
origem. Vai-se o texto, fica o contexto. E o texto fica entiio "solto", sem referential. 
Aientram as Escrituras, h luz de que os elementos das parabolas serfio interpretados. 
Faz-se ent5o o processo de inserqiio das palavras de Jesus na tradiqfio das Escrituras. 
Teremos oportunidade de verificar este processo, da maior impordncia para a com- 
preens50 das origens do cristianismo. 

E verdade que muitas parabolas foram alegorizadas, segundo nos mostram a 
tradiqfio sinbtica, o evangelho de Joiio e diversos escritos do cristianismo primitivo. 
Mas muitas outras deixaram de sC-lo, como podemocver na pr6pria tradiqfio s i n 6  
tica, bem como no evangelho de TomC, de que se  falara ainda. Portanto, a alegori- 
zaqiio niio foi o Gnico caminho de interpretaqiio das parabolas no cristianismo pri- 
mitivo. Importa nfio perder isto de vista, considerando algumas leituras alegorizan- 
tes que siio muito correntes entre n6s, como por exemplo da parabola dos talentos: 
cabe na imagem de Deus comunicada pel0 evangelho de Mateus a compreensfio de 
que ele C um "homem intrativel, que colhe onde n2o semeou e ajunta onde nfio 
espalhou"? Ora, esta C a qualificaqfio atribuida e assumida pelo senhor da parabola 
(veja Mateus 25,24.26), no qua1 se  costuma ver a figura de Deus! Nfio sera neces- 
sari0 ler o relato parabolicamente e ver, quem sabe, no escravo que recebeu um 
talento, aquele que desmascarou a imoralidade nas aqdes e pretensdes do seu se- 
nhor? 

JESUS DE N A Z A R ~ ,  PARABOLAS, ALEGORIAS E REIN0 DE DEUS 
Todas estas consideraqdes siio compreensiveis na medida em que percebemos que 
entre os grupos seguidores de Jesus nfio houve apenas a preservaqfio das palavras 
e atitudes do mestre, mas interpretaqbes, adaptaqdes e criaqbes. Deve-se fazer este 
alerta para que se evite urn esquema muito simplista, porCm bastante comum, que 
se encontra nos diversos livros sobre o assunto: segundo eles, Jesus falou parabolas, 
a igreja primitiva produziu alegorias (originais ou reinterpreta~des de par8bolas). 
Neste esquema as parabolas de Jesus siio de conteGdo polCmico, as alegorias da 
igreja primitiva G o  exortaqdes internas que visam orientar o comportamento dos 
membros das comunidades. Este esquema possibilitou que a abordagem das para- 
bolas apontasse para esta ou aquela imagem de Jesus. Mais ainda, se o contefido 
primordial da pregasfio de Jesus C a vinda do reino de Deus, as parabolas foram 
ent5o consideradas instrumentos pedag6gicos privilegiados, destinados a ilustrar a 
realidade deste reino. 

Ha, porCm, algumas questdes a serem colocadas. Em primeiro lugar, deve-se 



notar que Jesus nfio estA isolado de seu grupo; ao contririo, C lider de um movimen- 
to, de mod0 que a separaqfio entre ele e seus seguidores deve ser colocada em outros 
parimetros. Como perguntar nfio ofende, a separaqfio convencional de Jesus frente 
a sua comunidade nfio acabou aproximando-o mais das hierarquias de  plantFio? As 
parabolas nfio podem acabar sendo instrumentalizadas para definir este ou aquele 
rosto de Jesus? 

AlCm disso, pode-se perguntar: se o mundo da igreja primitiva C o da alegoria, 
como explicar o fato de que muitas parabolas encontradas nos evangelhos, obras 
surgidas no imbito das comunidades, foram conservadas sem traqos aleg6ricos? 
Nfio C necessario pensar em grupos seguidores de Jesus cuja dinimica pode con- 
servar e, quem sabe, criar parabolas? Deve-se superar a distinqfio artificial, que 
mesmo na teologia latino-americana se fez, entre um Jesus politizado, revolucio- 
niirio atk em sua praxis e discurso e comunidades introvertidas, pouco ocupadas 
com as questdes do cotidiano das pessoas. E, no que diz respeito ii vinculaqfio entre 
parabolas e reino de Deus, ela s6 C viAvel a partir da cornpreens20 abrangente de 
todas as imagens da parabola, na medida em que esta pode estar apontando para um 
traqo fundamental do mesmo. 

PARABOLAS DE JESUS FORA DO NOVO TESTAMENTO? 
0 EVANGELHO DE TOME 
Em 1945 foi descoberta, por acaso, numa aldeia do Egito chamada Nag Hammadi, 
uma antiga coleqfio de livros, feitos de papiro, que deveriam ter pel0 menos 1500 
anos. Trata-se de uma sCrie de escritos cristiios cuja existencia era entfio quase 
totalmente desconhecida. De alguns dos titulos sabia-se apenas da sua exisencia. 
Entre estes, havia um tal "evangelho de TomC", que logo despertou o interesse dos 
estudiosos, por sua estreita semelhanqa com os evangelhos que encontramos no 
Novo Testamento, ao mesmo tempo que parece absolutamente original, seja na sua 
forma, seja nos conteddos que apresenta. Quanto ii forma, trata-se de um conjunto 
de 114 sentenqas, apresentadas uma ap6s a outra, i s  vezes com ligeira introduqfio. 
Mas nfio ha qualquer referencia a lugar, context0 ou situaqfio em que este ou aquele 
dito teria sido pronunciado. Nfio se trata, portanto, de uma narrativa, mas de uma 
coleqfio de frases e ditos. No seu contefido no ha qualquer menqfio a epis6dios da 
vida de Jesus ou seus milagres. Nfio se fala de qualquer profecia que nele se tivesse 
cumprido. E nfio hii qualquer alus5o ii sua morte e ressurreiqao. Apenas provCrbios, 
sentenqas, que versam sobre o reino de Deus e sobre aspectos do comportamento 
cotidiano, criticando aspectos da ordem social estabelecida. 0 Jesus que ai fala se 
apresenta como um sabio presente entre seus seguidores, o Vivente que comunica 
palavras de vida. 

Ha um consenso entre os estudiosos de que o evangelho de TomC descoberto em 
Nag Hammadi, escrito na lingua copta, C traduqfio de um texto grego, provavelmen- 
te escrito na Siria. Suas origens sfio muito remotas, havendo quem o situe na segun- 
da metade do sCculo primeiro. Ou seja, o evangelho de TomC seria contemporineo 
dos evangelhos canbnicos! 

Isto coloca possibilidades interessantissimas para a compreensfio de  como as 
palavras de Jesus foram compreendidas entre os variados grupos que o seguiram. 



Mas aqui um problema se coloca. 0 que se percebe, de forrna muito marcante, C 
que, apesar de tudo o acima exposto, os diversos estudiosos abordaram o evangelho 
de Tom6 com extrerna reserva, para 160 dizer preconceito. Acusa-se o escrito de 
ser tendencioso, manipulador dos escritos can6nicos, herCtico, niio servindo, por- 
tanto, como fonte para a compreensio das palavras de Jesus e da hist6ria dos seus 
primeiros seguidores. Esta postura de descrCdito C endereqada ao todo do evangelho 
de TomC. 

A quest20 C complexa, mas podemos tecer aqui alguns cornenthrios. 0 evangelho 
de Tom6 foi considerado, nos ~ c u l o s  segundo e terceiro, uma obra herCtica por 
alguns dos chamados Padres da Igreja, representantes da ortodoxia que cornegava 
a se elaborar e impor no meio das igrejas. Ele foi assim considerado, particularrn~n- 
te, devido ao seu uso por alguns grupos cristiios, que chamavam a si mesmos de 
"gn6sticos7', ou seja, pessoas em busca do conhecimento verdadeiro. Estes grupos 
enfatizavarn a vida comunitiiria sem estabelecer vinculos corn autoridades e hierar- 
quias eclesihsticas, compreendendo, portanto, de forma diferente seu vinculo corn 
Jesus. Dai o conflito inevithvel entre os que se intitulavam "ortodoxos" e os "gnbs- 
ticos", que nio se deu apenas no plano das doutrinas, mas principalmente no campo 
da organizaqiio e da vida da igreja. Foi nesse arnbiente conflitivo que se definiu a 
lista dos livros do Novo Testamento, obviarnente por obra dos "ortodoxos". Ora, a 
qualificagio de urn escrito como o evangelho de Tom6 como herttico o desqualifi- 
caria tambCm como documento que conserva palavras de Jesus? S6 o ortodoxo C 
auentico, antigo e legitimo? Esta C justamente a pretensio de todas as ortodoxias, 
tanto ontem como hoje!!! 

PorCm, ao contrhrio do que se tem dito normalrnente, as pesquisas mais recentes 
d m  sugerido que h i  urna real independencia do evangelho de Tom6 frente aos 
evangelhos can6nicos. Seu genero literirio (coletbnea de sentenqas) precede a com- 
posiqfio de dihlogos e de textos narrativos que as incorporern e aprofundem. Pode-se 
recordar aqui o caso do docurnento " Q ,  colednea de sentensas corno TomC, que 
serviu de base para a crias8o de narrativas como os evangelhos de Mateus e Lucas. 
AlCm disso, o fato de Tom6 ser considerado por rnuitos urn evangelho "gnbstico", 
portanto heretico, niio depde contra a antiguidade das tradiqbes por ele conservadas. 
0 fato de  o evangelho ter sido usado pelos gndsticos dos sCculos segundo e terceiro 
niio apontarh para uma origem mais remota do escrito? E, principalmente, a com- 
paras20 individual dos textos de Torn6 e seus paralelos can6nicos mostra que estes 
trazem versdes rnais rebuscadas e desenvolvidas. Assim, o evangelho de TomC 
parece representar uma tradiqiio proveniente de grupos seguidores de Jesus, que 
correu A margem daquela que se tornou hegern6nica no cristianismo posterior, hie- 
rarquizado, patriarcal e oficial. A tarefa que se coloca para n6s, que na America 
Latina somos vitimas de tantos genocidios Ctnicos e culturais em norne de valores 
e verdades irnpostas corno absolutas e definitivas, C a de resgatar a mem6ria de 
homens e mulheres que, com seu jeito e de maneira criativa, perceberam-se vincu- 
lados B pessoa de Jesus e a seu ensinamento e viveram experiencias eclesiais bas- 
tante particulares. Este caminho ainda estA por ser feito. 

0 evangelho de Tom6 contkrn vhrias parhbolas, algumas delas paralelas Aquelas 
que lemos nos evangelhos do Novo Testamento. Se levarnos a d r i o  os pontos que 
destacamos acima, no estudo das parabolas as versdes encontradas no evangelho 



de Tom6 deveriio ser consideradas e analisadas junto com aquelas encontradas no 
Sinbticos, para uma adequada compreensiio do desenvolvimento das parabolas en- 
tre os primeiros grupos seguidores de Jesus. Vamos verificar as possibilidades her- 
meneuticas acima apresentadas na consideraqiio de duas parabolas, a do semeador 
e a dos vinhateiros. Vamos nos deter mais nesta hltima. Consideraremos particular- 
mente a versiio de Tom6 e a de Marcos, visto que esta C quase unanimemente 
reconhecida como fonte para Mateus e Lucas. 

A PARABOLA DO SEMEADOR: DOR E ESPERANCA 
Vamos aqui buscar a compreensiio da parabola do semeador, fazer a pergunta pelo 
processo de transformaqiio da parabola em alegoria, e finalmente procurar entender 
a alegoria do semeador no evangelho de Marcos. 

Primeiramente tomemos contato com o texto que encontramos no evangelho de 
TomC, paragrafo 9: Jesus disse: Eis que o semeador saiu, encheu sua mdo e semeou. 
Por um lado, algumas (sementes) cairam no caminho: os pa'ssaros vieram e as 
recolheram. Outras cairain nus rochas e ndo criaram raizesprofundas nem fizeram 
as espigas elevarem-separa o ce'u. Outras cairam sobre os cardos, que sufocaram 
a semente e os vermes a comeram. E outras cairam em boa terra, que fez elevar-se 
bom fi-uto em d i re~do  ao ce'u, produzindo sessenta por medida e cento e vinte por 
medida. 

Evidentemente, aqui temos uma versiio da parabola do semeador, semelhante, 
em linhas gerais, ao texto de Marcos 4,343. TambCm aqui, como viamos no caso da 
parabola da rede, o texto canbnico C seguido de uma explicaqiio que dB a chave para 
a compreensiio das imagens do semeador, da semente e dos varios tipos de solo em 
que a semente cai (Marcos 4,13-20). Esta explicaqiio C completamente ausente no 
texto de TomC. 0 que temos, portanto, C que Tom6 conservou o dito de Jesus para 
ele ser lido como uma parabola, enquanto o de Marcos pede uma leitura alegbrica. 
Esta niio C imediata, precisa ser anunciada, exposta explicitamente. Ou seja, no 
tocante 21 parabola do semeador a parabola original, sem a alegoria, e a parabola em 
Marcos niio ti2m as mesmas intenqdes e contehdos. Na consideraqiio da parabola, o 
que entio se requer C que se olhe para a realidade que ela mesmo apresenta: o 
trabalho do camponCs. 

Em que circunst~ncias se dava tal trabalho? Varias informaqBes, inclusive do 
prbprio Novo Testamento, diio conta de que a situaqiio no campo C de extrema 
pen~ria .  Ha grandes extensdes de terra na miio de poucos, particularmente romanos 
ou seus representantes. As aristocracias de Tiberiades e Jerusalem eram tambCm 
proprietirias de muitas terras, em geral as mais fCrteis. A produqiio visava particu- 
larmente a exportaqiio. Uma parabola como a que lemos em Mateus 20,l-15 mostra 
bem a situaqiio: desemprego e regimes precarios de trabalho (no caso, o de diarista). 
Nossa parabola fala de um trabalhador "livre". Mas C de se estranhar: que absurdo! 
Seu trabalho se dA no lanqar sementes h beira do caminho, na pedra, entre espinhos 
e, finalmente, em terra boa ... Seria ele um trabalhador relaxado? Ou deve estar em 
situaqiio absolutamente preciria ... Niio C possivel passar por alto: a parabola chama 
a atenqiio para as duras condiqBes de trabalho dos camponeses pobres, convoca para 
a percepqiio de uma realidade que C narrada! 
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PorCm o texto n2o C lamento. Ele faz pensar sobre o absurd0 da situaqfio concreta 
do trabalho campones. Mas aponta para outro horizonte: o da fartura e o da produqio 
abundante. Na verdade as trCs primeiras etapas do trabalho do campones aparecem 
num crescendo, apontando para a semeadura em terra boa, com o resultado espera- 
do. A persist2ncia do trabalhador tera sua recompensa. AlCm disso, deve-se notar 
que o texto MO fala de destinatirio da produq2o. Mas essa pergunta C inevitijvel, 
na medida em que se sabe que por impostos variados o trabalhador tinha de entregar 
boa parte de  sua produq20. No horizonte do texto o destinatirio da produqgo nio  
pode ser sengo o semeador! Nossa parabola se atreve a propor a utopia da terra 
libertada ... Aqui esth o objetivo da parabola, seu interesse principal: ousa apontar 
novas perspectivas, novas relaq6es. Ela sonha, ao mesmo tempo que provoca. Que 
ressonhncia n2o teria provocado nos ouvidos de gente arrancada de sua terra ou que 
nela sobrevive precariamente? Quem tem ouvidos para ouvir, ouqa! 

Esta cornpreens20 da parabola foi conservada pelo evangelho de TomC. Podemos 
percebs-la tambCm no texto de Marcos se isolamos os v.3-8 do context0 do capitulo 
4. PorCm C evidente que em Marcos a parabola tem como objetivo primordial n io  
o trabalho do campones. Este, com seus fracassos e expectativas, serve de imagem 
para outra realidade bem distinta. 

A semente 6 uma imagem muito fCrtil para se falar do caminho da palavra de 
Deus navida do povo. Virios clnticos o atestam: "a semente cai na estrada1C pisada, 
machucada e n2o poderi crescerl s6 no coraqio que amal a semente nasce e cresce 
e dB frutos cem por um". E em comunidades camponesas a imagem C ainda mais 
contundente: "a semente da palavra se espalhou/ caiu no campo, coraq2o de Iavrador 
(...)I e na colheita vai ter festa, sim, senhor". Certamente estes chnticos e tantos 
textos que vinculam semente e Palavra se inspiram em Marcos 4, a versiio mais 
conhecida dessa associaq80. Mas de mod0 algum Marcos 4 C original em ligar 
semente e Palavra. Lemos o seguinte em Isaias 55,10-11: Como a chuva e a neve 
descem do ce'u e para la' ndo voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda 
e fazendo-a germinaq dando semente ao semeador e pH0 ao que come, tal ocorre 
corn a palavra que sai da minha boca: ela ndo torna a mim sem fruto; antes, ela 
cumpre a minha vontade e assegura o ;xito da missdo para a qua1 a enviei. 

Parece que este texto de Isaias foi o ponto de partida para a compreensfio da 
parabola do semeador em linha aleg6rica. Nas comunidades, o conironto das pala- 
vras de Jesus com textos das Escrituras possibilitou tal interpretasgo. Isso aponta 
para o fato de que Marcos 4,13,20, que interpreta Marcos 4,343, s6 pode tersurgido 
no ambiente das comunidades seguidoras de Jesus, e s6 ai tem sentido. Justamente 
este C o sentido da inserqio, entre aparabola e sua interpretaqiio, do texto de Marcos 
4,lO-12, uma citaq2o de Isaias 6,9-10, que afirma justamente que as parabolas n2o 
s20 compreensiveis "aos de fora", ou seja, a quem n2o esti na comunidade! Falar 
em parabolas C pronunciar um dito que n2o se compreende adequadamente na su- 
perficie. E necessaria uma chave de compreens20. E esta s6 se encontra na comu- 
nidade, que 1C as Escrituras. Apertenqa h comunidade C condig20 indispensivel para 
que as parabolas n2o se tornem misteriosas e incompreensiveis; alias, C para a 
comunidade que C dado a conhecer "o misgrio do reino de Deus". 

Este procedimento aleg6ric0, fazendo uso de textos e tradiq6es provenientes da 
Escritura, mostra bem como as comunidades primitivas entendiam a pessoa e as 



palavras de Jesus em continuidade com a hisdria do povo de Israel. A comunidade 
de Marcos MO se sentia em contraste, ruptura ou cisma em relaq2o B sinagoga; pelo 
contririo, o que lemos no evangelho C a inserqiio das palavras de Jesus na tradiqiio 
de Israel, o que n2o significa que nlo tenha havido debates, conflitos e dihlogos. 

Justamente a alegoria criada por Marcos visa marcar posiq20, apresentar o mod0 
como seu grupo 1C tradiqbes do passado e as atualiza. Podemos at6 notar que a 
parabola de Marcos esta "ajeitada" em funqlo da alegoria que ele propbe. Note-se 
que no texto de Tom6 (e tambCm em Lucas 8,6!) a segunda parte da semente caiu "na 
pedra". Marcos altera a palavra para "solo pedregoso" (Marcos 4 3 ,  fazendo ent2o a 
planta nascer (4,6), pois s6 assim C possivel a reflex20 correspondente em 4,16-17. E 
ai a correspondCncia C perfeita: Marcos 4,3 C explicado em 4,14; 4,4 em 4,15; 4,5-6 
em 4,16-17; 4,7 em 4,18-19; e finalmente 4,8 recebe sua explicaqlo em 4,20. 

Quais s l o  as preocupaqbes de Marcos ao propor esta alegoria como cornpreens20 
da parabola do semeador? Obviamente ele estA preocupado com a acolhida da 
Palavra, fator de articulaq20 e coesiio da comunidade. E, pela atenqlo que dii Bs 
partes da semente caidas em terrapedregosa e entre espinhos (cada uma delas recebe 
explicaqbes de dois versiculos, mais atk do que a semente caida em boa terra!), 
parece que Marcos vC a comunidade ameaqada por tribulaqbes ou perseguiqbes, de 
um lado, e as preocupaqbes pr6prias do mundo, como a seduqlo pela riqueza e 
outras ambiqbes. Para Marcos justamente C necessario permanecer firme diante da 
perseguiqiio (Marcos 10,30; 13,19.24). E a Gnica pessoa, no evangelho de Marcos, 
que recusou seguir a Jesus, ou seja, estar na sua comunidade, foi o homem rico de 
Marcos 10,17-22! Seguir os esquemas do mundo C o que mais dificulta a acolhida 
da Palavra. Libertar-se deles e, se necesshrio, enfrenti-10s C o caminho para que a 
Palavra seja acolhida e produza frutos abundantes; alias, os frutos da Palavra exa- 
tamente s l o  alternativos ao esquema reinante. E lembremo-nos que Marcos apre- 
senta Jesus contando a parabola "sentado no mar" (Marcos 4,2)! Imagem estranha, 
mas com pleno sentido. Mar, na tradiqiio apocaliptica C o lugar donde surgem as 
f o r ~ a s  monstruosas dos impCrios (veja Daniel 7; Apocalipse 13). No evangelho de 
Marcos Jesus aparece sempre agindo B beira mar: 18 forma sua comunidade (Marcos 
1,16-20; 2,13-14) e reGne as multidbes, lhes fala e cura as enfermidades (Marcos 
3,7-12), expulsa o dembnio-legilo (Marcos 5,l-20). Finalmente, pBe o mar sob 
controle (Marcos 4,3541). A Palavra de Jesus 6 forqa para enfrentar o impCrio, 
resistir a suas seduqbes e perseguiqbes ... Tudo isso tera ainda mais sentido se o texto 
de Marcos tiver sido escrito em algum lugar da GalilCia nos anos da Guerra Judaica 
(66-70 e.C.), que opbs o povo judeu Bs forqas imperialistas de Roma. E necesdrio 
niio se entregar, nlo fazer o jogo dos que se julgam vitoriosos ... 

A PARABOLA DOS VINHATEIROS: A REBELDIA EM BUSCA DA HERANCA 
Varias s l o  as razBes a justificar que se dedique mais tempo B parabola dos vinha- 
teiros (Marcos 12,l-12; Mateus 21,33-46; Lucas 20,9-19; Evangelho de Tom6 pa- 
rfigrafo 65). Primeiramente chama a atenqlo a conflitividade explicita manifesta 
nos relatos, cujas imagens nos remetem Bs realidades do trabalho rural e i s  prechrias 
condiqbes de vida da populaqiio camponesa da GalilCia. Tudo isso C de extrema 
atualidade e pertinCncia tambCm hoje, no quadro do dia-a-dia da vida das pessoas. 



A questio da terra, tendo em vista a conjuntura atual e particularmente a situasio 
fundiaria de nosso pais, nos C apresentada de forma dramatica. E quase caricatura 
o descaso e a forma desavergonhada com que os governos (principalmente o atual) 
tem tratado a questao. Particularmente interessara aqui refletir a partir da situasfio 
deviolencia ai reinante, cuja responsabilidade C atribuida, pelos setores dominantes 
e pela imprensa com eles comprometida, aos grupos dos camponeses e dos sem- 
terra. Basta-nos recordar, para nio irmos tio longe no tempo, os epis6dios drama- 
ticos de Corumbiara, no estado de RondBnia. Aparabola C normalmente apelidada 
como "a parabola dos vinhateiros homicidas". Este qualificativo "homicidas", atri- 
buido aos vinhateiros, nao C ingenue. Nio apenas indica que os lavradores mataram. 
Mais, expressa urna avaliasio, um julgamento da conduta dos mesmos. 0 r i enk  o 
olhar de quem 16 sobre sua maldade, entendida como desmedida, sem-sentido e 
inaceiklvel. E necesshrio, porCm, ir com cuidado. Seria mera coincidencia notar 
que, tambCm hoje, 60 sempre os sem-terra os acusados pela violCncia, e s6 mais 
tarde C que se descobre, sem muito alarde, que a violencia quase sempre C provocada 
pelos aparatos policiais? 

No caso de nossa parabola, deve-se levar em conta que o ciclo da violencia C 
anterior B asgo dos vinhateiros. 0 enfoque da parabola n5o apontaria para a neces- 
sidade de relacionar a conflitividade nela expressa primeiramente com as formas 
de resisdncia no dia-a-dia da populasfio camponesa cuja situasao precaria j i  des- 
tacamos? Com isto deixamos de vincular a parabola de forma imediata ii pratica 
dos grupos organizados de resistencias existentes na GalilCia do dcu lo  primeiro. 
Corumbiara niio se explica primeiramente pela existencia de um movimento dos 
sem-terra, mas pela exisencia dos pr6prios sem-terra ... 

Esta preocupaqBo faz surgir outra: a interpretasgo convencional da parabola dos 
vinhateiros pouco ou nada fala das questdes acima destacadas. 0 texto fala de  urna 
realidade, mas parece sugerir outra. Qua1 a legitimidade desta "transposi~80"? Aqui 
a quest20 acima discutida, relativa i alegoria e sua rela~Bo com a parabola; apre- 
senta-se de forma dramatica. A quest20 se complica porque, se ha uma alegoria 
apresentando-se como interpretas80 da parabola, esta alegoria nio aparece como 
texto B parte, como no caso da parabola do semeador, mas no interior do pr6prio 
texto da parabola. Haveria en60 urna parabola distinta da alegoria? Isto explica 
que, quando lemos as interpretaqjes que os exegetas propdem da parabola dos 
vinhateiros, o que ai encontremos C urna leitura que faz da parabola um antecedente 
da alegoria. Segundo varios estudiosos a alegoria que encontramos em Marcos 12 
nada mais C que urna explicitasgo do sentido pretendido por Jesus com a parabola. 

AlCm disso, a parabola dos vinhateiros aparece, de forma marcante, como um 
texto bastante complexo em suas versdes sin6ticas e muito "carregado" pela inter- 
pretaqBo cristoldgica e dogmatics. 0 reconhecimento da impordncia da ve r6o  da 
parabola conservada pelo evangelho de Tom6 faz com que um exercicio metodol6- 
gico de abordagem deste complexo de textos se mostre deveras instigante. E aqui 
o outro problema se coloca: a maioria dos estudiosos simplesmente descarta ou 
ignora a versfio de Tome, porque ela nio traz qualquer traso que permita sua leitura 
em linha aleg6rica. Isto C muito significative: em Tom6 encontramos urna narrativa 
que deve ser lida de forma parabblica! 

De qualquer maneira, esta parabola C considerada por muitos estudiosos urna 



das mais complexas entre todas as que nos foram conservadas. Isso s6 faz o desafio 
se tornar ainda mais excitante. 

Nesta esteira, nosso estudo quer verificar a viabilidade de se considerar a perti- 
nCncia da parabola dos vinhateiros, n2o alegorizada, n2o tanto no context0 da vida 
e pregaq2o de Jesus, mas na dinimica da vida dos primeiros grupos que seguiram 
a Jesus. E para tal empreitada C decisiva a contribuiqiio do evangelho de TomC. 
Vamos pausadamente. Vejamos primeiramente o que os estudiosos t2m dito a res- 
peito dela. 

0 que s e  tern dito da parebola 

Parece que se pode delinear um quadro, no tocante h interpretas20 da parabola dos 
vinhateiros pela investigaqiio mais recente, em que trCs linhas de leitura se destacam 
de forma preponderante. 

Uma primeira tendencia se mostra marcada pesadamente pel0 influx0 da dog- 
matica traditional, e tende a interpretar a parabola a partir de sua verso em Marcos, 
de cunho claramente alegdrico e cristoldgico, supondo-se que esta significaqiio j l  
fora proposta pel0 Jesus histdrico. Ai a vers2o de TomC, se n2o C ignorada, pouco 
influi no esforso de cornpreens50 da parabola. Esta tendencia C a mais corrente entre 
os estudiosos e a mais comum na utilizaq20 pastoral do texto da parabola. Segundo 
esta leitura, Jesus estaria ai propondo uma sintese da hisdria da salvaq20: Deus 
(representado pelo homem senhor da vinha) prop6s uma alianqa (representada pela 
vinha) a seu povo Israel (representado pelos vinhateiros). Enviou os profetas (0s 
escravos) para verificar e recolher os frutos. Mas os profetas 1120 tiveram sucesso 
em sua empreitada, e Deus enviou o filho amado (evidentemente, o pr6prio Jesus), 
que acabou sendo morto. Deus decide, portanto, entregar a vinha a outros (corn toda 
certeza, a Igreja cristi). 

E essa, talvez de forma muito resumida ou caricaturada, a leitura que conven- 
cionalmente se faz da parabola. Nos libios de Jesus, ela apontaria para a consciCncia 
que ele tinha de seu destino tragic0 e de sua filiaqiio divina, bem como da miss20 
que seus seguidores teriam na histdria. 

Outros pesquisadores, fixos na significaqgo cristoldgica da parabola, n2o vCem 
meios de atribui-la ao Jesus hisdrico e propdem que sua origem se deve h vida da 
igreja primitiva no seu process0 de interpretaqlo da pessoa e misgo  de Jesus dentro 
da histdria de Deus com seu povo. 0 texto C fundamentalmente uma alegoria. E seu 
contehdo permanece, em grandes linhas, inalterado. 

Outros ainda, partindo de uma distinq2o radical entre parabola e alegoria, pro- 
p6em novos significados 2 parabola, distintos e anteriores 2 alegoria cristoldgica 
que permeia as versdes sindticas da parabola, mas que parece estar ausente da 
vers5o de TomC. 

E diante deste quadro que nos situamos, desafiados a fazer uma leitura dos textos 
da parabola em Tom6 e nos Sindticos. Levando em consideraq80 todos os fatores 
que anteriormente destacamos, vamos propor aqui uma histbria, certamente bastan- 
te complexa, que vai desde o surgimento da parabola dos vinhateiros at6 a alegoria 
da vinha, cuja primeira verGo escrita lemos no evangelho de Marcos (12,l-12). 



A parabola dos vinhateiros 

Na comparaq6o das versdes da parabola em Tome e nos sindticos nota-se que difi- 
cilmente Tome pode ser considerado secundfirio ou dependente dos sin6ticos. Pelo 
contrario, parece muito mais plausivel reconhecer que a versfio de TomC, mais curta, 
sem elementos tirados das Escrituras ou trasos alegorizantes, conserve, em suas 
grandes linhas, uma tradiqfio mais antiga da parabola que aquela que encontramos 
em Marcos e nos demais sin6ticos. Podemos visualizh-lo mais claramente lendo o 
paragrafo 65 do evangelho de TomC: 

Ele disse: Um homem (aqui se segue urna palavra corrompida no manuscrito 
copta de Nag Hammadi) tinha uma vinha. Ele a entregou nus mdos de operbrios, 
para que a trabalhassem, a fim de receber de suas ma'os o fruto da vinha. Ele enviou 
seu servo para que os operdrios lhe entregassem o fruto. Eles pegaram seu servo, 
espancaram-no e faltou pouco para que ele na'o morresse. 0 servo foi embora e 
contou a seu senhor o ocorrido. Seu senhor disse: 'Talvez ele ndo os tenha reco- 
nhecido'. E enviou outro servo: os operdrios tambkm o espancaram. Entdo, o se- 
nhor enviou seu filho. Ele disse: 'Talvez eles tenham respeito pot- meu filho'. 0 s  
operdrios, quando tomaram conhecimento de que se tratava do herdeiro da vinha, 
pegaram-no e o mataram. Quem tern ouvidospara ouvil; o q a !  

Afirmando-se a dependencia de Tome frente aos sindticos seria muito dificil 
explicar, entre outras coisas, a ausCncia, em TomC, da punigfio aos vinhateiros ap6s 
a morte do filho na vinha, bem como de todas as mens8es h Escritura que encon- 
tramos nas versdes dos sin6ticos. 

A compara@o das quatro versdes, que n5o pode ser apresentada aqui em todos 
os detalhes, aponta para os possiveis contornos que teria, portanto, a parabola em 
seus estAgios iniciais. Ela parece comeqar com esta frase: "um homem tinha uma 
vinha, entregou-a a lavradores e viajou". 0 s  cuidados com a vinha (cerca, torre, 
lagar) parecem ser tirados de Isaias 5.0-envio de-escravos para-receber a produs60 
deve ter sido duplo, como lemos em TomC. 0 envio do filho se justifica n60 por 
qualquer motiva~8o cristo16gica7 mas por causa da 16gica da narrativa: s6 com a 
morte do herdeiro os lavradores podem pensar em se apossar da heran~a.  0 quali- 
ficativo "amado", atribuido ao filho (presente em Marcos e em Lucas, mas ausente 
em Tom6 e Mateus), 15 com certeza secundfirio, e pretende facilitar a identificasgo 
com o pr6prio Jesus (Marcos 1 , l l ;  9,7). 

Quanto h morte do filho, ela acontece, em Marcos, dentro da vinha, e n6o fora, 
como querem Mateus e Lucas. Estes estariam, corn esta inverao, querendo aludir 
mais explicitamente h morte de Jesus fora de Jerusalem. Se isto for plausivel, con- 
firmar-se-ia entfio que a tradi~6o que transmitiu a parabola a Marcos n6o a via 
necessariamente sob a 6tica cristol6gica. 

A parabola termina com a morte do filho. A reagfio do dono da vinha 6 ausente 
em Tom6 e parece depender de Isaias 5 4 .  E a c i ta~6o do Salmo 118 C um acrescimo 
posterior h parAbola, destinado a realsar sua significa@o cristol6gica (uma alusfio 
h ressurrei@o?). 

Temos entfio uma parabola que fala de um grupo de trabalhadores que, para n6o 
entregar o fruto do seu trabalho ao dono da vinha, acaba agindo de forma violenta, 
seja espancando escravos, seja matando o herdeiro da vinha. Que sentido tera tido 
a parabola nesta vers20, que corresponde, em suas grandes linhas, hquela que lemos 



em TomC? Ela, mais uma vez, problematiza a quest20 fundiiria da Cpoca, de con- 
centraqiio da propriedade, e da conversZo de boa parte da populaqiio camponesa em 
diaristas, escravos e, em nosso caso, em arrendatiirios (uma espCcie de "meeiro", 
muito conhecido em nosso interior). 0 conflito entre proprietjrio e arrendatarios 6 ,  
portanto, fundamentalmente de ordem socioeconbmica. 0 ambiente agririo apre- 
sentado na parabola C potencialmente conflitivo. Neste aspeclo C significativo notar 
que no inicio da versho de TomC, a palavra que se segue a "homem", corrompida 
no manuscrito copta e que os estudiosos se apressaram em propor bom, honesto, 
pode, com mais probabilidade, significar "rico" ou "credor". 

22 
Hi ,  portanto, uma situaqfio de conflito anterior h aqiio, sem dGvida viole.nta, dos 

vinhateiros. A explosZo do conflito se d i  no momento da colheita, ou melhor, na 
hora do acerto de contas, tradicionalmente tenso. Em nossa narrativa os  lavradores 
estariam ai usurpando direitos e bens alheios ou na defesa do produto do seu prciprio 

, trabalho? Levando-se 'em considerabiio estas circunstincias, teriamos aqui maus 
, arrendati5rios ou bravos arrendatiirios? 

0 envio 'do filho se mostra claramente como uma medida do proprietfirio visando 
, intimidar os lavradores. E a figura do, herdeiro que vem buscar a submissiio e a 
resignaqiio dos trabalhadores. Este objetivo estfi implicit0 na frase do senhor "res- 
peitargo o meu filho". Mas o texto apresenta, na boca dos lavradores, outro conceit0 
de "heranqa", pois esta palavra, desde os primeiros livros das Escrituras, expressa 
a posse da terra pelo povo, por obra e dom de JavC. N2o estariam os vinhateiros 
buscando a retomada da heranqa que, de alguma maneira, lhes foi tomada? A ex- 
plos2o da violencia por parte dos vinhateiros, atitude de reaq20, foi o caminho 
assumido para reafirmar sua dignidade de herdeiros, e n2o o ato vergonhoso e 
abomidvel de usurpadores. 

Parece, portanto, que a paribola simpatiza com a aqiio resistente dos lavradores. 
Particularmente-por niio trazer. a reasgo do dono da vinha, mais que previsivel, o 
foco se centra especialmente na persisencia e resistencia dos lavradores, e niio tanto 
na violencia por eles praticada. A tentativa de intimid6-10s n2o alcanqou seus obje- 
tivos; pelo contririo, estimulou a reaqCo. Trata-se, sem ddvida, de uma hist6ria 
chocante, impressionantemente atrevida sobre pessoas que viram sua situaqgo e 
decidiram agir: C necesdrio recuperar a heranqa! 

Dessa maneira, a parabola parece representar uma tomada de posiq2o contra o 
estado de coisas reinante nos campos da GalilCia. Ela questiona sobre as formas e 
caminhos possiveis 2 populaqiio para recuperar a dignidade de herdeira da terra que 
Ihe foi arrancada. Para poder usufruir do produto do seu trabalho, at6 a violencia 
acaba por vezes sendo inevitiivel: que absurdo! Que isso choque ou assuste ... ora, 
niio C outra a funq2o de uma paribola. 

Da parebola dos vinhateiros alegoria da vinha 

Como tantas outras, nossa paribola tambCm sofreu um proccsso de alegorizaqiio, 
inclusive em linhas diferentes. Numa obra do cristianismo primitivo chamada "Pas- 
tor de Hermas" encontramos uma leitura alegorizada da parabola bastante diferente 
daquela que encontramos nos evangelhos canbnicos. Mas nos interessa aqui a ver- 
s2o encontrada no evangelho de Marcos, e da qua1 dependem os textos de Mateus 



e Lucas. Deve-se recordar aqui que a alegoria est6 embutida no prdprio texto da 
parabola, o que exige maior atensfio para sua identificagfio. 

0 que tera motivado a transforma$fio da parabola em alegoria? Primeiramente 
o carater absolutamente escandaloso da parabola. Mas a pr6pria pergunta pel0 des- 
fecho da histdria era natural: o que teri acontecido aos lavradores? Qual tera sido 
a reagio do dono da vinha? Mas tambCm a influencia das Escrituras foi decisiva, a 
comegar de Isaias 5, que apresenta a vinha como imagem do povo de Israel (v.7). 
Com isso toda a histdria contada na parabola passa a ter outra significa~iio. 0 
propriet6rio da vinha passa a ser imagem de Deus (e recebe, com a citagiio dos 
cuidados todos que tomou quando da plantasfio, todo um contorno positivo que 
anteriormente nfio tinha). 0 s  escravos g o  figura dos profetas (veja Am6s 3,7; Je- 
remias 7,25; 25,4; 26,s; 29,19), e o filho, agora "amado", se identifica claramente 
com Jesus. A reagfio do dono da vinha, que se inspira em Isaias 5,4, passa a ter o 
sentido da reagfio de Deus diante da morte de seu filho. E a citagfio do Salmo 118 
vai apontar para a glorifica~fio daquilo que foi rejeitado (tanto o filho como a pedra). 
De qualquer maneira, foi o acrCscimo do que C o v.9 no texto de Marcos 12  que 
determinou o processo de reinterpretaqiio da parabola e sua conversiio progressiva 
em uma alegoria cristoldgica. 0 s  vinhateiros, cuja as80 era motivo de destaque, 
agora sfio figura das autoridades do templo (v.12; veja Marcos 11,27), que assassi- 
nam os profetas e Jesus. Nfio deixa de  haver ai um toque de fina ironia: servem de 
imagem da classe dirigente, boa parte feita de grandes fazendeiros, aqueles que por 
ela mais eram aviltados e desclassificados, rotulados como rebelados, agitadores e 
bandidos. Aacusaqfio de Marcos C muito dura: "vocCs, autoridades, agem da mesma 
maneira violenta que aqueles que vocCs acusam. S6 que vocCs agem assim em 
rela~fio aos enviados de  Deus"! Se levamos em conta que Marcos esta escrevendo 
em alguma regiiio da ou prdxima ii GalilCia, pouco tempo antes da destruiqfio de 
JerusalCm pelos romanos, a denfincia da par8bolalalegoria se  mostra ainda mais 
eloqiiente: est4 pr6ximo o fim daqueles que se apossaram da vinha de JavC; os  dias 
da elite traditional do sinCdrio eskio contados. 

Em Marcos, a alegoria tem pelo menos duas conotas8es bastante interligadas: a 
cristoldgica e a polCmica. Quanto ii cristologia, parece que Marcos a recebeu da 
tradigfio que Ihe era imediatamente anterior e a reforsou. E fundamental, portanto, 
destacar o realce polCmico que Marcos dB a seu texto, particularmente pela insergfio 
dele no "discurso parab61icon de Jesus. Note-se que a parabola C dita "contra" as 
autoridades do Templo (e nfio simplesmente "sobre" - v.12). Ao mesmo tempo 
encontramos nela uma leitura muito particular das Escrituras e de elementos da 
tradigfio religiosa e cultural de Israel do sCculo primeiro, visando justificar a exis- 
encia de uma comunidade que, em processo de dialog0 (e afastamento) com a 
sinagoga, busca seu lugar na histdria da relaqfio de Deus com seu povo. 

Com isso encerramos a trajet6ria que vai do texto da parabola dos vinhateiros B 
sua versiio alegorizada registrada no evangelho de Marcos. Resumindo o caminho 
feito, foi possivel notar que primeiramente a chamada parabola dos vinhateiros pBs 
em cena a atitude de um grupo de lavradores, que atuou de forma persistente com 
o escopo de recuperar a terra-heranga. Esta forma do texto foi conservada em grupos 
seguidores de Jesus, e o evangelho de Tom6 se mostra testemunha eloqiiente desta 
realidade. 0 texto de Marcos, porCm, reflete um estagio posterior da transmissfio 



do texto parabblico. -Reflete, sem dGvida, a realidade conflitiva dos campos da 
GalilCia, mas coloca esta percepi;iio a serviqo da compreensiio que desenvolve sobre 
o momento histbrico presente, bem como da justificaqiio da legitimidade de sua 
comunidade, da leitura que ela faz das Escrituras e do messias que reconhece. 

DesL1 maneira, o que se es&i postulando aqui C a possibilidade de que o complexo 
da pargbola dos vinhateiros possa ter outras leituras distintas daquela convencio- 
nalmente feita. Mais do que uma parabola que expressa a autoconsciencia de Jesus 
sobre sua missiio e relaqiio com o Pai; mais que uma manifestaqiio do cristianismo 
primitive sobre o process0 de hist6ria da salvaqiio e o lugar de Jesus e seus segui- 
dores nela (manifestasgo essa apresentada muitas vezes em tom evidentemente 
anti-semita); mais que reduzir apenas ao Jesus histbrico a possibilidade de ter for- 
mulado uma parabola com outra significaqiio que a cristolbgica; em lugar disto 
existe uma parabola nio cristolbgica, voltada para questdes ligadas B sobrevivCncia, 
ao cotidiano e B aqCo, assumida (se niio criada) por grupos seguidores de Jesus. 

CONCLUIR? QUEST~ES QUE PERMANECEM 
Se a proposta aqui delineada, de compreensiio da formaqiio dos textos das parabolas 
for considerada viavel, torna-se possivel levantar questdes sobre o lugar social e 
politico do movimento de Jesus em Israel nos anos anteriores B Guerra Judaica. Que 
consciCncia frente B realidade cotidiana nCo manifestarh parabolas com os contor- 
nos acima definidos? As parabolas revelam uma sensibilidade muito marcante para 
com situaqdes de precariedade da vida e da luta pela sobrevivCncia, sensibilidade 
esta que nc50 transparece nos escritos convencionais que trahm de descrever os 
primeiros passos das comunidades primitivas. E $0 estas s i tua~des  concretas de 
penhria, misCria e luta, como aquelas descritas nas parabolas, que devem explicar 
os movimentos de resistencia existentes ent50, incluidos ai os grupos seguidorcs de 
Jesus. A sensaqiio de apoliticismo dos primeiros grupos que seguiram Jesus parece 
ser muito mais retlexo da mentalidade dos exegetas e estudiosos do que das condi- 
qdes reais e objetivas das experiCncias (variadas!) dos primeiros seguidores e se- 
guidoras de Jesus. 

Outra quesfio que se coloca C aquela relativa B pluralidadc de tradiqdes existen- 
tcs entre os grupos seguidores de Jesus. Pode-se ainda continuar falando de "mo- 
vimento de Jesus" sem que, com esta expresao, estejamos minimizando e enco- 
brindo diferenqas de cornpreens50 e de experiencias entre as pessoas que seguiram 
Jesus? As trajetbrias das parabolas que estudamos nCo sCo claros exemplos da plu- 
ralidade de caminhos que os diversos grupos seguidores de Jcsus assumiram? Aqui 
a recuperaqCo dos textos assim chamados "ap6crifos" C indispensAve1, como forma 
de resgatar experiencias eclesiais diferentes e alternativas e compreensdes originais 
e surpreendentes da pessoa de Jesus e sua atuaq8o. 

E possivel tambCm colocar uma quest50 relativa B leitura mesma das parabolas. 
Como recupera-las B luz da tradiqiio sapiencial secular em Israel, sabedoria esta 
constituida da soma de experiencias advindas do dia-a-dia? Uma sabedoria que tem 
a ver com o agir, com o posicionar-se, de forma criativa e livre, diante dosdesafios 
do cotidiano ... E as parabolas, alCm da forma alegorizada que muitas vezes rccebe- 



ram, com sua importincia e relevincia, apontam para horizontes 21 primeira vista 
inusitados ... 

E, finalmente, fica tambem uma quest50 para a elabora@o da cristologia. Neste 
trabalho buscou-se, conscientemente, relativizar a ruptura entre Jesus e seus pri- 
meiros seguidores. Intentou-se mostrar que a transmisdo e a conserva@o dos ditos 
e feitos de Jesus falam, de alguma maneira, da consciencia e prhtica de quem os 
transmitiu e conservou. Podemos ainda continuar falando da "prhtica de Jesus", 
como freqiientemente fazemos em nossa America Latina, sem nos referirmos ne- 
cessariamente prhtica de homens e mulheres que junto com ele e depois dele 
agiram? E possivel continuar isolando Jesus das pessoas que corn ele fizeram ca- 
minho? 

Este trabalho baseia-se na dissertago de rnestrado do autor, apreselltada no Instituto Ecumenico 
de P6s-GraduaGo em Ci&ncias da Religi5o (IEPG) do Instituto ~ e t o d i s t a  de Ensino Superior 
(IMS), em S5o Bernardo do CampofSP, con1 o titulo: Uma parribola rebelde. Textos e contextos 
na histdria da parribola dos vinlrateiros (1994): La estas e outras questiies s50 abordadas de 
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