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0 ensaio apresentado neste nljmero do Mosaicos da Biblia procura fazer urna leitura 

etioldgica que liga a comunidade etiope A igreja da Antioquia a partir de Atos 8,26- 

40. Considera a situacho na qua1 e para a qua1 o texto foi produzido e parte da 

hip6tese da existencia de pros6litos negros judeus nos prim6rdios do cristianismo, os 

quais, apesar de estarem localizados no sul, Africa, mantinham urna relaqho estreita 

com os proselitos de Jesusal6m. 

A enfase geogrdfica do texto permite propor urna interpretaqho paralela A 

leitura linear dos Atos dos Ap6stolos. A misho aos "confins da terra" inicia-se na 

Africa, onde o primeiro gentio se converte ao cristianismo por meio do trabalho dos 

helenistas itinerantes e 1-60 pelos ap6stolos de Jerusal6m. Com este paralelo, 6 possivel 

urna aproximaqho ao imagindrio de interpretacho da Eti6pia que as fontes biblicas, 

greco-romanas, ap6crifas e patristicas testemunham. 

A pesquisa biblica latino-americana sente-se desafiada hoje pelos mundos 

simbdlicos dos povos "excluidos" ou marginalizados. As comunidades negras, 

carregadas da resistencia de s6culos de opressho, exigem que o cristianismo e a Biblia 

sejam desocidentalizados, da mesma forma que, dentro dos diferente grupos sociais, 

a mulher est6 denunciando a instrumentalizaqho androcentrica clerical, exigindo urna 

diferente sensibilizacho e valorizacho da interpretaqho biblica e do  compromisso 

pastoral. 

0 que Jacques Le Coff afirma acerca do historiador em geral vale tamb6m 

para o historiador e exegeta cristho: "A tarefa do historiador 6 a de transformar a 

memdria em ciencia". Transformar nho s6 no sentido de captar a membria, mas 

tambem no de tornar a mem6ria do povo num discurso coerente, baseado nos 

documentos objetivos, num discurso do e para o service do povo; e nho com a 

distorc50 como foi transmitido ao longo do tempo. 

i que o estudo das formas de vida cotidiana fez parte do pensamento hist6rico 

enquanto esse teve como preocupa~50 principal reconstruir o itinerdrio e os progressos 

da civilizaqho. Entretanto, ele se torna sup6rfluo no momento em que os Estados 

recrutam a mem6ria coletiva a fim de justificar, pelo passado, sua dominacho sobre 

determinado territ6rio e sua maneira de organizar a sociedade. Por isso, a recuperacho 

destas formas de cotidianidade presentes na mem6ria coletiva que os textos 

preservaram 6 ferramenta que possibilita urna nova leitura destes textos a partir dos 

grupos perifkricos. 

Este ensaio inclui tambem urna proposta de libertacho do texto biblico negado 
I 

e destorcido pelas leituras ocidentais, proporcionando com isso o resgate da sua 

originalidade hist6rica. Como muitos, quer apresentar urna leitura nova que responda 

ou indique caminhos i s  perguntas que o povo negro tem feito A experiencia de f6, ou 

em outras palavras, a sua participaci50 ativa na hist6ria da salvac5o. 

0 s  editores 
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Maricel Mena L6pez 

Este estudo 6 urna aproximac;5o ao texto biblico a partir da postura pluralists do 

6 horizonte cultural e religioso das comunidades negras do continente latino-americano. 

Ele procura fazer urna leitura etiol6gica ligando a comunidade etiope e a igreja de 

Antioquia a partir de Atos 8,26-40, a narrativa da conversio do eti6pe-eunuco ao 

cristianismo. Considerando a situasio na qua1 e para a qua1 o texto foi produzido, 

parte da hip6tese da existencia de pros6litos negros judeus nos prim6rdios do 

cristianismo, os quais, apesar de estarem localizados no sul, Africa, mantem estreita 

relaqio com os prosklitos de Jesusal6m. 

Ao falar de interpretaq50 etiolbgica, referimo-nos a um relato que pretende 

explicar a origem de urna situaq50, costume ou religiio. Provavelmente, a funqio 

deste relato em seu contexto atual seja distinta da que teve em sua origem. No entanto, 

partimos da hipdtese de que o texto de Atos 8,26-40 pode ser caracterizado como 

um relato etiol6gico a partir do qua1 6 possivel explicar a origem da igreja cristi na 

Etibpia. Para isso, partimos de duas constataqbes: 

+ Tanto o judaismo como o cristianismo sio, por excelGncia, religibes baseadas 

na reelaboraqio da membria, fundamentadas principalmente na rememoraq50 

de fatos hist6ricos ao longo do tempo 

4 As comunidades cristis surgem inseridas num context0 social e geogrifico 

especifico. Para conseguir urna interpretaqio do passado de mod0 que este 

seja ljtil h cam~nhada de hoje, a mem6ria histbrica, o contexto e o espaco 

geogrdfico n5.o podem ser considerados separadamente. 

Este estudo tamb6m pergunta pelo lugar social dos diferentes grupos e 

comunidades cristis presentes no texto, com o objetivo de entender alguns conflitos 

na hist6ria do cristianismo nascente. lmportam perguntas tais como: 

+ Por que a tradiqio dos Atos dos Ap6stolos conservou este texto como mem6ria 

da missio itinerante helenista? 

4 Que relacionamento tem o ministro etiope - Africa negra - com a fonte ou 

comunidade antioquena? 

4 Que relevhcia tem o texto para as comunidades cristis? 

A mem6ria c r is t i  k o fruto de urna experiencia vivida e recriada em 

comunidade. Transmite-se de geraqio em gerasio como cultura popular, tradiqio 

oral e resistencia cultural. Consequentemente, 6 tambem urna mem6ria coletiva. E a 

memdria de um povo. 

Portanto, o que Jacques Le Goff afirma acerca do historiador em geral vale 



para o historiador e exegeta cristho: "A tarefa do historiador k a de transformar a 

mem6ria em ciencia." Transformar n i o  s6 no sentido de captar a membria, mas 

tambkm no de torn6-la um discurso coerente, baseado em documentos objetivos, 

num discurso do e para o servico do povo, e n5o distorcida como foi transmitida ao 

longo do tempo. 

0 estudo das formas da vida cotidiana, que faz parte do pensamento hist6rico 

enquanto este tem como preocupac$io principal reconstruir o itineririo e os progressos 

da civiliza~50, torna-se superfluo no momento em que os Estados recrutam a mem6ria 

coletiva a fim de justificar, pelo passado, sua dominaqho sobre determinado territ6rio 

e sua maneira de organizar a sociedade. A recuperacho destas formas de cotidianidade 

presentes na mem6ria coletiva que os textos preservaram ser6 a fer'ramenta que 

possibilitard uma nova leitura destes textos a partir dos grupos perifkricos. 

Alem disso, o estudo traz uma proposta de libertaqho deste texto biblico negado 

e destorcido pelas leituras ocidentais, proporcionando com isso o resgate da sua 

originalidade hist6rica. A ordem geogrdfica linear das origens do cristianismo apresenta 

o seguinte itinerdrio: de Jerusalem a Roma, passando por Antioquia, Caldcia, Efeso; 

Corinto. Entretanto, nesta leitura li'near, onde fica a expansgo mission6ria africana: 

Egito, Etibpia, Ciren6ia e Libia?: "Parece que a fonte oficial do cristianismo deixa de 

lado tr@s espaqos geogrdficos fundamentais do cristianismo: A Galileia (quer dizer, os 

pobres, o campesinato, o "terceiro mundo" onde nascemos), o Sul (quer dizer, a 

Africa, a cultura negra e, simb6lica e imaginariamente, o futuro do Sul (o terceiro 

mundo atual) e o oriente (as culturas e rasas n2o ocidentais). Nasce um imaginirio 

ocidentalizado (norteado e desorientado) da origem do cristianismo." (Pablo Richard. 

"As diversas origens do cristianismo. Uma visho de conjunto (30-70 d.C). in: Revista 

de Interpreta~zo Biblica Latino-Americana 22,1995, p.9) 

f necessdrio incluir os povos do Sul, quer dizer, a Africa negra representada 

pela rainha Candace e o seu ministro, na reconstruq50 das origens do cristianismo. 

lsso implica numa postura critica frente aos textos "inspirados por Deus", visto que 

em muitos momentos eles se constituiram em peca fundamental para a cornpreens20 

de "ma leitura "linear", acritica e ideol6gica das origens do cristianismo. E indispensdvel 

ir alem dos limites do c h o n  do Novo Testamento, j6 que ele 4 produto da patristica 

e de negocia~bes eclesi6sticas posteriores, bem como tentar recuperar o texto biblico 

das leituras ideoldgicas ocidentais que negaram a identidade do povo negro como 

lugar onde Cristo tem exercido seu ministerio. 

Assim, com o objetivo de reconstruir parte da realidade hist6rico-so;ial e 
religiosa do povo etiope no primeiro s6culo d.C., com referencia em Atos 8,26-40, 

apresento inicialmente urn estudo exegetic0 do texto. Por meio de aproximacbes 

literdrias, estabele~o um carninho para a compreensho do texto e sua dinsmica. Como 

consequ$ncia, chegamos ao estudo do lugar vivencial do texto, um dado de muita 

importsncia para estabelecer nossa postura sobre o seu contecdo. 

Em seguida, apresento um estudo do imagin6rio de interpretaqzo da Eti6pia 

em diferentes fontes: biblicas, greco-latinas, apbcrifas, e histbricas. Tenho 



um interesse maior no tratamento ideoldgico dado aos etiopes pelas tradisdes greco- 

romanas,e, especialmente, patristicas. Estabeleso tamb6m as caracteristicas especificas 

dos judeus negros da Abissinia denominados falachas, jd que o texto sugere um 

tratamento especial das origens destes judeus negros. 

Finalmente, apresento algumas conclusdes que possibilitam a abertura de uma 

proposta de interpretasgo do texto a partir da periferia - Africa - para o centro - Roma 

-, de tal forma que isto redunde numa interpreta~zo latino-americana a partir das(os) 

marginalizadas(os). 

Exegese de Atos 8,26-40 

Atos 8/26-40 situa-se numa unidade maior constituida do momento de transiq50 da 

miss50 evangelizadora de Jerusal6m para Antioquia: a atividade missionitria 

evangelizadora dos "Doze" apdstolos e dos "Sete" didconos (Atos 8-1 2). Depois da 

morte de EstGv20, inicia-se uma persegui@o contra o grupo dos helenistas que fogem 

para Antioquia. Filipe inicia sua miss50 ao mundo gentio (Atos 8), preparando com 

isto o episddio da convers20 de Paulo e a sua posterior miss20 junto a Barnab6. 

Seguindo o itinerdrio geogrdfico de Atos, os ap6stolos iniciam sua expans50 

missionaria em Jerusal6m, passam pela Jud6ia e Samaria at6 chegar aos "confins da 

terra" alcanqando os povos "pag5osU. Na geografia do texto encontramo-nos no centro 

do itinerdrio de Filipe trasado pelo anjo: "o caminho queldesce de Jerusal6m a Caza". 

Pela informas50 do texto sabemos que 6 qualquer lugar ao sul de Jerusal6m. 

Encontramo-nos diante duma geografia quase mitica, onde Fil ipe 6 

transportado pelo deslocamento do Espirito. A miss20 inicia-se em Jerusal6m com os 

"Doze", continua depois em Samaria e vitrios lugares da Palestina, estendendo-se 2 

Africa, at6 chegar a Roma. 

Vejamos o texto: 

26 0 anjo do senhor falou a Filipe, dizendo: "Dispde-te e vai para a banda do 

sul, no caminho que desce delerusal6m a Caza: este se acha deserto". 27 Ele se levantou 

e foi. ,Eis que um etiope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etiopes, o qua1 

era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em lerusal6m, 28 estava 

de volta, e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaias. 29 Entiio disse o 

Espirito a Filipe: "Aproxima-te desse carro e acompanha-o. 30 Correndo Filipe, ouviu- 

o ler o profeta Isaias, e peguntou: "Compreendes o que vens lendo?". 3' Ele respondeu: 

"Como poderei entender, se algu6m niio me explicar?". E convidou Filipe a subir e a 

sentar-se junto a ele. 32 Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: 

"Foi levado. como ovelha ao matadouro; 

e como um cordeiro, mudo, perante o seu tosquiador, 

assim ele niio abre a boca. 

33 Na sua humilha~i io Ihe negaram justi~a; 



quem Ihe poderd descrever a geraqdo? 

Porque da terra a sua vida 6 tirada." 

34 Entdo o eunuco disse a Filipe: Peqo-te que me expliques a quem se refere o 

profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? 35 Entdo Filipe explicou; e, come~ando 

por esta passagem da Escritura, an unciou-/he a Jesus. 

36 Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia a'gua, 

disse o eu'nuco: Eis aqui dgua, que impede que seja eu batizado? 

137 Filipe respondeu: licito, se crQ de todo coraqdo. E, respondendo 

ele, disse: Creio que Jesus Cristo 6 o filho de Deus.1 

38 Entdo rnandou parar o carro, ambos desceram d dgua, e Filipe batizou o 

eunuco. 39 Quando sairam da dgua o Espirito do Senhor arrebatou a Filipe, nFio o 

vendo rnais o eunuco; e este se foi seguindo o seu caminho; cheio de jObilo. 40 Mas 

Filipe veio a achar-se em Azoto; e, passando alem, evangelizava todas as cidades at6 

chegar 2 Cesardia. 

Delimitasio e estrutura de Atos 8,26-40 

Atos 8,26-40 localiza-se entre dois pequenos sumdrios que falam sobre a atividade 

apost6lica de evangelizaq50 e prega~iio (Atos 8,25.40), o tema que se constitui no 

centro do relato: Pedro e J o i o  evangelizam os samaritarios no regress0 a Jerusalem e 

Filipe evangeliza os povos do Sul at4 Cesareia: 

8,25: Eles porbm, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram 

para Jerusal6m, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos 

8/35: E abrindo Filipe sua boca e partindo desta escritura anunciou-/he o 

Evangelho de Jesus 

8/40: Mas Filipe veio a achar-se em Azoto; e passando alem, evangelizava 

todas as cidades at6 chegar em Cesareia 

Pela correspondencia temdtica dos sumdrios, podemos afirmar que o texto 

apresenta uma simetria concentrica, estando o seu ponto nevrdlgico no verbo 

"anunciou-lhe", que Ihe define o significado (v.35). Vdrios elementos assinalam a sua 

unidade e o conjunto de temas intercalados que possui Ihe dd sentido: 

v. 25 evangelizando 

v. 26 caminho 
. . 

,v. 27-29 'Filipe - eunuco 

v. 29 Espirito 

v. 37-33 a Escritura 

v. 30-34-35 evangelizou-/he a Jesus 

v. 36-38 o batisrno 
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v. 39a Espirito , I  - ' ,  
\ .. . 

v. 39 Filipe - eunuco a , : 8 ;:: , , -,:* ;, + :  ,;,:. , . , , 

camrnho , ' J \  

0 s  dois sumdrios (v.25.40) d5o a mo!dura para a narrativa que acha-se marcada 
' - % I ,  a ', , 

phlbs "cam;nhos"'d6s person&en; (v.26-39).  ma interveng50 do Gpirito os une 
' 8  I 1  I , *, 

(v.29), e outra os separa (v.39). b dncontro provoca uma pergunta he ~ i l i ~ e  i o  ebn;co: 
10 "Conheces o que estds lendo" (v.30)? Aapergunta 6 respondida com tr@s questijes. A 

primeira refere-se ii cornpreens50 da Escritura: "Como' poderia ... senalguem n5o me 

guia" (v.3l)?,.A segunda constitui-se no centro do relato, gue 15 a compreens50 do 

Evangelho de Jesus: "De quem o profeta diz isso" (v.34)?A terceira centraliza-se na 

as50 batism,al:,"O que impede que eu seja batizado" (v.36)? 

'Esta estrutura mostra-nos a coerhcia interna e as enfases temdticas: caminho, 

Espirito, evangelizaqho, que se correspondem e se articulam simetricamente, formando 

um relato completo em s i  mesmo. 0 s  fatos est5o ligados entre sit sendo parte de um 

todo guiado por um principio sobrenatural, o "Espirito", e no decorrer desse principio 

ele 6 realizado pela intervenszo humana, "Filipe e o etiope". Para isto, o autor liga os 

fatos com as7categorias de anlincio, pregasio, projeto e cumprimento: a c i t a ~ i o  de 

Isaias. , . . 
~ i n d a  mais, a combinaqio de sumdrio + epis6dio concreto + sumdrio permite 

a construs50 de um epis6dio estruturado, dramdtico e coerente. Igualmente, o 

emprego de estruturas quidsticas permite respeitar o conteljdo e a ordem interna. 

Considerar Atos 8,26-40 como uma subunidade implica em concluir que se trata de 

um texto com sentido cornpleto, possuindo um tecido de termos intercalados de tal 

maneira que apresenta um sentido em si mesmo. 

0 context0 literario 

Atos 8,26-40 localiza-se na unidade maior de Atos 8-12. Atos 8-32 inicia-se com 

uma texto (8,*li-3) que mistura relatos que fazem ligaq5o com Atos 7, o texto anterior 

que narra a execus50 de Estev50 e fala do testemunho e aprovaq50 de Saulo a este 

fato, bem como da sua perseguiqtio aos seguidores de Jesus. Termina em 12,24-25, 

onde Paulo conclui seu ministerio em Jerusalem. No meio deste tecido literdrio szo 

apresentadas as tradisijes de Filipe e Pedro. 

Lucas aplica a regra literdria do encadeamento para apresentar a transigao de 

Jerusalem a Antioquia atraves de Samaria. Saulo, que se tornard Paulo, 6 mencionado 

duas vezes no cendrio do martirio de EstevZo (7,58 e 8,l): uma vez como perseguidor 

(8,3), outra entre a menq5o da perseguis50 e seus efeitos (8,1.4). Este entrela~ado 

indica que o relato atinge aqui uma etapa importante. 0 s  dados geogrdficos da Jud6ia 

e Samaria o confirmam se lembrarmos o programa missiondrio esboqado pelo pr6prio 

ressuscitado no inicio do livro (Atos 1,8). Passando de Estevdo a Filipe, depois a 



Saulo, o leitor deixa Jerusal6m e comesa o caminho de Samaria. 

Atos 8,26-40 relaciona-se ao texto anterior, Atos 8,4-25, que anuncia a 

atividade de Filipe em Samaria (v.4-8). Depois do sumirio do v.8, o inicio de um 

novo texto em 8,9 6 indicado pela introdus50 de Sim5o: "Ora, um certo homem de 

nome Simio", um representante do mundo da magia. No final, o texto apresenta 

outro sumdrio lucano tipico (v.25). 0 corte 6 novamente destacado pela narrativa 

seguinte (v.26), onde h6 uma mudansa de cen6rio: Filipe, que no fim do texto 6 

substituido por Pedro e Jo50, continua sua miss50 no caminho que vai de Jerusalem 

a Gaza, um deslocamento geogr6fico que conduz h nova narrativa. 

Temos em Atos 8,4-25 e 8,26-40 duas narrativas que, paralelamente, 

introduzem Filipe como portador da boa nova de Jesus. A constante e importante 

presensa do Espirito (v.15.17.29.30) marca a continuidade narrativa destes.textos: 

primeiro, o Espirito 6 dado somente pela imposis5o das m5os dos ap6stolos e, logo 

ap6s, 6 o pr6prio Espirito que guia a evangelizas50 de Filipe. Esta intervens50 divina 

legaliza a atividade mission6ria de Filipe, integrando assim o Evangelho e o Espirito. 

As duas narrativas est5o tambem interligadas por meio de temas que se repetem 

como por exemplo: "evangelizar" (v.12.25.35.40) e "batizar" (v.12,I 3.1 6.36.38), 

ambos ligados h as50 do Espirito. Podemos dizer que a continuidade de Atos 8,26- 

40 com a narrativa anterior est6 tambem determinada pela retomada de temas como 

evangelizas50 e batismo, que expressam a as50 do Espirito na atividade missiondria 

itinerante das primeiras comunidades cristgs. 

Atos 8,26-40 relaciona-se tamb6m com o texto seguinte, Atos 9,l-19. Embora 

tenhamos a ausencia de Filipe, o personagem que articula os textos anteriores, v6rios 

elementos nos permitem deduzir que h6, de fato, uma continuidade tem6tica entre 

as duas narrativas. Primeiro, a convers5o proposta nos textos anteriores continua 

sendo o elo condutor. Segundo, tanto Saulo quanto Ananias recebem um chamado 

direto do Senhor. Terceiro, o tema da imposi~5o das m%os tratado em 8,4-25 6 

retomado, n%o sob a autoridade dos "Doze", mas de um discipulo, Ananias, que 

recebe uma ordem direita, como no caso de Filipe. Por Oltimo, notamos que a pcesensa 

repetitiva do Espirito amarra a continuidade tem6tica. 

Atos 8,26-40 relaciona-se tambem com o context0 literdrio mais amplo (Atos 

8-1 2), que assinala a transis50 da pregas5o de Jerusal6m para Antioquia. Praticamente 

este bloco inicia a miss50 de Paulo. Com a dispers50 dos helenistas de Jerusal6m 

surge um novo centro, Antioquia. Em seguida, a narras5o da convers50 de Paulo 

prepara a narrativa posterior dos seus Atos (Atos 13-28). Assim, a antecipaq50 da 

miss50 ao mundo gentio pelos helenistas e pelo mesmo Pedro forneceu a Paulo a 

caracterizas50 de sua miss50, que 6 a aceitas50 dos gentios 2 comunh5o. 

Depois da morte de Estev5o inicia-se uma persegui~50 contra os helenistas 

que fogem para Antioquia, capital da provincia romana da Siria, sendo ~arnabe; de 

Chipre, o delegado de Jerusal6m junto a essa nova experiencia (Atos 11,26). Paulo 

de Tarso 6 procurado por Barnab6 e iniciam a primeira grande viagem mission6ria. 

Enquanto Jerusalem vive tempos de tens50 com o poder central, Roma, e usa a 



circuncis50 como simbolo de resistencia, os apdstolos ,na Cilicia insistem nos direitos 

dos incircuncisos, provocando uma crise que gerou o "Concilio de Jerusal6mU (Atos 

15). 

Embora uma vis2o do conjunto de Atos dos Apdstolos parega insistir em 

apresentar a ideia de que foram Pedro, Paulo e Barnab6 os pioneiros da evangelizag50 

no mundo gentio, vemos aqui que ela foi antecipida pelos helenistas. Quando falamos 

da antecipa~50 da miss50, isso indica que Lucas n5o deseja que a conversio do  

etiope marque o fim do livro, mas o antecipe, jd que em Atos "confins da terra" 

corresponde ao povo temido e dominador no tempo dos apdstolos, que 6 Roma, e 

n5o a Etidpia, como no tempo de Isaias. 

Partindo desses pressupostos, podemos considerar que Atos 8,26-40 6 uma 

subunidade delimitada por Atos 8/4-25 e 9,l-19. Pela continuidade temdtica, o 

vocabul6rio repetitivo e o estilo narrative, vemos que nosso texto de estudo se relaciona 

profundamente com as duas unidades que o limitam e o completam no conjunto de 

At05 8-1 2. 

Considerar Atos 8,26-40 como uma subunidade implica em concluir que b 

um relato com sentido completo. 0 s  seus termos est5o intercalados de tal maneira 

que d5o ao texto um sentido em s i  mesmo, mas esse sentido nho fica suficientemente 

claro sen20 na medida que o relacionamos com o conjunto da obra. 

Nesta parte, o nosso interesse centraliza-se principalmente no perfil cultural, religioso 

e mitico-sincrbtico das comunidade do texto. Por essa raz50, a nossa atenl5o volta- 

se para a caraterizac2o dos grupos presentes no texto, como tamb6m das relagdes 

conflituosas e das possiveis solu~des propostas. 

A comunidade de Jerusalem 

Hd razdes para pensar que os crist5os de Jerusal6m consideravam-se, a principio, um 

grupo especial dentro do mundo cultural judaico. Participavam do culto do templo, 

praticavam a circuncis20 e se atinham 5s prescrigdes judaicas sobre os alimentos. A 

diferenga radical com respeito aos demais judeus era a sua consciencia da possess50 

do Espirito. A hist6ria do pentecostes 6 um testemunho importante da sua consciencia 

de identidade e da possess20 do Espirito, como tamb6m da sua interpretaC50 deste 

acontecimento como escatoldgico. 

Representada pelo grupo dos "Doze", esta comunidade reafirmava a sua f6 

por meio do batismo "em nome de Jesus" e da prdtica das comidas comuns que Jesus 

celebrou em sua vida terrena. Entre os vdrios elementos que se preservaram da ceia 

do Senhor encontramos as palavras escatoldgicas do relato da inst i tui~50 eucaristica 

(Marcos 14,251, as orag6es da comida que seguiam os modelos judaicos, a acentua~20 

do jljb,ilo e a alegria escatoldgica (Atos 2,461 , a exclamag50 litljrgica "vem Senhor" (1 

Corintios 16,22, Apocalipse 22,201 e os titulos cristoldgicos Senhor, Messias e Cristo. 



0s helenistas . , 

0 s  helenistas eram judeus da didspora, de lingua grega, convertidos.ao cristianismo. 

Conhecidos como "0s  Sete", eram o grupo dirigente da comunidade helenista, 

teoricamente. encarregados de servir 2s mesas e, consequentemente, dedicados 5 

proclamagio da palavra. 

Tratava-se de judeus de lingua greia, o que n i o  era um fendmeno 

extraordindrio em Jerusal6m, jd que entre eles podemos incluir gente da didspora 

que vive tanto em Roma, na Asia Menor, ou em Alexandria ou at6 mesmo nas vizinhas 

Tiro ou Siddnia". Segundo Lucas; provavelmente sho chamados,"helenistas" devido 2 

sua postura religiosa que diverge da dominante entre os cristios de Jerusal6m. Tal 

postura 6 definida como helenista em oposicio aos hebreus. 

Aparentemente, os "Sete" sho eleitos para aliviar os "Doze" no serviqo da 

distribuisio de alimentos e tamb6m para atender devidamente os membros helenisticos 

da comunidade. Entretanto, os seus integrantes rapidamente se apresentaram como 

missiondrios indkpendentes (Atos 8,4; 11 ,I 9-26). Sua movimentacio nho pode ser 

datada apenas a partir de sua expulsZo de Jerusal6m: um deles era de Antioquia; 

Barnab6 era de Chipre; Lljcio de Cirenaica; Mana6m foi criado junto com Herodes 

Antipas (Atos 6,5; 4,6; 13,l-2). 

' 0 s  helenistas, cujo maior representante foi Estevho, eram profetas carismdticos, 

sdbios e versados nas Escrituras. A principio, foram pregadores itinerantes. Portanto, 

Antioquia constituia a "igreja m5e" de um grupo missiondrio itinerante que tinha no 

servico a demonstracio de desprendimento e autoridade (Nogueira, Paulo, "A 

Comunidade esquecida. Um estudo sobre o grupo dos helenistas em Atos 6,l-8,3". 

In: Revista de Interpretagdo Biblica Latino-Americana 22, 1 995, p.112). 

Embora o discurso de EstGvio (Atos 7,2-52) n5o possa ser empregado para a 

reconstrucio das opiniges de Estevio e do seu partido, provavelmente a tradigho 

empregada por Lucas nos indica que o motivo da perseguic50 contra este grupo 

deve-se basicamente ao martirio de EstGvio. Em suma, Lucas nos apresenta o 

movimento missiondrio helenista como um grupo independente da lideranqa dos 

ap6stolos de Jerusal6m, o que 6 ilustrado nas narrativas de Filipe (Atos 8,5-13; 8,26- 

40). 

Conflitos entre os "Doze" e os "Sete" 

Ora, naqueles dias, multiplicando-se o nlirnero dos discipulos, houve murmuragdo 

dos helenistas contra os hebreus, porque as vilivas deles estavam sendo esquecidas na 

distribuigdo di6ria (Atos 6,l). 

A informag50 que recebemos de Lucas 6 que havia contendas entre os 

discipulos. Mais especificamente, tratava-se do conflito e discriminaqio dos helenistas 

por parte dos hebreus. 0 "murmurar" dos helenistas contra os hebteus devia-se ad 

fato de que as suas viljvas estavam sendo esquecidas na distribuisio didria do alimento. 

Na verdade, temos ai dois grupos de lideranqas distintos, "0s Doze", cuja prioridade 
* A 



6 o minist6rio da palavra, e os "Sete", os didconos servidores das mesas que tamb6m 

pregam o Evangelho. 

A partir da morte de Estevio desencadeia-se uma perseguiqio contra os 

judeus-cristios, que de certa forma constituiam um grupo de resistencia (Atos 8,l-2). 

Tal enfrentamento, que centralizava-se fundamentalmente entre os saduceus e os 

judeus-cristios, tinha como finalidade o exterminio de um movimento do judaismo 

tradicional que tentava demonstrar sua capacidade de resistencia perante o templo. 

Algumas refersncias em Atos deixam transparecer que tal perseguiqio n i o  

atingiu.de mod0 nenhum a igreja inteira, mas somente o grupo dos helenistas: n i o  se 

punha em jogo a f6 em Jesus Messias, mas sim a concepqio especifica de um judaismo 

reformista que Estevio e seus discipulos anunciavam (Atos 7). 0 s  helenistas, privados 

brutalmente do seu mestre, dispersaram-se na Palestina e nas regibes vizinhas. 

Proselitos e tementes a Deus 

0 s  pros6litos, ou seja, os gentios que se tornaram cristios, observavam toda a lei de 
Mois6s, inclusive a circuncisio", pois eles jd haviam se agregado ao povo eleito. Por 
sua vez, os "tementes a Deus" eram nio-judeus que pa'rtilhavam a f6 de Israel sem 
aceitar a circuncisio. 

0 universalismo judaico supbe a conversio dos pagios plenamente 2s crenqas 
judaicas, tornando-se dessa forma pros6litos. No entanto,, parece-nos que a conversio 
total ao judaismo traz consigo conseqiiencias negativas, jd que isto significava uma 
ruptura radical com suas pr6prias tradiqbes, podendo ser acrescentadas as constantes 
hostilidades da populaqho helenista contra os judeus. 

A incorporaqho dos tementes a Deus (mais numerosos do que os prosClitos) A 
sinagoga deve-se mais ao fato de terem se afastado dos cultos aos deuses pagaos e 
aderido ao culto judeu. Formavam parte das reuni6es do serviso divino e guardavam 
alguns preceitos como o sibado e outros relativos aos alimentos. Mesmo assim n i o  
eram considerados membros da comunidade cliltica judaica, como pode ser visto no 
caso de Cornelio (Atos 1 O), que embora rezasse ao Deus de Israel e fizesse donativos 
ao povo de Deus, era considerado pagio, sendo a sua casa e mesa intocdveis para os 

judeus fieis A lei (Atos 11,3). 

I? de se supor que a entrada dos "tementes a Deus" na igreja tenha sido um 

acontecimento que ocasionou grandes dificuldades, j i  que isso s6 foi considerado 

sob a autoridade dos Ap6stolos: foi Pedro quem converteu o primeiro pagio e n i o  

uma pessoa secunddria como Filipe (Atos 10). Por sua vez, a conversio do eunuco 

por Filipe se constitui como elo entre o mundo cristio itinerante criado pelos helenistas 

e a evangelizaqho da Africa. 

A comunidade da Antioquia 

Ao fazer uma ponte entre Atos 8,26-40 e a igreja de Antioquia, dedicamos as seguintes 
linhas 'a igreja antioquena, A qua1 podemos associar as seguintes questbes: a liberdade 
frente A lei, a conversio de gentios, o anlincio da morte e ressurreiqio de Jesus, o 
tema apocaliptico do futuro triunfo de Deus e a autoconsci+ncia do  grupo. 

A- A liberdade frente 2 lei era uma exigencia dos judeus-cristios helenistas de 
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Jerusalem. Eles se consideravam cidad5os livres da lei de Moises el com isto, abriram 
caminho 2 missho ao mundo gentio. Dai  pode-se confirmar que a comunidade 
antioquena era mais liberal que o judaismo rigido da lei que reinava na Palestina. N o  
entanto, essa aparente liberdade traz como conseqii@ncia o conflito entre, hebreus e 
helenistas, interpretado posteriormente por Paulo na epistola aos Chlatas. 

B- A primeira conversso de gentios ao movimento de Jesus na pr6pria Palestina 

pode ter passado quase desapercebida. Por motivos demogrbficos, Antioquia seria o 
lugar onde tais conversdes se multiplicaram e, por serem muitas, teriam formado sua 
pr6pria identidade. 

C- 0 anlincio da morte e ressurreis50 de Jesus - 0 anlincio na igreja de 
Antioquia refere-se 2 proclama~20 de Jesus morto e ressuscitado por Deus. 

D -  A apocaliptica - 0 ensino de um futuro triunfo cdsmico do Messias de 
Deus, contido em 1 Corintios 15, n5o pode ser pura invensho de Paulo. N i o  h6 
ddvida de que esta ideia estava presente na igreja de Antioquia. 

E- A autodefini~ho - No livro de Atos vemos como os fieis da igreja antioquena 
se autodenominavam "crist5os" (christianbs), um fato que aponta para um grupo com 
identidade pr6pria (Archibald A. Woodruff, "A lgreja pre-paulina". In: Revista de 
Interpreta~do Biblica Latino-Americana 22, 1995, p.82). 

Em suma, a comunidade de Antioquia compunha-se de judeus e gentios. Era, 
sem dlivida, independente da igreja de Jerusal6m, tendo como atividade principal a 
miss50 aos pag5os, tanto em Antioquia como em outros lugares da Siria e Cilicia. 

Entre as caracteristicas principais dos helenistas, podemos destacar a lideranca 

profetico-carismbtica itinerante com prbtica de servico, escatologia apocaliptica,' 

liberdade frente 2s leis de pureza, rejeic5o ao culto do templo e a forte Gnfase 

missionhria. 
. . 

0 gr6fico seguinte mostra caracteristicas dos grupos que compunham o 

cristianismo primitivo, permite uma melhor cornpreens50 das suas tendencias teol6gicas 

e sociais e nos ajuda a visualizar um destes modelos de comunidade formado e' 

direcionado pelos helenistas: 

An tioquenos 

A comunidade de Antioquia 

Judaico-helenista 

Judaisrno pragmhtico 

Rejei~Zio tedrica da lei 

Sem templo 

Conversho dos gentios 

Evangel iza 

Conciliador 

Hebreus 

0 s  "Doze" ap6stolos 

Judaico-palestinense 

Prdtica da lei 

Templo 

Rejei~so-admirac50 dos 
gentios 

Evangeliza didspora judaica 

Circuncisho como simbolo 
de resistencia ,I. 

Conflito 

Helenistas 

0 s  "Sete" di6conos 

Judaico-helenista 

Discussdes sobre a 
interpreta~20 da lei 

Critica ao templo 

Convers50 dos gentios 

Evangeliza didspora 

Conflito 



H6 v6rias analogias e antagonismos entre os grupos presentes no texto em 

quest20. Uma cornparas20 entre os grupos estudados cria o seguinte perfil: os di6conos 

n2o ficam s6 respons6veis pelo serviso das mesas, como Lucas os apresenta. Al6m 

disso, iniciam a miss20 de evangelizasho das naq6es. 0 poder do Espirito que era 

exclusivo dos "Doze" passa tambem aos "Di6conos", representados na figura de 

Filipe. Contudo nota-se que hd indicasbes da existencia de dois tipos de liderancas 

carismdticas profeticas. 

0 movimento mission6rio dos helenistas era independente da lideranca dos 

apdstolos de Jerusalkm, lsto 6 o que mostra o ciclo narrativo de Filipe (Atos 8,s- 

13.26-40), onde urn dos "servidores das mesas" a que Lucas se refere em Atos 6,s faz 

miss20 com eficiencia entre samaritanos, etiopes e fenicios. 0 proselitismo etiope, 

direta ou indiretamente, gera a discuss20 posterior sobre a pregas2o ao mundo gentio 

por Pedro e, posteriormente, serd a bandeira da miss20 de Paulo. 

Nesta apresentaqso, 6 indispens6vel reafirmar que certamente o etiope 6 urn 

"temente a Deus", mas esta afirmaq20 precisa ser colocada em,outros parsmetros. 

Assim vamos caraterizar o proselitismo africano, mostrando os elementos caracteristicos 
que concorrem para a sua existencia no 'texto e tamb6m o seu lugar social e a 
importsncia da sua interpretaq5o. 

Tendo como perspectiva trasar um perfil dos personagens implicitos e, mais 
concretamente, de fazer uma interpretas20 etioldgica que liga a igreja da Antioquia A 
miss20 junto aos africanos, estabelecemos perguntas para serem respondidas ou ao 
menos reformuladas no confront0 das tradiqdes existentes: dos hebreus, dos helenistas, 
dos prosklitos e dos antioquenos. Quais s2o os conflitos vivenciados e como s2o 
solucionados? Como se d6 a relas2o entre eles? 

Para fazer um estudo comparativo do perfil s6cio-cultural, procuramos 
identificar os grupos e a forma com que interagem entre si. Existe no texto uma 

pluralidade de grupos indicando uma identidade m ~ l t i ~ l i ?  das origens da miss20 ao 
mundo gentio e A posterior fundaqso da igreja de Antioquia. Estes grupos enfrentam 
confrontos entre si que podem ser teol6gicos e/ou sociais. Retoma-se ent2o a quest2o: 
quais os coliflitos vivenciados e como s2o solucionados? 

0 primeiro conflito surge das diferencas entre os partidos de Jesus, que em 
sua maioria procedia da Palestina, e os "helenistas" convertidos ao cristianismo (Atos 
6,l-8,3). As contradi~6es entre o material transmitido e a tendencia harmonizadora 
dq Lucas.pode ser apreciada claramente. 0 s  "Doze" aparecem como representantes 
de toda a comunidade crist2, embora na verdade deveriam ser dirigentes s6 das 
fraq6es de fala aramaica. 0 s  di6conos s2o apresentados por Lucas como encarregados 
do servigo cotidiano nas mesas. Embora Lucas tente ven'der esta ideia, vemos que 
eles s2o profetas e pregadores carismtiticos eloqiientes. 

0 segundo conflito 6 a divergencia das tradiq6es em relac50 ao "etiope eunuco" 
e "Corn6lioV. 0 episddio do etiope representa o judaismo helenistico paralelo e rival 
ao judaismo palestinense de Cornklio. A incurs20 ao mundo gentio segundo Lucas s6 . 
pode ser legitimada pela intervensso de Pedro, um dos "Doze" (Atos 10)) e n i o  por 
uma pessoa secunddria como Filipe (Atos 8). Alem disso, a tendencia comum da 



exegese 6 negar a confianca hist6rica da tradicho de Atos 8,26-40. Entretanto, esta 

desconfianca nho 6 apresentada na tradicho da conversho de Cornelia (Atos 1 O), que 

apresenta um importante paralelo com o nosso texto: ambas tradiqbes parecem 

testemunhar que os personagens sho provavelmente "pros6litos tementes a Deus" 
que adoravam e oravam constantemente; que essas missbes.eram comandadas pelo 

anjo do Senhor; e que ambos os personagens recebem o Espirito Santo no batismo. 

0 terceiro conflito se d6 entre a comunidade de Antioquia e a de Jerusal6m 

sobre a controvertida quest50 da lei (Atos 15). A atividade primordial da comunidade 

de Antioquia, composta por judeus e gentios, consistia em missionar aos paghos, nho 

s6 em Antioquia, mas tamb6m em outros lugares como Siria e Cilicia. 

Contudo, o movimento mission6rio helenista 6 uma lideranca independente 

dos ap6stolos em Jerusal6m (Atos 8,5-13.26-40). Ele inicia a pregaqho ao mundo 

gentio antes que Pedro. 0 proselitismo etiope constitui-se como indicacho das novas 

liderancas autdnomas dos "Sete" el em geral, da comunidade antioquena. 

Atos 8,26-40 , uma das mais explicitas tradiqbes do cristianismo itinerante helenista, 

6 uma tradiqho totalmente independente do trabalho mission6rio dos ap6stolos de 

Jerusalkm. 

0 anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: 

"DispBe-te e vai para a banda do sul, 

no caminho que desce de lerusal6m a Caza: este se acha deserto" (8,261 

Filipe aparece como o prot6tipo do missionirio itinerante que caminha 

incans6vel de um lugar para outro, impulsionado pela af5o do Espirito. Com isto, o 

narrador ressalta a importfincia da missho de Filipe como preparacho para o caminho 

de Pedro e dos apbstolos. Filipe est6 a servico do Espirito e 6 seu instrumento. A 

iniciativa da miss20 se deve ljnica 6 exclusivamente ao Espirito, j6 que ele estabelece 

o seu itineririo. A @nfase na geografia assinala o ins6lito do cargo que ele tem que 

cumprir: de Jerusal6m a Caza, por uma estrada deserta. Caza 6 a ljltima cidade antes 

de chegar ao Egito. Tudo faz pensar que Filipe anda habitualmente no litoral entre 

Cesareia e as cidades do Sul. 0 anjo de Senhor interv6m para realizar a vontade de 

Deus (Lucas 1 ,I 1; Atos 5,191. 

Ele se levantou e foi. 

Eis que um etiope, eunuco, alto oficial de Candace, 

rainha dos etiopes, o qua1 era superintendente de todo os seu tesouro, 

que viera adorar em Jerusal6m (8,27) 

A introducho do segundo personagem nho parece meramente casual, mas 

sim intencional. Lucas apresenta um etiope eunuco, alto funcion6rio da rainha 

Candace, um representante da Africa negra, nacho independente da dominacio 

romana que se mostra muito pr6xima das pr6ticas religiosas judaicas. Portanto, nosso 



personagem 6 um simpatizante da f6 judaica e, provavelmente, um proselito convertido 

ao judaismo: trata-se.deum ministro da rainha dos etiopes, um funcionirio real com 

uma situac30 'econbmica e social favorAvel dentro do reino. 
I , ,  I 

Candace: a rainha-mde 

No period0 greco-romano Meroe era conhecida por le r  sido governada por uma 

linhagem de Candaces, Kandake, ou rainhas-m%es. Candace deriva-se da palavra 

meroita Ktke ou Kdke'e significa rainha-m%e (Ali Hakem, "A Civilizaq50 de Napata e 

Meroe". In: 'H~stdria geral da Africa. Unesco. Vol. 2. S5o Paulo, Ed. ~ t i c a ,  1980, 

p.52). 0 s  meroitas con'cediam irande importincia'hs mies dos reis, oLque acontecia 

tambem com outros povos africanos. 

HA indicasdes de que estas rainhas ocupavam posi@es proeminente e cargos 

importantes no reino. A iconografia confirma seu elevado status. Nas cenas religiosas 

representadas nas paredes dos templos elas ocupam altas posic6es, subordinadas 

apenas ao prbprio rei, enquanto nas cenas que ornam as capelas das pirimides a 

rainha aparece por tr6s do rei falecido como a principal portadora das oferendas. 

Elas ocupavam um papel importante nas cerimbnias de eleic%o e coroaq5o de 

seu filho. Mas 6 muito provAvel que no inicio, o titulo e o cargo n i o  significassem 

mais do que rainha-m%e. Neste caso, sua funs50 era educar as criansas reais. Dispunha 

tambkm de grande poder e influencia como testemunha, papel especial que 

desempenhava na cerimbnia de coroac%o e na adoc%o da nora. 

A incorporaq50 de novos membros h familia real era assegurada pelo sistema 

de adoq%o, enquanto os v5rios contrapesos e controles a eles inerentes, bem como a 

proeminencia da rainha-m5e e a importincia atribuida h legitimidade da descendsncia 

gacantiam a sua continuidade no poder. 

No entanto, parece que as candaces ou rainhas-m5es estabeleceram-se como 

monarcas reinantes em certos periodos da histbria, constituindo um sistema politico 

matriarcal, onde o poder real era absoluto e a residenci'a real era o centro de todo o 

sistema administrativo com um certo ntjmero de altos funcion5rios que dirigiam a 

administrasso central. 

0 eunuco etiope 

S5o diversos os significados e interpretac6e.s que podem ser dados a este personagem. 

0 primeiro 6 o que corresponde a uma pessoa importante de nascimento (Sabedoria 

3,14; Mateus 19,12a). A palavra grega eunuchos normalmente significava "castrado" 

e na antigijidade eram confiadas a eles altas funsdes, especialmente a de vigiar o 

har6m real. Lucas associa este termo a dynaste (personagem oficial da corte). Tanto a 

Biblia Hebraica como a Septuaginta parecem designar um homem de confianca do 

rei (Genesis 39,l) ou oficial superior (2 Reis 24,12). Em Jeremias 39,19 a palavra 6 
traduzida por "dynaste". 0 s  comentadores tendem cada.vez mais a traduzir a palavra 

eunuchos, usada em Atos, por "chanceler", que no reino de NObia significava 

administrador do tesouro. 



0 tesoureiro de Candace, rainha dos etiopes, apresenta algumas qualidades 

e caracteristicas no context0 de Atos 8,26-40. Trata-se de uma pessoa altamente 

capacitada para exercer funs6es de destaque. Era um homem culto; .podia,ler,em 

outra lingua - lia o profeta Isaias; de prestigio e poder: possuia o rolo sagrado, cuja 

entrega- certamente fora autorizada pelas autoridades religiosas; de f6: viera para 

adorar em Jerusalem; respeitado por sua f6, podendo ausentar-se para adorar em 

pais estrangeiro; e al6m de demonstrar um grande interesse em aumentar sua f6, 

assistia ao templo, estudava e queria saber mais. 

Estava de volta, 

e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaias (8,28) 

0 seu apreqo pela religiso judaica fica provado pela peregr ina~io que fazia a 

Jerusal6m e pelo entusiasmo com que lia o profeta Isaias. Parece ser um home,m rico, 

influente, e por seu conhecimento do texto grego pode-se dizer que n i o  se trata de 
. . . . um simples simpatizante, mas sim de um praticante. 

Entdo disse o Espirito a . Filipe: . , . 

'Aproxima-te desse carro e acompanha-o. ' .  

Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaias, e peguntou: 
. . ' 

" ~ o h ~ r e e n d e s  o que vens lendo?". 
. . 

Ele respondeu: "Como poderei entender, se algu6m n l o  me e~plicar?" 
, 

E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele (8,29-31) . . 

Novamente o Espirito d6 a iniciativa a Filipe, que executa imediatamente o 

mandato. A pergunta de Filipe 6 intencional, j6 que no seu universo de compreensio 

crists s6 o Espirito de Jesus pode interpretar a Biblia. A resposta do etiope complementa 

a pergunta de Filipe. Somente Jesus d6 a interpretasso das Escrituras e a sua 

intencionalidade mostra a disponibilidade de acesso para chegar i f6. ' . 

Ora, a passagem da 'Escritura que estava lendo era esta: . .. 
. . . . . . 

"Foi levado como ovelha ao rnatadouro; 
a; . " , , 

e como urn cordeiro, mudo, perante o seu tosquiador, . : : .  . .  , .. 

. . 
assim elen20 abre a boca. 

. . .  

Na sua humilha~Zo Ihe negaram justifa; 

quem /he poderti descrever a gera~do? 

Porque da terra a sua vida 6 tirada" (8,32-33) 

0 texto de lsaias 6 um trecho do cantico do servo sofredor, o linico a ser 

citado de mod0 amplo em Atos, o que pode ser um indicio da importancia do texto 

de lsaias na comunidade cristi de lingua grega. Surpreende que a citaqio tenha sido 

truncada, deixando de fora os versiculos que interpretam a morte como solidariedade 

salvifica corn os pecadores. f provdvel que a comunidade n i o  tivesse.o+valor salvifico, 



da morte de Jesus que se desenvolve na teologia posterior. 

A citaq5o de Isaias 53 presta-se a uma leitura segundo o esquema antitktico 

morte-ressurei~50 corrente no livro dos Atos. 0 v.32 apresenta a parte correspondente 

A humilhaq5o do servo, enquanto o v.32 representa a exaltaqho. 0 texto quer, 

intencionalmente, apresentar o justo injustamente condenado, mas salvo por Deus 

que o'exaltou. 0 texto recolhe teologicamente a cristologia hurnilhac$io-exaltaq50 

pr6pria de Lucas, deixando de fora a morte expiat6ria. 

Entdo o eunuco disse a Filipe: Peco-te que me expliques a quem se refere o 

profeta? 

Fala de si mesmo ou de algum outro? 

Entso Filipe explicou; e, comecando por esta passagem da Escritura, anunciou- 

/he a jesus (8,34-35) 

A pergunta do etiope, tambem intencional, tenta situar a comunidade receptora 

como parte do  projeto catequetico crist5o. A necessidade de um guia (v.31) 6 

complementada corn a pergunta que exige a interpretaqgo d o  enigma el 

conseqiientemente, do anljncio do Evangelho. Parece que esta comunidade s6 entende 

a morte e ressurreiqho de Jesus A luz das profecias biblicas. 

Seguindo eles caminho afora, chegando a urn certo lugar onde havia dgua, 

disse o eunuco: Eis aqui dgua, que impede que seja eu batizado? (8,36) 
, . '  . 

A catequese de Filipe terminou como no discurso de Pedro no pentecostes 

com a menq5o do batismo. Para o eunuco, a igua certamente tem um significado 

simbblico como parte do ritual cristio, do qua1 ele 6 plenamente consciente. Por isso, 

a igua n5o 6 casual, 6 o elemento que possibilita a sua entrada no cristianismo. A 

pergunta sobre.0 impedimento serve como interpelaq50 2 comunidade crist5. 0 que 

o Espirito Santo conduziu 6 a vontade de Deus, pelo que n5o pode haver nenhum 

impedimento em sua realiza~50. 

Este versiculo deixa transparecer os conflitos existentes entre os pros6litos e 

crist5os, os "Doze" e os "Sete". Entre os prosklitos e cristZos, porque surge uma 

pergunta n5o por acaso, mas porque de algum mod0 reflete uma exclusividade do 

batismo da comunidade de Jerusalem. Entre os "Doze" e os "Sete", porque existe 

uma legitimaq50 da miss50 por parte do Espirito, decorrendo dai que tal atividade 

n5o precisa ser legitimada pelos ap6stolos. 

Entdo mandou parar o carro, 

ambos desceram h dgua, e Filipe batizou o eunuco. 

Quando sairam da dgua o Espirito do'senhor arrebatou a Filipe, 

ndo o vendo mais o eunuco; 
( I  

e este se foi seguindo o seu caminho; cheio de jljbilo (8,38-39) 

0, etiope manda parar o carro, seguro de estar exercendo o seu direito. A 

pergunta que fez n5o precisa ser respondida por Filipe, pois ele tem certeza que n5o 



existe irnpedirnento algurn. Automaticarnente os dois, seguros de sua rnissio, descem 

2 dgua para a execuq3o do rito batisrnal. 

Urna vez curnprido o seu papel, Filipe 6 arrebatado pela intervenqio do  

Espirito, assirn corno foi corn Elias (2 Reis 2,16-18). Corno Eliseu, o etiope n i o  rnais o 

viu (2 Reis 2,121. A alegria do etiope 6 urn sinal distintivo da experisncia cristi, cuja 

raiz interior 6 o Espirito Santo (Atos 8,4; 13,48.52; 16,34). 

Mas Filipe veio a achar-se em Azoto; 

e, passando al6m, evangelizava todas as cidades 

at6 chegar Cesareia (8,40) 

Novarnente temos o retrato do cristianisrno segundo o rnodelo dos itinerantes 

helenistas. A rnissio de Filipe continua ao longo das cidades da costa mediterranea, 

partindo de Azoto e terrninando em Cesareia, cidades forternente influenciadas pela 

cultura grega. E de Cesareia, o centro onde habitualmente residia o governador 

rornano, que provern o centuriio Cornelia. Lucas faz neste versiculo uma ponte corn 

o texto paralelo de Atos 10. 

0 reino de Meroe 

Meroe foi muito influenciado pelo Egito em todo o seu desenvolvirnento cultural el 

possivelrnente, politico. Foi o prirneiro estado purarnente africano que recorreu 2 

escrita e desenvolveu forrnas de organizasio estatal que podern ter exercido influsncia 

rnais para o sul: "Meroe 4 um centro dbvio da possivel difusio de id6ias egipcias". 

~ 6 r o e  brotou do reino egipcianizado de Napata el por rnotivos econarnicos e- politicos, 

os reis rnudararn sua capital de Napata para Meroe. Talvez por volta de 590 a.C., 

Cus, corno os egipcios a conheciarn, tornou-se urna col8nia egipcia quando ali esteve 

urn governador egipcio. Vsern-se sinais do Egito nas ruinas de cidades e ternplos em 

toda a Nljbia (PL. Shinnie, "0 legado 2 Africa". In: 0 legado do Egito. Rio de Janeiro, 

Ed. Imago, 1993. p.450). 

A representas50 de que dispornos de Meroe, pelo rnenos do seculo IV a.C. 

at6 o firn do seculo Il l  d.C. , 6 a de urn estado africano estdvel, bern organizado. A 

organizas%o interior do estado era rnonirquica, ao que parece, urna rnonarquia 

hereditdria, na qua1 as rainhas, pelo rnenos em alguns periodos, desernpenharam um 

papel importante. 

Urn dos aspectos peculiares do sisterna politico rneroita era a escolha do/a 

soberano/soberana. por eleicio. Autores cldssicos, desde Herddoto at6 Diodoro, em 

seus relatos sobre os "etiopes", denominas60 daquela 6poca para os habitantes do 

irnperio de Cus, rnostrarn-se surpresos corn esta prdtica t i o  diferente da adotada em 

outros reinos da antiguidade. A este respeito Diodoro afirrna: " 0 s  sacerdotes 

selecionarn previarnente os rnelhores dentre os candidatos el dos que s%o convocados, 

o povo elege rei aquele que Deus escolhe enquanto 6 transportado em procissgo ... A 

partir daquele rnomento, ele 6 tratado e reverenciado corno urn deus, urna vez que 



o reino Ihe foi confiado pela vontade divina" (Diodoro, Histdria Universal. Livro Ill; 

~ h e i k h  Anta Diop, "Origem dos antigos egipcios". In: Histdria geral da Africa. Vol. 2. 

Unesco, G.Mokhtar. Sio Paulo, Ed. ~ t i c a ,  1980, p.52). 

Nesta passagem, Diodoro limita-se a descrever a cerimbnia convencional de 

instauraqzo de um novo reinado que incorporava simbolos religiosos. Contudo, tanto 

ele quanto seus informantes desconheciam os mecanismos de escolha propriamente 

dita. 

2 2 
Uma idCia mais completa sobre a organizaqio social de Meroe indica que eta 

seria formada por uma classe superior ou dirigente composta pelo rei e sua familia, 

de uma corte aristocrdtica provincial administrativa e militar, e de um clero muito 

influente. No lado oposto da classe social estio os escravos recrutados entre prisioneiros 

de guerra, alCm de uma classe media de artesgos, negociantes, pequenos funciondrios 

e criados. Este autor n i o  proporciona dados sobre sua posiqzo social. 

A administraqio central era dirigida por um certo nljmero de altos funciondrios, 

denominados: chefes de tesouro, guardiies dos selos, chefes de arquivo, chefes de 

clero, o escriba-mor de Cus e outros escribas. Tais funciondrios exerciam um papel 

importante na e l e i ~ i o  do novo rei, assim como na administraqio do reino. No que se 

refere 2 administraqio das provincias, menciona-se a existencia de paldcios reais em 

vdrias localidades. 0 paldcio constituia uma pequena unidade administrativa, dirigida 

talvez por um chanceler ou pessoa encarregada da administ ra~io das contas e das 

compras da residencia. 

Em suma, o reino de M6roe, de onde procede o etiope, constitui-se numa 

potencia independente da autonomia romana. Embora tenha relaqbes econbmicas 

com o imperio romano, n i o  se constitui em ameaqa de desestabilizaqio ou opressio 

das comunidades de Jerusalem. Pelo contrdrio, mostra-se pr6ximo 2s prdticas religiosas 

judaicas. 

Na tradiqio biblica , "Eti6piaM e "Cus" eram considerados sinbnimos. 0 texto 

massorCtico usou a palavra KOs. TambCm a Septuaginta transcreve Cou na lista 

etnogrdfica de GGnesis 10,6-8, onde Cus 6 representado como o filho de Cam.  as 
este nome foi mudado para ~ t i 6 ~ i a  pelos gregos durante a antigriidade cldssica (Robert 

Houston Smith, "Ethiopia". In: The Anchor Bible Dictionary. Vol. 1 ., 1992, p.665- 

666). 

Ai da terra dos grilos alados, 

que fica al6m dos rios de Cus! 

Que envia mensageiros pelo mar, 

em barcis de papiro, sobre as siguas! 

Ide, mensageiros velozes, a urna na@o de homens altos 
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e de pele bronzeada, 

a urna nacdo poderosa e dominadora, 

cuja terra 6 sulcada por rios (Isaias 18,1,-2) ~ 

N o  Antigo Testamento os cuchitas eram povos famosos, de guerreiros e 

navegantes valentes, portadores de mensagens a outros povos, aliados tradicionais 

do imp6rio egipcio dominante, habitantes de terras longinquas, estranhas e tamb6m 

ricas em minerais - pedras preciosas e our0 - e perfume refinado (Ezequiel 27,22-24)) 

e que se destacaram pela cor parda de sua pele. 

Com isto, 6 interessante observar que os cuchitas foram conhecidos e 

respeitados pela tradicdo israelita. Falar de Cus no universo simb6lico do antigo Israel 

significava referir-se 2s fronteiras entre o real e o imagindrio, entre o mitico e o po6tico. 

' '% rainha do Sul se levantard no juizo corn esta geraciio, e a condenard; porque 

veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salorndo. E eis aqui quern 6 maior 

do que SalomZo" (Mateus 12,42; Lucas 1 1,31) 

0 texto omite a referencia direta h terra de Sabd, mas a denomina "rainha do 

Sul". No entanto, pode-se sublinhar que pela alusdo ao "Sul", aos "confins da terra", 

como tamb6m a alusdo a Salomdo, trata-se do resultado de uma mem6ria coletiva 

que resgatou esta figura lenddria da tradiqdo veterotestamentdria. Segundo Josefo, a 

rainha do Sul ali representada 6 a "rainha do Egito e da Eti6piaU. Origenes e Jer6nirno 

tamb6m consideram que se trata de uma rainha negra africana. (Josefo, Guerra, Livro 

8, cap. 6; Cain Hope Felder,'Troubling Biblical Waters: Race, Class and Family. New 

York, Orbis Books, 1989, p.13). 
. . 

A presenca deste texto nos sin6ticos l a n ~ a  as seguintes interroga~des quanto h 

sua .interpretasdo: por que esta tradiqdo foi conservada? A referencia ao juizo 

escatoldgico tem a intencionalidade de estabelecer um juizo andlogo ao juizo 

apocaliptico de Jesus? A "rainha do sul", sendo uma "mulher negra", teria o pleno 

direito de julgar, como Jesus, no juizo escatol6gico? 

A associacdo da rainha do Sul com Salomdo e o fato dela viajar para ouvir a 

sua sabedoria aponta os povos africanosfetiopes como pros6litos em potencial. 

Nota-se que o Novo Testamento situa-se em continuidade corn a tradic;%o 

veterotestamentdria no que se refere ao povo etiope. Pela inclusio da Eti6pia no 

plano geral da obra de Atos, vemos que antagonicamente h sua s i tua~do geogrdfica, 

os etiopes estdo longe de ser um povo distante da organizacdo e prdticas religiosas 

das comunidades primitivas. 

"Vi uma mulher corn um aspect0 tdo feio que parecia etiope e ndo egipcia. Era, 

porem, negra, vestida corn trapos sujos, estava dancando com um colar sobre o seu 

cqlo e correntes nas mdos e pes. Quando vote a viu, vote me disse ein voz alta: 

'Marcelo, todo o poder de Simdo e de sdu deus 6 esta daniarina; corte a sua cabeea!' 



... Venha nossa verdadeira espada, Jesus Cristo, e nho 5.6 cortarnos ,a cabeca deste 

derndnio, mas cortarnos em pedasos todos seus rnernbros ..." (Wilhelrn Schneernelcher, 
"The Acts of Peter" In: New Testament Apocrypha. Vol. 2 .  Philadelphia, The 

Westminster Press, 1964, p.305). 

As diferentes associacbes*presentes neste texto laneam alguns desafios no que 

se refere i sua interpreta~ho. Por exernplo: a rnulher 6 feia por causa de suas roupas 

sujas ou pelo fato de ser rnulher? A danqa 6 urn sirnbolo da sensualidade ferninina ou 

parte de urn rito? 0 colar 6 urn arnuleto religioso ou representa o luxo real? As correntes 

representarn escravidho ou, contrariarnente, outro sirnbolo religioso cultural? digna 

de rnorte por ser dernoniaca ou por representar urna outra rnanifestaqho religiosa 

fora do cristianisrno? 0 corpo corno derndnio tarnbern tem que ser aniquilado? Ela 

estd associada diretarnente i rnagia de Sirn5o ou 6 urna associac50 unicarnente literdria? 

Ernbora estas perguntas nho tenharn resposta, 6 interessante ver as associaqdes 

e antagonisrnos corno expressbes de uma ljnica realidade: a tendencia ideologizada 

do autor pela suprernacia religiosa e a pluralidade de tendencias religiosas na Palestina 

do prirneiro s6culo. 
. . 

interessante perceber o racisrno exagerado do rnundo grego em torno da palavra 

"etiope". 0 norne grego "etiope" 6 usado de forrna altarnente ideolbgica, pois define 

os de "cara queimada" a partir do lugar dos de "cara clara". Em grego, aitPr significa 

o ar que queirna, perto do sol. Assirn, etiope 6 aquele que vive nesses ares queirnados 

e, consequenternente, tern a face queirnada. Essa "queirnaq50"~ desde os tempos 

horn6ricos, tern urna conotaqho ideolbgica negativa (Hoornaert, E., "Lectura de la 

Biblia en relacibn a la esclavitud negra en Brasil-colonial" In: El negro y la Biblia. 

Quito, Afroarnerica, 1992, p.118). 

Urn outro exernplo de interpretaqho 6 dado por Herbdoto: "Todos esses 

indianos dos quais falei copularn ostensivarnente, corno o gado, e a tez de todos eles 

6 da rnesrna cor, andloga a dos etiopes. 0 semen por eles ejaculado quando se unern 

i s  rnulheres tarnb6m nho 6 branco, i sernelhanqa de todos os homens, e sirn negro 

corno sua tez (acontece o rnesrno corn 0 semen dos etiopes) Herbdoto, Hist6ria. lntr 

e trad. de Mario da Carna Kury, Brasilia, Editora Universidade de Brasilia, 1988, 

Livro Ill, p.101). 

Culturalrnente, vernos corno desde 6pocas prirnitivas a vitalidade sexual dos 

povos negros foi rnotivo de cornentdrios. Herbdoto 6 bastante pejorativo. Prirneiro, 

por ligd-10s diretarnente i atividade sexual dos anirnais (etiope = gado). Segundo, 

porque 6 urn texto que coloca suas bases para a concepcho antagdnica negro-branco, 

superior-inferior. A cor branca 6 exclusiva dos "hornens" e a cor Aegra dos "anirnais", 

o que irnplica que o semen dos etiopes nho pode ser branco, sernelhante ao de todos 

os homens. 

Herbdoto, rnais tarde, descreve que na Etibpia existia'hrna mesa do sol poentb 



onde se distribuiam carnes cozidas para os visitantes: "A mesa do sol consiste no 

seguinte: h i  um prado nas vizinhan~as da cidade dos etiopes ... repleto de carnes 

cozidas de todos os quadrdpedes. As autoridades da cidade se incumbem de p8r a 

carne no local durante a noite, e durante o dia qualquer pessoa que deseje pode 

chegar at6 16 e come-la. Segundo os habitantes da regiio essas carnes s io  produzidas 

diariamente pela prdpria terra" (Histdria, Livro 111, 18). 

Claramente se percebe um povo soliddrio que compartilha os frutos da terra 

com outros povos. S6 que a partir da mentalidade grega, esta prdtica foi deformada 

e unida B ideia de festa, imoralidade e relaxamento. Homero, na Odisseia, descreve 

a alegria e a festa destes povos de mensageiros de terras remotas:' 

! Ora ele (Posseidon) foi aos negros (etiopes) distantes, 

' 0 s  negros repartidos, os 6ltimos dos homens, no seu duplo 

Uns para o Ocidente, outros para Oriente: 

Ele viveu na alegria e no festim ... (Homero, Odiss6ia, 1~21'-23) 
. . .  

0 s  etiopes sZo ligados A id6ia de festa, relaxamento moral e inopersncia. Na 

Iliada, 1,423-427, Zeus, o deus supremo, deixa de vez em quando o Olimpo da 

seriedade e do trabalho para ir divertir-se com os outros deuses "na diresio do  

oceano", na terra dos etiopes. Dentro de doze dias todos estio de volta para reassumir 

os trabalhos. 

Arist6teles (384-322), num de seus trabalhos onde tenta estabelecer a 

correlacio existente entre a natureza fisica e moral dos seres vivos, fornece-nos 

evidGncias sobre a rasa egipcia-etiope: "Aqueles que s io  muito negros s io  covardes, 

como, por exemplo, os egipcios e os etiopes. Mas os excessivamente brancos tamb6m 

s io  covardes, como podemos ver pelo exemplo das mulheres; a coloraqio da coragem 

estd entre o negro e o branco" (Arist6teles1 Fisionomia, 6. In: Cheikh Anta Diop, 

Origem, p.51). 

Aqui aparece o dualism0 entre o negro e o branco no imaginfirio de Arist6teles. 

Parece que as raGas muito definidas s io  vistas como covardes. Tanto os negros como 

os brancos estio na mesma escala de valor, mas aqueles que estio no meio. destas 

duas racas sZo elogiados. 

0 testemunho de Luciano (1 25-1 90 d.C.) 6 t i o  explicit0 como os anteriores. 

Ele descreve as caracteristicas dos gregos por meio de um didlogo entre Licinio e 

Timolaus: 

Licinio [descrevendo um jovem egipciol: Este rapaz n i o  6 simplesmente preto; 

ele tem I6bios grossos e pernas muito finas ... 0 seu cabelo trancado atrds inostra que 

n i o  6 um homem livre. 

Timolaus: Mas no Egito esse 6 sinal das pessoas muito bem-nascidas; Licinio. 



Todas as criansas nascidas livres transam o cabelo at6 atingirem a idade adulta. Esse 

6 um costume exatamente oposto ao dos nossos ancestrais, que achavam conveniente, 

para os velhos, prender o cabelo com broche de ouro, para mante-lo em ordem 

(Luciano. Navega~bes, pardgrafos 2-3. In: Cheikh Anta Diop. Origem ... p. 51). 

' 
Novamente nos deparamos com um texto ambiguo em suas interpreta~des. 

Para Licinio, o cabelo transado dos etiopes 6 simbolo de escravidio. Para Timolaus 6 

simbolo de que eles s io  homens livres. Contudo, a realidade da escravidio do mundo 

grego n i o ' 6  exclusiva dos homens "pretos de Idbios grossos e pernas finas". Cria-se 

urna dial6tica liberdade/escravid%o n i o  polarizada a um setor da populasio. 

0 historiador Diodoro de Silicia nos proporciona urna mostra da carga 

ideolbgica de racismo.exagerado. No tempo de Augusto ele escreveu que "0s habitantes 

do reino de Meroe t@m o corpo sujo, as unhas muito compridas e a alma despida de 

sentimentos de humanidade." (Diodoro da Silicia. In: Leveque, p.297, citaqio de 

lves SaoOt, Atos, p.133). Enquanto o historiador Estrabio, mais bem inspirado e mais 

bem informado, nos apresenta como um ,povo en6rgico e competente (Estrabio, 

Geography, XIV 1, 26. In: L6v$que, p.297, citasio de lves SaoQt, Atos. p.133). 

0 corpo sujo e as unhas compridas sZo provavelmente a consequencia da cor 

negra da pele. Uma amostra de exagero extremo se resume nesta afirmasio: "a alma 

despida de sentimentos de humanidade". Perguntamos aqui se esta afirmasio traz 

em si urna ideologia religiosa proveniente do mundo helenista. 

Contudo nZo se observa urna clara homogeneidade nos pensamentos dos 

autores estudados. Por um lado, temos a tendencia ideologizada que liga o povo 

etiope a id6ia de escravidio, imoralidade, relaxamento, festa e sujeira. Por outro, 

embora em menor medida, temos aqueles como Arist6tele.s e Luciano que n5o 

apresentam urna ideologia muito definida. 

Em suma, observa-se que para o mundo greco-romano os etiopes formam 

parte do imagindrio de interpretasgo. Porque seu interesse neste povo? A preocu- 

paslo com suas caracteristicas fisicas indicaria que o mundo era visto a partir de urna 

sociedade branca? Ou que os etiopes seriam urna nasio independente do dominio 

helenista? Contudo, vemos que as descrigdes s5o fruto de interpreta~des interessadas. 

As fontes, tanto biblicas como greco-romanas, parecem concordar que trata-se de 

um povo com identidade prbpria, embora com grandes influencias egipcias e ardbicas. 

A partir a i  vemos como comesa a prevalecer urna ideologia de superioridade e de 

discriminas50 contra o negro. 

A visio da patristica para com os etiopes caracteriza-se principalmente pela id6ia de 

universa~iza~Co do cristianismo. Nesta busca, s io  interpretados textos t i o  po l~micos  

como o Czntico dos Cznticos e 1 Reis. 

Antes de entrar na andlise de alguns comentdrios patristicos, 6 necessdrio 

ressaltar que, de fato, o cristianismo primitivo valeu-se dos etiopes desde seu inicio. 



0 po\io'e'fiope foi dkprimeiro. motivo -ha linguagem :de'coiivers5d;~'com. a..Cnfaseida 
. coh+ri5d bli-risti'an.ismo ,priniitivo ihcl"i tdda a.'humanidade. .-. . !: ' ' . ,  .. .. . 

, * . ,  8.. :$,'.,;:: 1_. .. 1 ; . # _  . . . .' ' .  . . , -  , ., :. ,' . .. ' -1::. ! 

0 s  etiopes eram certamknte um s i i bo lo  conveniente para 0,-cristianismo. 
, I .  . '  / <  . ' . ' ;:. : 

Tanto a negrura como suas caracteristicas fisicas chamaram a a t e n ~ i o  d'a sociedade 

, br8nca 'pikdbriiininte'.. Elks 'fotkm 6s hoinens mai<.nSgrGs eremotosdb mll"do. Esta 

, negiitldeetr'ooxi?'l cdmo consequencia d m  tratamento 'diferenciado nd.ambiente :do 

crlstia'n-isino pr i r i i i t ivo:~ de  - inferior idade rias .interpretai;'bes',iriteressadlaS,..de 

superioridade por tratar-se d o ~ ' ~ r i m e i r 6 s  conversos ao cristianismo: : *  
. 

- . I  : , . . ;  . 

"SOU NEGRA, POREM FORMOSA" . - i . .  " . . .  I . .  
. .:, 

Eduardo Hoornaert nos proporciona um importante apanhado do pensamento de 

Origenes ao comentar o Cdntico dos Canticos. Analisa a frase "sou negra, por6m 

formosa" da seguinte forma: "Negra pela ignominia da raea, por6m formosa pela 

penitencia e a feu; "negra pelo pecado, por6m formosa pela penitencia e os frutos da 

penitencia", ela que 6 negra "n5o 6 assim pela natureza nem criada assim pelo 

criador, sen50 que sofreu esta situac5o acidentalmente", "essa 6 a situac5o da gente 

etiope, que tem uma negritude natural que prov6m da sucess50 carnal pois nestas 

passagens o sol arde com maior intensidade e os corpos j6 queimados permanecem 

na mesma forma pela sucess50 do vicio", "o contrdrio sucede corn a negritude da 

alma, esta n%o se adquire pelo nascimento sen50 pela negligencia. A alma torna-se 

negra porque caiu, mas quando comeca a levantar-se, se converte em branca e 
csndida: rejeitando a negritude comeca a irradiar a verdadeira luz" (Eduardo 

Hoornaert, "Lectura de la Biblia en relaci6n a la esclavitud negra en Brasil-colonial". 

In: El negro y la Biblia. Quito, Afroamerica, 1992. p.28-29). 

Em outras palavras, Origenes, o pioneiro da exegese e critica textual da Biblia, 

6 um exemplo do racism0 exagerado que perpassa o pensamento patristico. 

A mulher n5o pode ser bonita por causa da cor, e sim pela penitencia e f6 

interior. A cor negra 6 ligada 2 id6ia de pecado. Consequentemente, Deus n5o pode 

ter criado esta rasa; a sua cor 6 acidental pelo pecado. 

Ampliando . . o carAter universalista do cristianismo, Origenes interpreta os 

seguintes aspectos do texto, adaptando 21 miss50 ao mundo gentio: a noiva que fala 

representa a un i io  da igreja aos gentios; seu corpo edremamente negro carece de 

beleza natural, por ser adquirido pela prdtica de seu trabalho; as filhas'da Jerusalem 

terrena desprezam a igreja dos gentios. Ela n5o pode ostentar que leva sangue nobre 

como o de lsaque e Jac6; ela 6 negra, por isso 6 de origem 'humilde, mas ganha sua 

beleza da penitencia e da f6; as filhas de Jerusalem a desprezam por sua negritude, 

.esquecendo que Miriam sofreu quando falou contra Moises por causa de sua mulher 

negra .etiope. 

~erbnimo nos diz que somos negros por natureza. Assim, devemos arrepender . . 
a fim de que nossas virtudes subam. Dessa forma, pode-se dizer: "sou negra porkm 

formosa". Ele igualmente nota que se caimos prbfundamente nos vicios, seremos 



chamados de etiopes de acordo com as palavras de Jeremias: "Pode um cuchita 

mudar sua pele?" (Jeremias1 3/23). Deste modo, Jer6nimo estabeleceu que na Escritura 

chama-se de negro n i o  a qualquer pecador, mas iquele que estd marcado com a cor 

negra de todos os vicios. 

Hoornaert nota tambem que Ciro de Alexandria interpreta os etiopes como 

aqueles de mente escura que n i o  foram ainda iluminados, estando por isso fora da 

forqa divina. A partir dai percebe-se que a id6ia original que a Biblia nos passa dos 

etiopes 6 manipulada por interpretaqbes "interessadas". 

De maneira similar, Origenes, quando interpreta a passagem de 1 Reis, da visita da 

rainha de Sabd a Salomio, proporciona-nos um paralelo com os personagens da 

igreja que iniciam a missio: a etiope representada pela rainha de Sabd 6 o povo 

gentio. Por isso, a igreja comeqa desde os gentios a escutar a sabedoria de Salomio e 

ao verdadeiro amor e paz. Ela chega a Jerusalem com um bom nQmero de seguidores. 

Urn etiope eunuco 

No que diz respeito ao epis6dio da conversio em Atos 8/26-40, Cregdrio de Nissa 

diz que o cristianismo chegou ao mundo fazendo-nos brancos e pretos, e que no 

reino dos ceus os etiopes se tornaram brancos (Frank Snowden, Blacks in Antiquity, 

p.205). 

Por esta razio, pode-se explicar o batismo do etiope eunuco em Atos. A 

universalizaqio do cristianismo s6 6 possivel a partir da mentalidade branca. 0 s  homens 

negros devem se tornar brancos ap6s a sua morte. 

Em suma, a visio que a patristica nos apresenta sobre os etiopes 6 mais negativa 

que a perspectiva greco-romana. Percebe-se o racism0 exagerado com que sio 

interpretados os textos veterotestamentdrios e observa-se o cardter impositivo da 

patristica como produto de uma sociedade ideologicamente branca. 

A igreja etiope 

HA muitos fatores que sugerem que o cristianismo tenha corneqado na Eti6pia nos , 

primeiros seculos da era cristz. De acordo com a tradiqio da'igreja etiope, o cristianismo 

chegou a este pais com o etiope eunuco (Atos 8,26-40),'embora os estudiosos datem 

sua origem em ,aproximadamente 330 d.C., quando a familia real converteu-se a6 
, . 

cristianismo por meio de.um monge sirio. 
I / . '  

A tradiqio tambem considera que quando o cristianismo chegou i Eti6pia 

metade da populaqio jd era hebraica, e que grande .parte dela converteu-se ao 

cristianismo. Hoje, graqas i literatura, lingijistica, arqueol6gica e hist6rica temos a 

informaqzo de que havia judeus e judeus convertidos ao cristianismo na Eti6pia nos 

primeiros sCculos do cristianismo. muito provdvel eles 6 que se responsabilizaram 

pelo forte modelo hebraico da cultura etiope, incluindo a incorporaqio do tabor no 



ritual da igreja etiope. . . 

0 tabot 6 o objeto santissimo da igr'eja da Eti6pia. Sua funcio 6 ' t i o  central no 

ritual da igreja etiope quanto a arca da alianqa no antigo Israkl. Enq"anfo a arca fdi 

carregada nos ombros nas cerim6nias do Israel antigo, na Eti6pia e'carregada nas 

procissdes religiosas sobre a cabeca do sacerdote oficial. 0 sacerdote vai marcando o 

passo, os seguidores cantam, dansam, aplaudem e batem tarnbores; enquanto os 

sacerdotes e didconos pregam. A veneracio do tabot tem sido comparada por alguns 

estudiosos 2 cena da c o n d u ~ i o  da arca a Jerusal6m por Davi, onde as pessoas cantam 

e danqam ao redor dela (2 Samuel 6,5.14-16). 

Muito provavelmente esta tradieio hebraica rernonta a uma 6poca lenddria e 

n i o  ao inicio da igreja etiope. ,Podernos notar que os etiopes hebreus aderem a esta 

tradicio com a ch'egada da arca da Eti6pia no tempo'do rei Salomio'e a rainha de 

Sabd, ratificando a existencia de judeus negros ria'Eti6pia pr6-cristi. Eles assumem 

que, al6m do sincretismo religioso, s io descendentes e herdeiros destes antigos hebreus 

Frumentius (Isaac Ephraim, "Is the Ark of the Covenant in Ethiopia?" .BAR, 1993,. 

p.60-63; "An Obscure Component in Ethiopian Church History". In: 'Le Museon 85, 

1972, p.225-258). , , . . .,., , . 

0s FALACHAS 

0 termo falachalfalasha prov6m da lingua ghiz e significa- "exilado" ou ."migrantel'. 

S io membros da tribo indigena hamitica, de pele escura, conhecida como agau. Sua 
. , '  , ' 

religiio chegou, no decurso do tempo, com a comunidade judaica que existiu, nos 

s6culos VI a IV a.C, em ~lefantina, no Alto Egito (Hugo Schlesinger umberto Porto, 

Diciona'rio ~ n c i c l o ~ 6 d ~ c o  das ReIigiGes. Vol. 2. ~ i o  de Janeiro, ~et ;6~ol is ,  Ed. ~ c k e s ,  

1995, p.1046; Enciclopedica ludaica.' Vol. 4. Ed. ~ t - i d i ~ i o ,  I ,  . .  1967, p.476'). , ' 

A linguagem da Eti6pia e o ghiz deu lugar h6 s6culos ao amahrico, o idioma 

popular. Eles jamais falaram hebraico, mas tiveram uma lingua de origem cuchitica 

(Wolf Leslau, Falachas Anthology: The BlackJews o f  Ethiopia. Translated from Ethiopic 

Souces. Ed. Yale Judaica Series (6), New Haven, Yale University Press, 1951, p.3). 

Com relac50 2 sua origem, podemos afirmar que chegaram 2 Eti6pia junto 

com Meneliq, filho de Salomio e a rainha de Sabd ou seriam origindrios da Ardbia. 

Nesse ljltimo caso, teriam sido levados como prisioneiros de guerra no s6culo VI para 

a Abissinia e entrado em cons6rcio com os nativos (Robert L. Hess, "Toward a History 

of the Falasha". In: Eastern African History. Daniel F. and others, McCall, p.107- 

132). 

0 s  pr6prios falachas cr@em que os seus antepassados vieram do Egito, depois 

de fugirem dos cativeiros da Assiria e Babil6nia. Poucos acreditam que foram 

escorrasados para as montanhas da Etibpia por ocasiio da destruiqgo de Jerusalem 

pelos romanos Uohan Martin Flad, The Falashas dews) Abyssinia). 

t f importante .esclarecer que o judaismo falacha 6 anterior 2 compilaq$o da 

Mishna' e do Talmud, pois eles ignoram.0 que se refere 2 literatura hebraica criada. na 



didspora. Osfalachas devem ter vindo do Egito em meados seculos II e Ill, mesclando- 

se em seguida . . com proselitos (Wolf Leslau, Falachas Antology (Falachas Anthology, 

p.27-36); Jacques Faitlovich, Lei Falachas d7aprGs les explorateurs: Notes aplog6tiques. 

Florence, 1909, p.9-10). 

Contudo, a igreja etiope crist5 tem muitos elementos judaicos em seus ritos. 

Pode-se dizer ent5o que, com o ministro etiope, origina-se a igreja crist5 na Eti6pia. 

Como conclus50 geral, podemos dizer que Atos 8/26-40, em particular, 6 

constituido em parte por um conjunto de textos que tern servido como base de reflex20 

catequetica e pastoral para muitos(as) autoredas) el especialmente, para a igreja como 

agente evangelizador. Grande parte destas leituras acabam tendo como referencia 

uma enfase !missiondria", onde os seguidores de Jesus s i o  responsdveis pela 

universalizasio da mensagem crist5, at6 os "confins da terra", ou seja, aos povos 

excluidos e marginalizados. 

Entretanto, mesmo que o projeto de cristianizas20 dos "Doze" em Jerusalem 

tenha sido hegemdnico, os "Sete", os proselitos e outros setores da populas50 reagiram 

a tal projeto e 2 sua ideologia. Alids, o estudo da expansio missiondria da igreja 

antiga nos ajuda a p6r ainda em destaque a proposta teol6gica sincretica destes setores 

que continuaram evangelizando al6m do cristianismo oficial de Jerusalem. 

A mis i io  itinerante helenista 6 iniciada na ~ f r i c a ,  antes que em Roma. lsto de 

alguma maneira difere da fonte das origens crist5s quando afirma que a'expans50 

missionaria parte de Jerusalem, passando por Jud6ia e Samaria, at6 chegar aos "confins 

da terra" (= Roma). Ent50, o objetivo central da miss50 seria atingir o mundo greco- 

romano. No entanto, percebe-se que desde o inicio a marcha da palavra de Deus 

n5o se limita ao mundo romano. A miss20 vai da periferia para o centro; vai alem das 

fronteiras do.-impbrio. Lucas aprecia o imperio, mas n5o Ihe reserva nenhuma 

exclusividade. 

Uma visio geral sobre o imagindrio da interpretasio da Eti6pia nos ap6crifos, 

greco-latinos e escritos patristicos nos permitiu perceber o cardter ideol6gico das 

diferentes interpretaqbes. Constatamos com isto que atraves da histbria, o texto biblico 

nds chegou por meio da tradis5; dominante catblica que a cristandade ocidental 

impas.' Esta-,ortodoxia veio impregnada pelo radicalism0 filosdfico ocidental, o espirito 

imperialista,.a-tend6ncia patriarcal, a interpretas50 racista e a dominaq5o clerical. 

0 imagindrio de interpretas50 permitiu-nos concluir que a tradis50 de Atos 

dos Ap6stolos situa-se em continuidade com a imagem dos etiopes apresentado no 

antigo Israel. A visio patristica, por sua vez, estd em continuidade com o pensamento 

greco-romano. 

A partir do breve apanhado sobre os judeus negros da Abissinia, resgatamos a 

import2nciaf>de incluir na pesquisa biblica a histbria destes grupos denominados 

falachas, o que permitiu estabelecer uma hip6teses da origem do etiope de Atos dos 



Ap6stolos. Contudo, pode-se dizer que n i o  se trata s6 de um mito lend6rio preservado. 

pelo mundo . . helenista. i: tambem i , I  a maneira co,mo os falachas entendem sua 
, _  . . . '  

incorporasio ao mundo cristio., :,, 
. , . .  . . . , 

A expansio missionaria n60 chegou 2 Africa. A Africa "sempre,,e:teve ali". 

Desde a tradisio veterotestamentiria temos a presenqa dos judeus negros. Mais que 

isso, antes da missio ir para a Africa, a iniciativa jA era tomada pelo etiope que vinha 

de adorar em Jerusalem. 

Estamos conscientes de que hoje, em ciltima instincia, a interpretasio final 

do  texto biblico depende em grande parte da maneira como cada um de nbs enfre"ta 

o desafio de evangelizasio a partir da America Latina. N i o  se trata de uma ruptura 

com a experiencia religiosa e cultural do outro, mas da mesma forma que*o etiope 

deve ser por livre escolha. S6 assim podemos caminhar juntos em busca de umV"futuro 

negro e bonito". I 

Esse trabalho baseia-se na dissertasio de mestrado da autora, apresentada no lnstitutb 

Ecumenico de Pbs-GraduaqZo em Ciencias da Religi5o da Universidade Metodista 

de Sio Paulo, em Sio Bernardo do Campo, com o titulo: 0 proselitismo etiope. Uma: 

proposta de leitura a partir de Atos 8,26-40 (1 997). Na disserta~io estas questdes s%o 

abordadas de forma mais desenvolvida e 16 tambem re  encontra uma bibliografia 

mais abrangente. Apresentamos alguns textos que servem de sugestgo para o 

aprofundamento do assunto. 
. , 
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