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ERASMO E LUCERO:
TEOLOGIA E REFORMA DO CRISTIANISMO:

Jo€io QLtartitat de HoraCE

Dept ' de Filosofia do LECH/UNICAMP

1- A converg6ncia: soerguer o cristianismo

O relacionamento entry Erasmo e Lutero expressa paradigmati-

camente, na forma concreta de dais destinos individuais, o grande

choque cultural provocado polo encontro, no ini.cio do s6culo IXVI, do
movimento renascentista, ji. intensamente desenvolvido na Italia du-

rante o s6culo anterior, com o movimento de reforma do cristianismo.

Os doin eminentes personagens foram praticamente contemporaneos:

Erasmo, um pouco maid velho, nasceu em Roterdg entry 1466 e 1469,

O presents texto 6 um resultado partial de um amplo projeto de pesquisa Agrade-
go ao CNPq e a FAPESP as bolsas que me permitiram, respectivamente em Janeiro.
fevereiro de 1996 e janeiro-margo de 1998, desenvolver levantalnento bibliogrffico
na Biblioteca Nacional da Franca em Paris.
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'em condig6es obscuras",2 que explicam a incerteza da data e morreul)

em 1536. Lutero nasceu em 1483, em Eisleben, Sax6nia e morreu em=.)

1546. Amboy escolheram a vida religiosa, mas ao passe que aquele,)

sempre cioso de sua ]iberdade de movimento, logo adotou um estilo de:l)

vida que tinha ainda algo do monde enante mas anunciava o moderno:)

erudite requisitado polos melhores centres de pesquisa de seu tempo: )

este permaneceu vincu]ado, at6 romper com a ]grqa Cat6]ica e p6r-se )
i frenle da grande rebejiio prolestante, a ordem dos augustinianos. :)

Estarfamos simplificando demais se identificfssemos Erasmo ao :l)

Renascimento e Lutero a Reforma. Erasmo representa sobretudo, o

homo procuraremos mostrar, uma sempre instfvel [entativa de equijf- :)

brio entry a inspiragao renascentista e a exig6ncia reformadora. A ex- :)

cepcional importancia que assumiu na constelagao intelectual do Re- :)

nascimento decorreu da harmoniosa conjungao de seu inimitgvel ta- :)

[ento [itergrio, a]imentado por profundo conhecimento da lingua e bite- :)

ratura latina e grega com o conte6do 6tico que imprimiu ao projeto de :)

reforma do Cristianismo a qual aspiravam todos os cat61icos sinceros :)

daquele tempo. Ningu6m melhor do que ele vincujou a ijustragao re- I)

nascentista ao retorno is fontes originirias da inspiragao evang61ica. :)

Ningufm fustigou com tio convincente ironia os sintomas de envile- :)

pimento e de perda de conte6do da religiao oficial, reduzida a um rico :)

2 A data que consta da maioria dos documentos iconogr6Hicos 6 1467, mas a ''obscu- if
ridade '' de seu nascimento exclui afirmag6es perempt6rias. O grande pensador nas- J

ceu de uma uniio irregular entry um padre, Girard de Pratt, originfrio de Golda, e I)
uma carta Margarida", Hilha de um m6dico. Donde a expressao "em condig6es obs- ,-..

auras", reconenEe em biografias e notas biograficas. a qualo erasm61ogo J.C. Margolin '-'f
acrescenta, no verbete anime da Enqc/opaedfa Udversalfs(vo1. 6, 1968), "loire I)
infamantes'', explicando em seguida que o noms f)esfderfzls .Erasmus Roreroda/vt s foi -')
escolhido polo pr6prio, ap6s a morte de sous pais numa epidemia de pesto... :

)
)

)
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exterior. Traumatizou-o particularmente testemunhar o exibicionismo

b61ico do papa J61io 11, desfilando armado e encouragado pdas mas de

Roma, como qualquer general a frente de suas tropas.

O presto.gio literhio e intelectual de Erasmo jf estava assentado

na virada do s6culo XV para o s6culo XVI. Lutero, entio um adoles-

cents, entrou em 1501 na Universidade de Erfurt. Nio Ihe faltavam

ta[ento e capacidade de traba]ho inte]ectua]. Conquistou com bri]han-
tismo os ti.tulos de bacharel em Direito e de mestre em Filosofia aos

vinte e vinte e dois anon, respectivamente. Subitamente, por6m, em

julho de 1505, para surpresa gerd e grande c61era de seu pai, que que-

ria v6-1o jurista, entrou, movido pda ang6stia religiosa que desde a
inffncia vinha marcando-the a exist6ncia, para o convento dos Agosti-

nianos em Erfurt. Exemplar no cumprimento da regra monfstica, mas

sempre atormentado pda incerteza da salvagao, entregou-se a fundo
ao estudo e a explicagao dos texton bi.blicos. Foi-the tamb6m confiado

um curso sobre a utica aristot61ica.

Coma Erasmo, Lutero, ao contemplar em Roma(onde esteve no

ano de 1510) o espetfculo das pompas mundanas da capula eclesifsti

ca sofreu forte traumatismo moral que o conduziu a den6ncia acerba

da religiao estabelecida, fixando o rumo de sua vida e propelindo-o

para o primeiro plano da cdna hist6rica. Escandalizou-o profunda e
irreversivelmente sobretudo o com6rcio de indulg6ncias. Como admi-

tir, com efeito, que o ladrao, o assassins, ou qualquer outro malfeitor

pudesse, a peso de ouro, limpar a alma de sous pecados e garantir a

salvagao eterna? Em 1515-1516, publicou seu primeiro escrito note

vel, o Comenr6rfo sabre cz Epfs/oZa dios .Rontcz/zos, em que ja se deli-

neia uma visio pr6pria do cristianismo. Durante este mesmo perl.odo,

decisivo para ele, testemunhou indignado uma nova campanha de

3



venda de indulg6ncias destinada a recolher fundos para a construgao-'P

da Basilica de Sio Pedro em Roma. Na Alemanha, o dominicans.:'
Tetzel, mobilizava multid6es de contribuintes, entoando, com incons-',r

testfvel talento publicitaio, um singelo refrio
. .../

' ,--\

:Assim que no tronco a moeda ressoa :-..\
Do t6rrido purgat6rio uma alma voa '' '''/ .

'''\

Nenhuma das den6ncias que enviou a sous superiores a respeito -\

dos m6todos de Tetzel logrou ultrapassar a barreira de indiferenga, co-o
niv6ncia e cumplicidade a sombra da qual prosperava o com6rcio der-)
indul96ncias. No ano seguinte, a 31 de outubro de 1517, Lucero deu -l

um passe decisivo em sua trajet6ria de fundador do protestantismo. ,I

Afixou no espesso rnuro da igreja do castejo de Wittenberg um grande ii
pained contendo noventa e cinco tests redigidas em latim em que con- ,.\

denava a venda de indulg6ncias e o prince.pio mesmo de que a reden- l;

$ao dos pecados pudesse ser objeto de uma negociagao entry o pecador li;
e a lgrqa. Um ano depois, em outubro de 1518, convocado para um -l

encontro em Augsburg com Cayetan, legado do Papa, recusou-se a re- :\

tratagao e ao si16ncio futuro, condig6es impostas pda autoridade ecle- l;

sifstica para perdoar o desafio de Wittenberg. ..\

No mesmo perl.odo, Erasmo, apoiado em sua notfvel erudigao li:

filo16gica, conclui.a uma de suas obras maid note.veil e certamente a ;
que mais diretamente influenciaria a Reforma: uma nova edigao do l:

texto greco do Evangelho, acompanhado de uma tradugao latina, que ll:

rompia o milenar monop61io da versio de Sgo Jer6nimo, dita a VuJ- l{
gczfa. Em 1521-1522, Lutero que nio dispensou a erudigao clfssica em l=

seu prqeto de restabelecimento da aut6ntica mensagem arista, basear- li{

se-ia na edigao de Erasmo para preparer a tradugao alemg do Novo I.:

Testamento. Mais do que um proUeto pessoal do monge rebelde, a fn- l:r

)

J
)
)
)
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C sia de beber na fonts as palavras da Revejagao configurou todd um
C movimento conhecido coma eva/zge/{smo, transposigao para os [extos

{- sagrados do procedimento dos humanistas face aos tesouros literirios
C da Antiauidade Cjfssica.

il+ Nests aspects 6 evidente que a corrente renascentista velo desa-

C guar nas aguas caudalosas da reforma protestants. Mesmo porque, sem

C a invengao da imprensa e a consequence difusgo do livro (principal-

f ments, coma notamos, do ]ivro religioso), sem a erudigao literfria que

C pelmitiu acesso ao texto original da Biblia e dos Evangejhos, em
<- puma. sem a cujtura renascentista, a rebeliio de Lucero certamenLe nga

C terra exercido impacto t8o ample, funds e decisive sabre a Cristanda

'i dc. Sua tradugao da Biblia, iniciada pda do Novo Testaments, apoiou

C se no trabajho de uma equips que inclufa Mejanchton, o mats brilhante

t erudite da reforma protestante.3 Por6m, diferentemente de Erasmo, ele

C nio valorizava a cultura renascenLista por sua significagao humanista,

f mas exclusivamente coma instruments de sua refomla religiosa, que

(- levou, tanto no piano doutringrio quando no eclesiastico, is 61timas

s"' conseqti6ncias

C Inicialmente, as relag6es entry o ap6stolo da llustragao cristi ea

C da Reforms prolestante fol am de respeito e estima reciproca. Nio che-

! garam propriamente a simpatizar. Fajtavam as afinidades e at6 as

SI compatibilidades caracterio16gicas em que se apoia a simpatia4. Lutero

\-"' 3 Cf. The New Calm)ridge iUodel'it History, vo\ume ]], Tile Refol'i2tatiolt ]520-1559,
C Cambridge. University Press, 1958, p.83

C ' Daniel van Demme, Erasme. sa yle. ses oeupres. Bruxelles, M. Weissenbruch sem
::l data de edigao, pp. 144-145, observou, a esse prop6sito, que cm Erasmo predomina
[- va a Hexibihdade e o equilibrio. ao passe que Lucero tinha urn cariLer "inteirigo.

J. violento mcsmo". Acrcscenta que aquele ela "pacifista e imernacionalista". este "ar-
/-- dorosamente nacionalista:

C
C

C 5
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apreciava sobretudo em Erasmo a talentosa ironia da cri.tica aos des- :.

mandos da hierarquia eclesifstica e ao rebaixamento da prftica religi- :lr

osa a um rito exterior e supersticioso e a forma de persuasao que ema-;:'

nava de sua apologia do retorno a. verdade evang61ica. Erasmo admi- ='

rava em Lutero a apaixonada defesa da renovagao da fe e a firms de- 11.

ni3ncia dos abusos dos Papas e sous prepostos. Foi pris com simpatia :!

que tomou conhecimento do zelo reformador do monge rebelde de lr

Wittenberg, como deixou claro em carta enviada em 17 de outubro de il

1518 a Johann Lang, amigo e colaborador de Lutero, que naquele :
mesmo m6s entrevistava-se com o legado papal em Augsburg: ''Ougo {.

dizer que Eleutherius" (pseud6nimo adotado por Lutero; seu significa- l;'

do, ''homem livre '', apropriava-se a audaciosa empreitada de desafiar a :i.

lgrqa Cat6]ica) "este encontrando apoio entry os mejhores, sem ence- {

gao . Dizem tamb6m que em sous escritos ele ngo se mant6m sempre :r
no mesmo ni.vel ''. '

Um forte elogio e uma moderada observagao critica. Na seqti6n- ::

cia da carta, ele classifica como ''absolutamente insipida '' a cri.tice di- l:r

rigida contra Lutero por Mazolini, eminente te61ogo dominicano, :l(
acrescentando que ''o poder monaquico '' do Papa, para o qual conver- :(

gem ''cegamente as bajulag6es dos Dominicanos, que perderam toda :l('

vergonha'', ''6 o flagelo do Cristianismo". Mas, tal era o temperamento ,{

de Erasmo, a contund6ncia de sua den6ncia vem compensada por um :"

quash resignado ceticismo quanto a possibilidade de ''p6r abertamente :(

o dodo nests ferida ''. Os Principes, que poderiam se opor aos escan- :{

dalosos abusos da teocracia romana, parecem ''desejosos de obter sua :{

parte (nos beneffcios do com6rcio de indulg6ncias)". I

Esta amarga constatagao de impot6ncia n5o o impede, entretan- :l;

to, de voltar a defender Lutero ainda na mesma carta. ''Pergunto-me, :=

)
)

)6

J
)



C
C
C
C
£
C
{
(
£
£

C
C
C

C
C
C
C
(
C
C
C
C
C
C
c'
C
C
[
£
C
C
C
C

espantado, o que pods ter passado pda monte de Ecciuss para levi-lo a

combater Eleutherius''. Adianta, como explicagao, a ''cede maldita de

g16ria'', capaz de inspirar qualquer id6ia no coragao dos mortais. Esta

clara tomada dc posigao a favor de Lutero, antes mesmo de estabelecer

contato epistolar com ele, n:io foi inspirada a Erasmo apenas pda co

mum revolta de ambos contra o Papa e sous prepostos, comerciantes

de indulg&ncias que vendiam a peso de ours a salvagao eterna. Apro-

ximava-os tamb6m -e principalmente- o impulso profundo de renova-

gao da f6 polo retorno a pureza da inspiragao evang61ica.

Sem a llustragao crista, sem o espfrito de rebeldia intelectual que

ela suscitou e que a acompanhou, a Reforma luterana nio teria prova-
velmente tido um destino muito diferente do das muitas outras tentati-

vas anteriores de reforma do cristianismo: syria absorvida pda lgrqa
Cat61ica ou isolada e exterminada como her6tica

A 28 de margo de 1519, cinco moses apes ter confirmado suas

posig6es de rebeldia diante do legado papal Cajetan, Lucero tomou a
iniciativa de escrever a Erasmo. Nio s6 o tom mas a substfncia mes-

ma da missiva expressam a maid humilde admiragao. "QuaID homem

cujo santufrio i.ntimo n5o este inteiramente ocupado por Erasmo, ngo

6 instrufdo por Erasmo, sobre o qual Erasmo n5o reina? Refiro-me aos

que amam as letras coma das merecem ''. Desculpa-se de ester sends

'tolo '' a ponte de se dirigir a ele ''sem preparagao, sem preambulos de

respeito e rever&ncia'

A resposta, datada de 30 de maid de 1519, foi amiga.vel e enco-

rajadora. Fica claro, entretanto, no tom conciliador e em freqtientes
recomendag6es de moderagiio, que Erasmo(de quem Lutero dina estar

5 Noms latino de Johann Eck, quc tamb6m tinha elaborada uma crftica is tests de
Lucero, a qual este respondeu com sous As/er/cf

7



mais preocupado com as coisas humanas do que com as divinas")~J

continuava pretendendo combater de dentro da lgreja a corrupgao da I)

lgrqa. Embora forte, a converg6ncia entry ambos era portanto limita- -.P
da. Coma a maioria dos humanistas do Renascimento,6 Erasmo nio:)
levou o prajeto de reforma do cristianismo para a]6m dos limited do~3
catolicismo: em relagao a ordem eclesifstica permaneceu um "refer- .)

miata". Posigao anfloga a daqueles militantes politicos que, sofrendo l?

fortis press6es por divergirem da linha de seu Partido, recusam-se a ?'
abandons-jo e, para ngo serum expulsos, esforgam-se por ressaltar :)

aquilo que os une a ortodoxia, sem contudo renegar suas convicg6es I)
heterodoxas. Tal foia posigao constance de Erasmo, que nunca inca :)

rou a hip6tese de romper com seu "Partido ' ' cat61ico apost61ico roma- C+

no. Assim, permaneceu neutro no confronts que logo mats ida dividir :)

de vez a Cristandade, enquanto Lucero caminhou sem hesitar para a :)

ruptura com a ordem cat61ico-romana. Erasmo ngo estava encarando, (J

nem nunca encararia, a possibilidade de acompanhar Lutcro em sua :l)

ruptura com a lgreJa cat61ica romana. Procurou manger, no confronts :)

que dada origem ao protestantismo, uma cada vez mais diHcil neutra- .3
lidade.I)

6 O terms "humanista" tem aqui sentido principalmente descritivo, coma "humanis- :)

mo". Syria Lio descabido atribuir-the conoLag6es adquiridas nos s6wlos seguinte$ :)
notadamente no s6culo XX, quanto identiHicar o comunismo preconizado na C/r0/2fa ~'"p
de Thomas More ao do movimento opergrio dos s6culos XIX e XX. Robert Mandrou :l)

em/nrrod clio/z a fa France ModerrEe, /50a-/640,(Paris, AJbin Michel 196] el 1974, o
p-239). ap6s notar que a palavra h {/nan/smo, foi ' a tal panto pervertida... que nio pa :'x
rene 6ti] empregg I q ' rcsigna se assim mesmo a udhzg-la para designar os escritares e :)
os sgbios que, impulsionados polo sopro de otimismo dos ands 1500 a 1530. aojado de ll)
pintores, arquitetos e manges, sonhando reformer a ]greja Cat6]ica. realizaram obra de ::h
fi161ogos, de poetas, de editores, glori6icando o homem novo, eula papal vindouro -./
pressentiam e cujo surgimento esforgavam-se por facilitar". Cita Erasmo e Lefevre l?
d'Etaples coma principais express6es dos humanistas daquele tempo -)

)

)
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)
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2- A rupturas de Lutero com a lgrqja Romana

! Durante o bi6nio 1519-1520, fracassaram as 61timas tentativas

> da hierarquia cat61ica para convencer Lucero a se retratar. Em junho de

1: 1520, adiantando-se, coma nora Mesnard, "ao efeito da excomunhio

r+ pr6xima'', ele publicou Sabre o Pczpczdo de Ro/??a, em que recusa ante-

; cipadamente, com a doutrina do sacerd6cio universal, ''a autoridade

/-. que o condena''.7 Com efeito, ao sustentar que em prince.pio qualquer

;: cristio este apto a compreender as verdades reveladas sem necessidade

;: de mediagao das autoridades eclesiasticas, golpeou na raiz o prince.pio
:: da teocracia romana. No dia 15 do mesmo m6s, suas tests, classi.Hca-

}l das homo her6ticas polos doutores da lgrqa, foram condenadas polo

/.. papa Lego X na bula fxsarge D0/7zf/ze.

; Ainda em 1520, publicou tr6s outros escritos: o .Ape/o nob/eza

; crist da /zczf o zz/emd, em que contesta a superioridade do Papa tanto

;l. sabre o poder civil quanto sobre os concilios, bem como sua autorida-

; de para fixar a interpretagao dos textos sagrados, o Cafiveiro .Debi/6-

; nico da /grq/a, em que denuncia a fundo a utilizagao dos sacramentos
/- .come instrumento de controls dos fi6is pda hierarquia eclesifstica,

1..- aceitando apenas o batismo enquanto expressao da grata divina e en-
/-. fim Sabre cz /fberdade do crfsrao, onde expressa a tensio dramftica

/. entry a fe que eleva a Deus e a corrupgao do homem em seu estado
,- natural. A 12 de dezembro do mesmo ano de 1520, respondendo a

r' cada nova pressao de Roma com novo ato de rebeldia, queimou em

£ 7 Cf. Pierre Mesnard. Z.'essor de /a phffosop/iie po/freq e a XVr sfac/e, Paris. Vain.;. 1977, P.191

(
[
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Wittenberg copiosa biblioteca de livros eclesifsticos, acompanhados J

de um exemplar da bula que condenava suas tests.' -z

Sem o apoio decidido e decisivo de expressiva parcela da nobre- -J

za, da burguesia e dos camponeses alemaes, Lutero teria certamente I)

seguido o destiny de tantos outros cismfticos que o haviam precedido: )'

a fogueira. Para sobreviver, o Protestantismo nasceu guerreando. tJ
Chamado a Worms pelo entio jovem Carlos V, para se explicar diante -Jy

da Dicta do Sacro Imp6rio Romano-Germfnico la reunida desde o ini.- J

cio de 1521, frei Martinho (assim ainda o chamavam as autoridades .)

cat61icas) compareceu munido de um salvo-conduto e sobretudo (jf I)

que um pedago de papel pods ser facilmente rasgado) dc uma respei- -/

[fvel guarda de cem cavaleiros. Instado naque]a imponente assemb]6ia :S}

composta, sob a presid6ncia do Imperador, de representantes de todos -J

os Estados germanicos, a renunciar a suas id6ias her6ticas e a suas ...J

atitudes cismfticas, declarou com a s6bria solenidade de quem ja este J

maduramente decidido a assumir suas convicg6es at6 as tiltimas con- ...J

seqiiancias::<

Nio posse nem query me reLratar, porque nio 6 nem seguro nem I)

sincere agir contra a pr6pria consci6ncia. Que Deus me ajude. )
Am6ml ' ' . .,"'b

A Dieta tirou as conseqii6ncias polfticas desta rebeli5o tio cla- J

ramente anunciada. Um edith datado de 18 de maio de 1521 puniu-o l!

com o banimento do Tmp6rio e a conseqiiente perda de todos deus di- :{

reitos avis. S6 nio sofreu castigo mais severo gragas nio somente ao <

: Cf. Jean Delumeau, iVafssance er a#irmaffon de Za R#brme, Paris, P.U.F., 1983, :)
pp. 87 e ss. ")

)
)

)

)
)
)
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C refcrido salvo-conduto, caucionado por sua guarda de cem cavaleiros,

C mas tamb6m a atitude ambfgua de Car]os V, que lange de dispor, no

C trono do macro Imp6rio, de poderes discricionfrios, linha de levar os

(I privi]6gios e autonomias da nobreza feudal e das cidades aut6nomas,

( que exerciam o poder em primeira instfncia e, sobretudo, ao Principe

(, Elector de Sale, de quem Lutero era siidito e que simpatizando com
( suas tests, inlerveio a seu favor, abrigando-o em seu castejo de Wartburg,

(. onde eje escreveu Sabre os vo/os nzo/zd ricoh, para demonstrar que a

C concepgao cat61ica do sacerd6cio nio tem apoio algum nos Evange

( Ihos, a16m de induzir ao desrespeito do quarto mandamento (honrar

C paie mae). Lf pcrmaneceu at6 retomar a Wittenberg no dia I ' de mar-

C go de 1522.9 0 edith de banimento, datado de 18 de maid de 1521.
s.- tornou-se assim in6cuo.

C O apelo a "nobreza crist8 da nagao demi" havia, entretanto, en-

(I contrado outros ouvidos receptivos, a16m dos cem cavaleiros que o

C acompanharam a Worms. Considerado a juste titulo, por suas tradu-

: 9 Num dos filmes sobre a vida de Lutero apresentados em Paris no dia 8-2-1996 em
C prob.'ama da TV-5 comemorativo dos 450 ands de sua morse, coordenado polo emi
(' nente polit61ogo germanista Alfred Grosser, durante a seqUencia que reconstitui o
r- interrogat6rio a que os doutores em Teologia ortodoxa o submeteram diante da Dicta
1- do Sacro Imp6rio e face a Carlos V sentado no trono, ouvem-se, a medida em que
C ele assumia firmemente suns posig6es julgadas rebeldes e her6ticas, gritos insistentes

( em espanhol: "AI fucgol AI fuegol". Se dependcsse dos que assim bradavam. a
=' fogueira teria muito provavelmente constituido, como era habits, o arguments deo
C ;l;:'ba c6pul, eclesifstica. Tamb6m Calving tele desde logo, para escapar a uma
C previsivel fogueira, de deixar a Franca para se refugiar em Genive, puja burguesia
JK conquistara a independ6ncia. De li dirigiu a propagagao da religiao reformada atra-
\- v6s da Franca, com notgvel capacidade de organizagao (promovcndo um muitas ve-
C zes difrcil consenso entry as igrejas locais) e a firms esperanga(que a feroz resist6n
r- cia cat61ica acabou desmentindo) de implantar em seu pars o novo credo, com suces-

/- so comparavel ao que Lucero lograra na Alemanha.
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gees dos texton sagrados, grande artifice da culture nacional alema,
Lutero abriu caminho, por sua rebeliao, para a rupture dos pesados la-

gos de depend6ncia dos alemges em relagao a Roma. Ngo apenas em
materia de fe. Nio era indiferente a nobreza alemg que, rompendo com

o catolicismo, ''largas somas de dinheiro ja nio maid precisariam cru-

zar os Alpes" para financiar a corte papal de Roma; parte dos bens da

lgrqa cat61ica poderia ser canalizada para sous pr6prios cofres. Acres-

ce que decis6es em iiltima instfncia relativas a assuntos importantes
como matrim6nio e heranga Cram tomadas em Roma. A possibilidade

de passar a tomb-las ''in loco '' seduzia os senhores feudais e os conse-

Ihos burgueses. ''

3- A ruptura entre Erasmo e Lutero

A neutralidade a que tanto se apegara Erasmo ngo poderia so-

breviver muito tempo a ruptura final de Lutero com a lgreja cat61ica.

Hesitou muito antes de se decidir a marcar sua diferenga relativamente

ao chafe da rebeliio protestants. Mesmo porqu6, cada qual a sua ma-

neira, amboy estavam muito mais preocupados com o significado do

cristianismo enquanto religi5.o do que com po16micas teo16gicas. Nem

um nem outro se colocaram principalmente como te61ogos. Tamb6m

Calvino insistirf mais tardy, contra os doutores em teologia, que ter f6

ngo 6 considerar verdadeiras as Escrituras(Satanfs conhece bem as

verdades teo16gicas) e sim aderir de coragao a sous ensinamentos. Dis

io Cf. Keith Randall, T%e Cafho/ic a/zd Co /zfer R(gbrmarfons, Londres, Hodder and

Stoughton, 1990, p.118.
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C cutiram as quest6es teo16gicas relacionadas mats de porto com suas

C respectivas concepg6es da religiio kristi. Procuraram n8o se envolver
C nas suti]ezas fi]os6ficas com que a esco]istica dos s6cu]os X]]]e X]V

C havia tratado e a do s6culo XVle XVll trataria tomas coma a predesti-

(: nagao, o livre ou o servo-arbftrio, a omnisci8ncia divina face aos futu

C; ros contingentes, etc.

(: Acabou decidindo-se, ao influxo de convergentes apelos(nota

( damente por parte de seu querido amigo Thomas More) e press6es

C (por parte dos doulores e autoridades eclesifsLicas) a publican o De

( /ibero ar&ifrf o. Informado de que o livro estava em preparagao, Lutero

C enviou-the carta datada de 15 de abril de 1524, apelando para que

C permanecesse neutro no conflito entry a Reforma e a c6pula cat61ica.
( "Contenta te em assistir coma espectador a nossa trag6dia. Pogo te

C apenas que nio publiques obras contra mim. De meu lado, abster-me-

C ei de escrever contra ti".ii A proposta ngo foi atendida: logo depois,

C Erasmo pub[icou o ]ivro anunciado.

C lIMesnard, pp. 43-44. Erudito notavel, mas levando aqui seu zell apolog6tico pda

C lgreja Cat61ica alum da que permiLiria o respeito a. objetividade Mesnard pratica-
:l monte identiHica a posigao de Erasmo a que logo mats syria assumida polos Jesus.tas

C ..M ais les menaced ne pouvaient rien conEre un homme qui voyait lui aussi son ideal

(. en peril Et cel id6alc 6tait le drapeau glorieux de I'humanisme chretien. Combe le
.. schisme quid'organisait de routes parts a travers le grand tumulte allemand, .Eras/ne
C d6 fondait d'abord I'Egllie . dent il avant parfaitement compris qu'en p6riode
C d'agitation elle est la seule planche de salut, la seule maTtr?sse de certitude, ce qu'il
/ . exprimait sous une forme paradoxale mats ftappante: 'SI I'Eglise adopts I'Arianisme
\- ou ]e P61agianisme, je I'adopterais camme elle" (carta a Pirrheimer, 19 de outubro
C de 1521). Se aprofundasse, com espirito mats objetivo, a anflise do alegado parado-
r"" xo, talvez encontrasse tragos das hesitag6es e dubiedades de Erasmo assinaladas por

;:l estudiosos menos apolog6ticos, coma Huizinga.

C

C
C
C

C
C
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Com uma introdugao e tr6s t6picos articu]ados em bongo e bem :)

argumentado arrazoado, haurido em sua notfvel erudigao bfblica, de- :)
fende, contra a tele de Lutero de que a Humanidade, pervertida polo )
pecado original, s6 pods esperar a salvagao eterna da grata divina, a I)

autonomic da vontade humana e portanto sua capacidade de alcangar, :)

sempre que ayudada pda rota razao, os m6ritos que a tornam digna da :.)

Redengao. No final da introdugao, recapitulando a posigao da questao :)

e antecipando as conclus6es gerais, deixa clara sua desafeigao pda :)

logomaquia teo16gica: "Metade de meu livro estarf concluida se con- =)

vencio leitor... de que melhor teria side n8o discutir estes assuntos I)

com demasiados pomlenores, principalmente em ptiblico..." . Rego- :)

nhece em seguida, com !ucidez e objetividade de grande erudito hu- I)

manista, "nio se poder negar que existem nas Santas Escrituras muito ')

numerosas passagens que parecem estabelecer definitivamente a dou- :)

trina do livre-arbftrio e algumas outras, ao contrario, que parecem ar :)

ming-la totalmente ''. Emanagao do mesmo e divino autor, o Espirito :J

Santo, o texto sagrado "nio pods entrar em contradigao consign mes- :)

mo". Desta constatagao 16gico-teo16gica infcre o plano do livro: "co- :)

megaremos por recensear os textos que confirmam nossa opiniao, de- :)
pris tental emos expjicar os que nos parecem contrgrios".': :)

O ponte mats forte de sua argumentagao pods ser resumido em I)

forma de uma redugao ao absurdo. As Escrituras continuamente con- :)

clamam o homem a cooperar com Deus. Que sentido terra tal apelo se :)

a vontade humana fosse inteiramente passiva? Coma poderia haven )

': Apoiamo-nos na cxcelente tradugao francesa de Pierre Mesnard, Erasme de )
Rotterdam, Essay s r /e /imre arbfrre, Alger, Editions Robert e Rene Chain, 1945. A ==

passagcm cicada (L6pico I b10), este nas p- 92-93. .\

)
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pecado sem capacidade de discernir entry o bem e o mal?i3 O zelo

pda propagagao da f6, a exaltagao da obra divina, nio devem it a
panto de tornar incompreensive] a salvagao de uns e a danagao de ou-

tros. Teologicamente, Erasmo sustenta uma posigao moderada.'' Re-

cusa unicamente a concepgao luterana de que a vontade humana 6 pas

siva e inoperante. Daf sua definigao do livre-arbftrio como a ''forma da

vontade humana pda qual o homem pods aplicar-se ou desviar-se de

tudo aquilo que o conduz a salvagao enema ''. i5

Lutero respondeu langando, em dezembro de 1525, o .De demo

..4rbfrrfo, sua obra maior e melhor preparada, em que ataca o
Behemotle de maneira extremamente contundente. Erasmo, delta vez

igualmente encolerizado, decidiu-se sem tardar a ''dar combats is fe-

ral".i7 Com pref acid datado de 20 de fevereiro de 1526, langou o pri-

meito loma do llyperaspisles adversus servum arbitrium Luferi (o

tcrmo gregg aspfsres significa eicHdo), replica cujo tom ngo 6 memos

13 A questao este bem sintetizada em "Fate, fortune, providence and human freedom'
de Antonini Poppi, capitulo 17 de T%e Ca/7z&rfdge Hfsfoly ofXe afssa/zce Phl/osophy,

'' Cf. Poppi, ib., p.663, nora 54
' Erasmo, ib., I b 10. 0 texto original diz "...vim humanae voluntatis, qua se possit

homo applicare ad ea quad perducunt ad aeternam salutem, aut ab iisdem avertere".
Mesnard traduz ''vim" por "pouvoir '' (op. cit., p.93)
16 Desde 1520, com efeito, Lucero referia-se a Erasmo atrav6s deste pqjorativo epf-
teto biblico. Cf. a excelente introdugao hist6rico-critica de Pierre Mesnard em sua ja
citada tradugao francesa do Z)e /ibe/"o ar&ifrfa, Alger, Editions Robert e Rend Chaix,
1945, p.43. Assim, na carta a Spalatin (de 9 de maid de 1521): "0 Behemot este
muito longs de conhecer a grata; em todos os sous escritos s6 tem em vista a paz,
mas n5o se preocupa em nada com a cruz '' e a Jacob Cubitensis (de 28 de maid de
1522): "A verdade 6 maid forte que a eloquencia, maid vale a inspiragao do que o
espfrito, a fe 6 superior a erudigao".
17'A fuse este na carta que enviou a J. Laski em 8 de margo de 1526. (Citada por
Mesnard, ib., p.70).
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virulento que o de Lucero, coma o mostra a passagem cicada (aproba-

[ivamentc) por Mesnard: "Mais vale ser uma dimples ovelha perdida

em seu rebanho do que conduzir um bando de porcos''.''

A tal ponto estavam exacerbadas as paix6es religiosas que, con-

siderando a replica insuficiente e cobrando promessa que Ihe fizera
Erasmo,t9 More, em carta datada de 18 de dezembro de 1526, dirigiu-

Ihe o seguinte apelo para que prosseguisse na ofensiva: "Que [u pos'

sas, antes de mais nada, completar o .Zliype/"aspis/es. Nio podes conce-

ber nada mais frutifero para todos do que asta obra, nem maid agradf-

vel aos amigos, nem maid belo ou necessgrio para ti. Estou certo de

que imaginas dificilmente a avidez com que today as pessoas de bem

esperam este obra; os maus, ao contrario, que estgo com Lutero ou te

detestam, parecem exultar e recuperar alento com tua demora em re-

tomar a pluma
Erasmo retomou-a, em todo casa, para responder ao amigo, a 30

de margo de 1527: ''Um e outro, tu e Tunstal,zt rivalizais em esforgo

20

8 Cf. Mesnard, ib., p.71. Em julho, publicou-se nova edigao do H);/2eraspisres, re-
vjsta polo autor.
9 Esclarecendo a More que tinha apenas respondido is crfticas de Lucero contra o

prefacio do De /fbe/"o arbifrfa, Erasmo acrescentara que ida refutar
as cdticas res

tantes de maneira mais elaborada("elocubratiora"). Cf. irasme de Rorrerda/zl ef
Z%onus .A/ore. Cor/'esponda/zce, Editions de I'University de Sherbrooke, 1985 op

;' Pouco menos de tr6s anos antes, quando Erasmo preparava o De /fhero czrbfrrfo,
tinham vindo da Inglaterra (''plus que d'aucun pays") apelos semelhantes, ''6manant
du roi ou s'appuyant sur I'autorit6 royale", enfatizando a zzrg /leia de que escrevesse
contra Lutero. Na primavera de 1524, enviou a Londres a primeira versgo do livro
tio esperado, que ccrtamente chegou is m5os de More . Luis Vives, em carta escrita
de Londres, a 16 de junho daquele ano, encorajou Erasmo a revisitar a Inglaterra,
mas pediu-the que ngo viesse antes de ter escrito contra "Aquele-lg ''( ib., p189).. .
'21 C;thbert Tunstal, helenista ing16s, 6 freqiientemente citado na correspond6ncia de
Erasmo e More.
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para que eu me arms de minha pluma contra Lutero. Que fazcr contra

dots amigos? O prazer de qualquer um doles bastaria para me determi-

nar a tudo que ]he agradasse, quaisquer que fossem as conseqtiencias.

Gostaria no entanto de que tal agro fosse empreendida antes pda ra-

zio do que polo sentiments. Estais persuadidos de que se me langar

inteiro ao ataque a Lutero, o gusto teri grande repercussao. Penso,

quanto a mim, que estaria apenas botando ]enha na fogueira ''. Mesmo

porque Cuthbert(TunsLal) "subestima espantosamenle as forgas delta
facgao" (dos luleranos) e, com certeira profecia: "Se eja (a seitz lute

una) pudesse ser dominada com palavras, eu tamb6m colocaria lada

minha energia para derrubf-la. Mas, falando francamente...temo que

logo o brazeiro inompa numa conf]agragao mundia]. E o que nos pre

param a inso16ncia dos manges e a desumanidade dos te61ogos''."
Mais adiante, atribui a. zelosa afeigao de More a insist6ncia com

que continua a incite-lo a prosseguir na inconveniente po16mica:

.tua amizade por mim ngo suporta a insolente alegria daqueles que

exultam porque aparentemente ngo tenho nada a responder a Lutero '

De qualquer modo, considerava haver "reduzido a nada" os argumen-
tos de Lutero. Para convencer o amigo, sintetiza os pontos essencials

do debate teo16gico: "Lutero s6 disp6e de dais basti6es: 'a lei ngo tem

outro efeito a16m de nos fazer conhecer ou melhor reconhecer o peca-

do' e 'o pecado de Adgo corrompeu tanto a massa do g6nero humano

que o proprio Espi.rito Santo nela s6 opera o mal ' . Acuado fora deltas

cidadelas, ele desabarf. Mas com que novas armas langar por terra al-

22 Carta de Erasmo a More, datada de Basi16ia, 30 de margo de 1527. Cf. Cortes.

Fonda/zce, op. cit., PP. 203-204.
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mana nio introduz nenhuma acr6scimo aos desk.gnios da Provid6ncia. .:)

E ontologicamente nula. =)

A convicgao de que os desk.gnios de Deus n o sdo impenetrgveis :)

para o Homem, de que portanto o abismo entry a Razio Divina e a )

Razio Humana nio 6 intrasponivel, contrap6e o humanismo rents- J
centista de Erasmo ao teocentrismo da reforma luterana e calvinista, 3

para o qual aquele abismo f intransponivel. Leitor apaixonado dos :)

BreEDs e dos latinos, para os quads a razgo 6 o que hf de mats divino i
no homem, Erasmo considerava que o pecado original pods ter obscu- :.)

recido, mas nio anujado a capacidade da raz5o anita de se elevar a :)
Razgo infinita. . . =)

Lucero, ao contrgrio, recusa-se.demo em seguida farc Calving, i
com major 6nfase e sistematicidade, a conceber o pecado coma uma ~i
brecha entry a Sabedoria e a Vontade de Deus. $eria absurdo supor :)

que a onipot6ncia divina pudesse ser contrariada pda liberdade huma- (1)

na. Para a Teologia protestants, nada, absolutamente nada, pods ocor- :)

rer contra os designios da Provid6ncia. Ao criar Li3cifer e ao friar 3

Adia, Deus nio apenas sabia que iriam pecar. Criou-os para que pe- \)

cassem, ja que syria inconcebivel que, sends onipotente, nio quisesse ::)

o que sabia, nio predeterminasse o que previa. Sem dtlvida, homo =)
Lutero salienta em seu comentfrio ao Salmo 51, a natureza humana :)

revolta-se contra a fatalidade legada peso pecado de Adia. Compreen ' :)

de-se que protests, acrescenta, mas dove maid ainda confessar a pda- e

vra divina que nos revela ''a impureza ou servidio da natureza ''. O pe- (1)

dado original permanece "oculto a todd mundi, nio sends revelado :)
por nossas forgas, raz6es e especulag6es, as quaid tendem antes a obs- =)

curecf-lo, atenua-lo, desculpa-lo"- S6 a palavra de Deus pods revels- V

lo. ''Crendo nesta palavra, confessamos que as coisas sio assim, em- -)

)
.)

)

J
3



C bona toda (nossa) natureza protests em autos brados, coma dove pro '

C tester". asta doutrina de Paulo, acrescenta, 6 "a maid diffcil de coda a

o Escritura ou teolagia, mas sem ela 6 impossivel que a Escritura seja
C corretamente entendida".26

C C) historiador Guillermo Fraile, que nio faz segredo da pouca

C: simpatia que Ihe inspira Lutero, sustenta que em sua "prodigiosa" pro

C dugan literfria "nio ha nada de interesse para a filosofia, salvo suas
C invectivas contra Arist6teles". Vincula este " escassa ou nula" impor-

C tfncia a "formagao e mentalidade... teo16gica e essencialmente noms
C najista" do monge rebelde.27 A parcialidade da avaliagao nos parcce

C evidente, mas reconhece ao memos que Lutero nio era indiferente em

C materia de Filosofia. Sua adesgo ao nominalismo, de pesto, 6 conse

(- qiiente: desde Abejardo, negar realidade aos universais vinha consti-
C tuindo o fermento da crftica a escolfstica.

C O desprezo pdas miniicias e arg6cias teo16gicas nio exclui, ob-

C viamente, o interesse pda Teologia enquanto hemienfutica do saber

C sabre Deus registrado nas Escrituras, nem por conseguinte sabre a
C condigao do Homem enquanto criatura de Deus, se seu destino este ou

C nio tragado de antemio por lada a eternidade. O debate a respeito da

C servidao(ou liberdade) do arbitrio e da predestinagao, suscitado pda

:l oa il:==lU: :=;£'£ " '"'w ::ll:! "': "««««:.«. . '. """'.-
,. c£6n, Madre, Biblioteca de Autores Cristianos, 1991, p.138

C
C

C
C
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convicgao fundamental da Reforma protestants de que, face a Deus, o )

homem nio se justifica por sous atom, mas por sua f6, erigiu se com )
efeito em divisor de fguas entry os adeptos do cristianismo reformado I)

e os cat61icos. Para aqueles, conseqiientemente, as obras humanas, :)

quaisquer que sejam, por melhores que paregam ser, estario sempre "'/

impregnadas pda insanfvel corrupgao do vemle que somos. S6 Deus :)
salva ou condena. '-/

Na diverg6ncia entry Erasmo e Lutero estavam portanto indis- I)

soluvejmente interligadas a concepgao sabre Deus e a concepgao sabre :)

a Humanidade. Antes de mais nada porque a liberdade humana este na :)

raze.o inversa da onipot&ncia divina. Se o homem 6 livre e se sua natu- -/

reza nio este corrompida, Deus abre-the a possibilidade da salvagao :)

eterna, mas quem se salva (ou se perde) 6 o pf6prio homem. Etta deft :)

sa do livre arbitrio, into 6, da capacidade humana de escolher o bem e :)

de se aproximar de Deus, pedra angular do cristianismo dc Erasmo, I)

era incompativel com a concepgao luterana da miseric6rdia divina -/

coma dom gratuity, absolutamente desvinculado de qualquer mereci- I)

menlo humana. Mas por isso mesmo, para resguardar a absojuta fiber- :)

dade divina de salvar ou condenar, Lucero grata a condigao humana =)

coma radicalmente viciosa, por ter fido radicajmente corrompida polo :)

pecado original. A confianga renascentista no homem contrap6e-se J

pris o anti-humanismo da Reforms protestante. Entregue a suas pr6- "'/

pdas forges, o homem este perdido, jf que sua vontade permanece pri- -l

sioneira do estado de corrupgao que o macula desde o pecado de Adio :)

e Eva. Ta] 6 o ensinamento da replica expjicita e contundenEe a confi- :)

anna erasmiana na natureza humana que Lucero desenvojveu no Z)e :)
Servo arbfrrio. "-'f

)
)
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Calvino, com mats &nfase ainda, sustenta que Deus 6 onipot6n-

cia absolute e portanto, que para ele, saber e querer sio rigorosamente
id6nticos. Por isso, criou o homem e antes do homem, Liicifer e toda a

raga dos anjos rebeldes, ngo somente sabendo que iriam pecar, mas

tamb6m predeterminando que pecassem. Syria com efeito inconcebi-

vel que Deus onipotente nio quisesse o que sabia, que nio predeter-

minasse o que previa. O dogma protestants da p/"edesri/zczgao consists

exatamente na identificagao da previsao com a predere/mfnafao: sa-

bendo tudo, Deus tudo quis, inclusive o Mal. Face a um mil&nio e

meir de arg6cias teo16gicas dos doutores da lgreja empenhados em

reconciliar a contradigao entre a onipot6ncia divina e a liberdade hu-

mana, os fundadores da Religiao reformada assumiram com radical

clareza o reconhecimento daquela e conseqtientemente a negagao
delta. Nada, absolutaaente nada, ocorre independentemente da vonta-

de divina.

Tal Deus, tal Humanidade. No cfrculo de fogo da especulagao

teo16gica, nio se pods valorizar a condigao humana sem limitar a con-

digao divina. E notavel, nests sentido, o equilibrio teo16gico-politico

da doutrina da grata divina pr6pria a lgrda Cat61ica, a meio-caminho,

como observou Johan Huizinga, do plano reconhecimento erasmiano e

da completa negagao luterana do livre-arbftrio.28 No 16xico poll.taco,

entendem-se por ''centristas'' as posig6es efetiva ou pretensamente

; Johan Huizinga, Eras/7z s and fhe Age or Rqlor/marion, Nova lorque, Harper and
Row, 1957, p.164: "The Catholic Church had on the point of free will reserved to
itself some slight proviso, left a little elbow-room to the consciousness of human
liberty u/oder grace. Erasmus conceived that liberty in a considerably broader spirit.
Luther absolutely denied it". Segundo F.X. Kiefl, citado por Huizinga, Erasmo ''with
his concept of free, unspoiled human nature was intrinsically much more foreign to
the Church than Luther '' (ib.cit., p. 165).
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equidistantes de extremos opostos. Face is press6es opostas do puma- -J

nismo renascentista e do anti-humanismo protestants, o dogma cat61i- {)

co reafirmou uma vez mats. coma havia frito em muitas outras crises :)

doutringrias de uma hist6ria milenar, seu "centrismo" teo16gico. Con- )

[ra o otimismo humanista, reiterou a imprescindibilidade da grata di- .)
dina. Com efeito, a redengao da condigao humana resulta da Encarna- :)

gao. Constitui portanto um dom gratuity de Deus, ao se fazed homem =)

em Crisco. Nio foia homem, peso juste exercfcio de seu ]ivre arbitrio, I)

que se elevou at6 Deus e sim Deus que, por designio de sua grata pro :)

videncial, assumiu e redimiu a condigao humana, abrindo-the a posse- I)

bilidade de merecer a salvagao eterna polo juste exercicio do livre- :)
arbitrio.29 Mas o reconhecimento delta possibijidade excjuio pepsi- I)

mismo anti-humanista da refomla luterano calvinista. Vale enfatizar :)

que o fundamento deste pessimismo este na concepgao luterana do :)

pecado original, "corrupgao tio profunda e perniciosa que nenhuma :)

lazio pode conhec6-ja, mas na qual devemos crer na base da revelaggo ::)
da Escritura: Salmo 51, Romanos 5, Exodo 33, G6nese 3".30 =)

29 Obviamente, estamos esquematizando, talxez demais, as sutilissimas e exaustiva ::)
monte minuciosas discuss6es patrfsticas, escolfsticas e neo-escolfsticas sabre os :l\
tomas da grata divina, do livre-arbi.trio, da predestinagao, etc. Envolvem notada- -/
monte as disdng6es entry a causa primeira c as causal segundas, entry o pr6vio co- C.)

nhecimento divine dos futures contingentes e a jndeterminagaojo arbitrio humana :)
an/es de escolher o bem ou o mal, etc. Esquematizando novamente, diremos que -/

para a ortodoxia cat61ica. ao conferir liberdade a Adia e a sous descendentes, Deus, :)

lpsolacro. estabeleceu a diferen?a entry seu saber e seu querer. Maid exalamente, ele I)
nio auer que os homens pequem, mas ao query-1os livres, liberou-os para pecan: O :l(
arguments se complica ainda mats quando consideramos o$ efeitos do pecado origi- :)
Eal sobre o livre-arbitrio... l:)
30 Lutero, ib.pp.92-93. . ,,-)

)
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C Vale enfim assinalar que ao enfatizar a onipot6ncia divina e con

C seqUentemente a justificagao pda grata (e ndo pelts m6ritos), o pro

C testantismo aproximou-se da grande religiao monoteista surgida na

C vizinhanga geografica e hist6rica do cristianismo: o lsli.3i Proximida

C dc sabre fundo da profunda diferenga que op6e os seguidores de

C Maom6 aos de Crisco. Falta aqueles a medfafdo(= Crisco, Deus feith

C homem). O Condo 6 a pa/aura de Deus revelada ao profeta. Deus

C permanece entretanto inacessfvel ao homem Nio ha quem por este in-

C terceda junta a Allah, o/z orenre. [r/lo e !/zd£vfsrve/, /vzfferfcordfoso

C mas tamb6m .fas/o e portanto tio pronto a punir quanto a perdoar. Mas

C o perdao, como mais tardy para os luterano-calvinistas, "nio pode ser

C obtido por m6rito; flui unicamente da grata de Deus, embora um ho

C mem posse fazer-se meiecedor do perdao por uma vida dedicada aa

t, servigo de Deus'

\'" 5- O Deus de Erasmo

tiP Jf para Erasmo, Deus 6 amor e sabedoria. Ngo 6, a rigor, abso-

i""" lutamente onipotente, jf que seu poder deixa aberta a esfera em que se

\"-- inscreve a livre escolha humana. Embora nio explicitado na argu-

C 31 O judd(smo, na verdade. 6 um monoteismo incomplete na medida em que scu

C Deus 6 nacfona/, isto 6. vinculado a uma comunidade e a uma lingua determinada.
,. contrariamente ao lsla, efetivamcnte universalista. Mas o uso pelorativo do termo,
\" naquela 6poca, conota o aspecto exterior e ritualfstico
C 32 Francis Robinson, Ar/as of/ Za/zzic World since /5C}0, New York, Oxford, Facts on
p..... File, 1982, p.28. O autor deste belfssimo atlas n5o 6 forte em teologia. Escapa-the
l\l que se tudo flui da grata divine, nenhum homem pods acumular m6ritos. A santidade
C poderg ser sinai da grata, mas de modo algum da ao homem direitos resgataveis na
/'" eternidade. Na verdade, tamb6m o lsl£i6 atravessado pda contradigao entry a oni-

pot6ncia divina e o m6rito humana.

C
C
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mentagao de Erasmo, que permanece no terreno da hermen6utica bi.-

blica, o pressuposto teo16gico de sua defesa e i]ustragao da ]iberdade

humana 6 a distingao entry a Sabedoria e a Vontade divinas. Luis de

Molina ida no final do s6culo XVI consagrar toda sua arg6cia metafi.-

sica para distinguir entry o saber natural e o ato libre de Deus, em a-

rima anglise, entry sua sabedoria e sua vontade. Aquela 6 maid infinite

que asta, ja que Deus babe judo (e portanto judo previu, inclusive a

rebeligo dos anjos e o pecado de Adao) mas nio quid tudo(nao quid o

pecado e o mal). Quid a liberdade. A discussio f intemlinfve]. Mas
nio nos parece possivel, sem argiicias sofisticas, negar que Deus pode-

ria ter criado os anjos e os homens Dizer

que criou-os livres para escolher entry o Bem e o Mal 6 fugir da ques-

tio dltima: porque Ihes deu o gosto do pecado?

O Deus de Erasmo, portanto, 6 eminentemente crista.o, no senti-

do o maid preciso do termo, aquele que denota os adeptos da religiao

pregada por Crfsfo, Deus frito homem. Lutero marcou fortemente seu

repadio a asta concepgao classificando-a homo ''verdadeira doutrina

page, que nio podemos tolerar". Se a confianga cat61ica nas forgas do

homem apes o pecado original fosse justa, prossegue, entio "Cristo
teria morrido em vao, porque no homem nio haveria nenhum dano ou

pecado polo qual ele teria devido morrer; ou entio teria morrido so-

mente polo compo e nio tamb6m pda alma, ji. que a alma syria sadia e

s6 o corpo estaria destinado a morte ''.''

Avesso is especulag6es teo16gicas, Erasmo nio se debrugou so-

bre as abissais raizes onto16gicas do male do pecado. Confiou, sem

restrig6es, na missio redentora de Jesus Cristo: o essencial, para ele,

)

)

]

)
)

)

33 Lutero, op.cit., 1992, p.94. Weimarana, 50, p. 223
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era a esperanga de redengao anunciada nos Evangelhos. Tanto mais
que nio concebendo, contrariamente a Lutero e a Calving, a condigao

dos descendentes de Adio homo inexoravelmente corrompida pda
pecado original, confiava na capacidade humana de se redimir a luz da

mensagem cristi.

Se 6 certs, como notam autores cat61icos, que ''ao pessimismo

radical do protestants'' o catolicismo responds que ''a natureza nio foi

complelamente viciada polo pecado",S4 tamb6m o 6 que s6 apes "ter

fido curada e transformada pda grata '', a condigao natura.I do homem

reconcilia-se com sua vocagao sobrenatural. O ''axioma '' ''Gratia non
to[[it naturam, sed perficit '' constitui um dogma fundamental do cato-

licismo, para o qual, portanto, o que este em jogo na grata divina ngo

6(coma querem Lutero e Calving) salvar o homem da natureza cor-
rompida, mas salvar a natureza da corrupgao."

Embora concebesse quest6es teo16gicas e filos6ficas decisivas

como a relagao entry a grata divina e a liberdade humana de maneira

frontalmente oposta a reforma luterana, Erasmo ngo deixava de ser um

heterodoxo reformador dos costumes e valores religiosos. A publica-

gao do .Z)e /ibe/"o arbi//"to amainou mas ngo suprimiu o zelo inquisito-

rial dos doutores e dignatfrios eclesifsticos reacionfrios, que continu-

avam a acusf-lo de ''ter botado o ovo que Lucero chocou ''. Desencade-

ada a reagao cat61ica ao protestantismo, nio era de criticos, mas de

militantes de cheque que careciam os representantes da ortodoxia.

s4 Cf. Chrfstas, A4anue/ d'hfsroire des religfo/zs(editado, com os necessgrios "nihil
obstat" e "imprimatur", por Joseph Huby), Paris, Gabriel Beauchesne, 1923, pp
1292-1293.

35 Cf. ibidem, p. 1293, onde vem citada a tess de Santo Irineu, segundo a qual "a
materia 6 suscetfvel de salvagao:
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Cercado de reservas e desconfiangas, o erasmismo nio tardou a ser

perseguido, notadamente na Espanha.
A heterodoxia de Erasmo tinha muitos antecedentes na longa

hist6ria da luta pda fixagao do dogma cat61ico. No que se refers a. :)

confianga na capacidade da pr6pria Humanidade em acumular os m6- J

ritos que a fazem digna de salvagao e portanto na autonomia da vonta-

de, capaz por suas pr6prias forgas de se livrar do pecado, seu mais no- -l

tivel antecessor foio mange Pelagic (360-440), mats conhecido pda

heresia associada a seu name(pelagianismo). Pelfgio este para Eras

mo como o rolo de pergaminho para o livro impresso e como a solidio

do monge asc6tico para o intense debate intelectual travado peso letra-
do renascentista. Amboy coincidem, entretanto, num panto decisivo: o

pecado de Adgo nio corrompeu a Humanidade. Portanto a salvagao do

homem e, no plano 6tico, sua capacidade de discernir o bem, nio estio

na czbso/ufcz depend6ncia da grata divina. Por ter apregoado asta con- J

cepgao numa 6poca em que o dogma cristio ainda nio se havia conso-

lidado, Pelagio passou a Hist6ria como o chafe de uma heresia. Por ter J
se abstido de desafiar o ''Partido '' cat61ico-romano num ponto progra- -/

mftico tio fundamental quanto o da Redengao da Humanidade pda J

Encarnag:io de Deus, Erasmo nio ultrapassou a fronteira entry a hate- J

rodoxia e a heresia.

As posig6es se modificam, entretanto, quando passamos do pla-

no teo16gico ao plano 6tico. O humanismo cristio de Erasmo, en- -J

quanto sintese da ilustragao renascentista e da renovagao da mensagem -J

evangfjica, constituiu (ou teria constitufdo se tivesse vingado) o mais ~/

abrangente ponte de equili.brio entry o desespero filos6fico de Lutero e :-)

de Calving (repadio a natureza, convicgao de que os desfgnios divinos

sgo impenetraveis e portanto de que 6 irremedifvel a visio entry a Ra- -/

)

)
)
)
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L zio infinita e o Entendimento finite) e os desmandos da hierarquia
( ica[61ica que rebaixara a ff a um rita exterior, hip6crita e supersticioso,
\-., quando nio eivado de neo-paaanismo

(- 6- O humanismo erasmiano: religiao ou utica?

: Enquanto sintese da ilustragao renascentista e da renovagao da

,. mensagem evang61ica, o humanismo cristio de Erasmo foi portador de

..um novo ideal cultural, incorporando a16m, evidentemente, da ilustra-

: gao renascentista e da reforma dos costumes eclesifsticos, uma reno-

:l vagao 6tico-humanista do cristianismo.

'- E sobretudo asta renovagao que constitui o conte6do essencia]

' de seu proleto. A revolugao de Erasmo, entrdtanto, nio triunfou. Mais

'' exatamente, como notou Lucien Febvre no clfssico .Le .prob/ame de

:./'f/zc/"oycz/zce czzz Xy7 sfacle, ''do ponto de vista hist6rico, Erasmo apa-

rece como um vencido; Lutero e Loyola, como vencedores''.36 Signifi-

:l.cativamente, asta apreciagao aproxima Erasmo de outro ilustre venci-

:do, que foi um de sous melhores amigos, Thomas More. A religiao de

:Utopia, coma a sonhada por Erasmo, era simp]es, to]erante e ]ivre. Se

:aria meramente ut6pica? E Erasmo syria tamb6m um utopista? Tudo

;depends do que entendermos por utopia. Para Lucien Febvre, em todd

. casa, a questao aponta para um proUeto que o curio do processo hist6-

:lrico atropelou: a religia.o humanista baseada na ''fllosofia do Cristo '
;unindo ''o espfrito de livre e cri.tico exams oriundo da Renascenga e o

;espfrito de adesgo respeitosa e confiante ao dogma, de quala lgreja

(~ 36 Lucien Febvre, Z.e prob/ante de /'incroyance aH XP7 sIZe/e, Paris, Alban Michel,
1968, P.281

C
C

C
C

C

(

C
C
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brava sua forma tradicional e sua unidade". Este proleto sofreu, com aJ
ruptura de Lutero, "um eclipse brusco e completo", vale dizer, foi eli- :)
minado da cdna hist6rica. -'

At6 o fim, "at6 o fracasso definitivo de suas tentativas de media- J

gao", Erasmo continuou pregando uma reforma espiritual que pemli J
tisse aos cristios de today as escolas sentirem-se irmaos, sem antago- ll)

nismos nem anftemas e que, repudiando as sutilezas in6teis, as curio- J

sidades sup6rfluas, as dedug6es, interpretag6es e construg6es tio uri- -./

nicas quao aleat6rias de uma leologia enfatuada de si pr6pria, unifi- :)
casse as boas vontades e as consci6ncias retas em torno de um n6mero ..-J

bem pequeno de formulas". A ''utopia '' erasmiana, sugere com razio -/
Lucien Febvre, consists exatamente na tentativa de substituir as futile- :)

zas escolg,sticas da teologia pda simplicidade da utica cristi. Pouco ...;

importava para ele, que o Espirito Santo "procedesse do Pai ou do Fi- :)
]ho. ou do Paie do Filho". "0 essencial era fazer frutificar em si os :)

dons do Espfrito: amor, alegria, bondade, pacifncia, f6, mod6stia e I)

manter no coragao a fonts vivificante de uma vida moral esponta-J

Definitivamente, portanto, o utopismo de um pensador de gran- J

de estatura, como Erasmo, cuja perspectiva se argue mais a16m de seu J

tempo hist6rico, consistiu em defender a id&ia de uma religiao baseada I)

na utica e ngo no dogma teo16gico. Se houve ''oportunismo '' em sua -''

ruptura com Lucero(album certamente hf de ter havido, ja que foi sob :)

forte pressao das autoridades eclesifsticas que se decidiu a escrever o -J

Z)e [i&ero arblfrfo) nio houve, em momento album, renOncia a suds J

id6ias e convicg6es essenciais. O que maid o desapontou em Lucero foi J

:' ib.. PP 282 283. =)

)
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C exatamente, coma Ihe disse na carta de 1 1 de abril de 1526, que mar-

C . cou a ruptura final entry ambos, haven conduzido, com seu "tempera-

C menlo arrogante, insolence e sedicioso", "o globo inleiro a uma dis-
C c6rdia ruinosa".S8 Nada maid estranho 1l filosofia crista, homo Erasmo

C a entendia, do que a intolerincia e a guerra.3P Lucero estava mais preo-

CPcupado com a f6 e com a igreja do que com a filosofia cristg. Mas im-

C putar-the a responsabilidade principal pda "disc6rdia ruinosa" que

C dilacerou a cristandade f ocultar o longs e lagubre cortejo de raivosas

C disc6rdias e cru6is vio16ncias tio frequented em sua hist6ria.

(-. Por mais justa que nos parega a acima mencionada observagao

C de Lucien Febvre de que, considerado em seu tempo hist6rico, Erasmo

C aparece coma um vencido, ao passe que Lutero e Loyola figuram
C como vencedores, devemos complete-la e nesta medida restringi-la,

C com outra constaLagao, sugerida pele proprio Febvre e fortemente en

C fatizada tanto por Pierre Mesnard quando por Johan Huizenga

C Para Mesnard, "a realeza espiritual", a "absoluta supremacia que

C este escritor isojado, este monde pobre e andarilho...exerceu sabre seu

C s6culo" desafiam nossa compreensao. Com efeito, a influ:ncia de Eras-

C mo foi "a mais considerfve] que um homem de ]etras logrou exercer na

C Europa"; perth deli, a influ6ncia de Voltaire "ngo pasha de um reflexo

C enfraquecido".40 Mesmo descontando exagero explicgvel pele apaixo-
c- nado erasmismo de Mesnard, nio h£ d6vida de que, para um ''vencido

C o impacts de suas id6ias foi extraordinariamente profundo, amplo e du-

C, 38 A tradugao em ingles desta carta este reproduzida em anexo ao arima citado

C E'asml#s and rhe age of RIJbrmarf an de Huizinga. pp 239-242.
\'"'- 39 Ver sobre este panto o artigo de Roberto Romano "Erasmo e a guerra'', Premfs-
C .as. Caderno 3, abril de 1993 pp. 52-69

C 'o Pierre Mesnard. Z.'esior de fa philosophic po/i'rfq e au XVr n2c/e, op cit., pp. 86-

C
C

87

(
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radouro. O que nos lava a examinar mais de porto em que sentido se pods "J

Relativamente a Lutero, a resposta 6 clara: ele venceu antes de -J

mais nada porque fundou uma nova religiao, ao passe que a tio const- -/

derfvel influ6ncia exercida por Erasmo nio chegou nunca a constituir-'
o centro de articulagao organica do movimento cultural e rejigioso que -/

inspirou. Quando a Loyola, a questao 6 maid complexa. A rebejiio lu- :)

terana e a conseqiiente ruptura da unidade religiosa do Ocidente cds- -J

tgo exerceram inevitfvel efeito de polarizagao entry os partidarios da -J

Reforma, levados a se concentrar no polo protestants a tal ponto que'-J

os dais termos tornaram-se praticamente sin6nimos (quando se diz -/

Refomta sem outra especificagao, denota-se o protestantismo) e os da J

fileiras em torno do trono de Sio Pedro. Estes, para enfrentar aqueles, -J

precisavam de militantes de choque, coma os soldados de Cristo arre- -l

gimentados por Loyola, e nio de criticos mordazes dos maus costumes -"/

eclesifsticos e defensores da concordia e da tolerfncia, coma Erasmo e -/

os erasmistas.4i Ao ocuparem seu posto de combats nests confronts -/

bipolar, os jesus.tas contribui.ram com muita efici6ncia para o rearma- -/

ments ideo16gico do catolicismo, no momento em que este desenca- -/
deava, no Conch.lio de Trento, sua contra-ofensiva teo16gico-polftica. t--/

Mas exatamente por constitui.rem uma tropa de elite do catolicismo no -/

confronts com o protestantismo, CIGS s6 foram benvindos onde e l-/

quando a 16gica do enfrentamento se imp6s a da coexist6ncia pad.fica. -J

l:w :i! i-nili=i'ia:: :i isi
al medieval, hispano-cristao, de cavalaria ''. Huizenga, op.cit., p. 1 89
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'£ Olde e quando, ao contrfrio, predominou a vontade de pacifica

C gao (coma na Franca do final do reinado de Henrique ml e no de Hen-

C pique IV), os jesuitas suscitaram a aversio que inspiram os que langam
(l:combustivel num inc6ndio. Ja Erasmo triunfaria onde e quando suas

C id6ias encontrassem na atmosfera do humanismo ilustrado o clima

( propicio para seu florescimento. Seu pensamento, cbmo nora Pierre
'i Mesnard, exerceri constants influ:ncia "ao longo dos s6culos XVI e

{ XVll em todos os meios cat61icos onde a llama humanista pemlane

Cceu singularmente ardorosa e em particular na Espanha, profunda-

{ menLe marcada pda tradigao erasmiana".42 asta influ:ncia estcndeu-se

C tamb6m aos meios protestantes, sensiveis, apesar dos pesares e a des-

C peito de judo que os separa da ilustragao erasmiana, ao que Mesnard

f chama o evarzge/!smo de Erasmo: "regenerar o homem purificando a

(' religiao e batisando a cultura".43 Ainda segundo Mesnard, a influ6ncia

C po](rica de seu "idealismo" (por oposigao a do realismo maquiavelia-

f no) fez-se sentir atrav6s da recolocagao da "nogao de bem comum

t no campo das especulag6es politicas", em concorr6ncia com "a razgo

f de Estado que Maquiavel ]hes tinha ]egadd por principio"-a

l-' Tamb6m Huizinga, na conclusgo de seu estupendo estudo sabre

\ Erasmo, pergunta porque "ele permaneceu tio grande". A questao 6

C pertinente: sous proUetos e esperangas fracassaram, fazendo-o "retirar-

( se assustado daquela tremenda luta, que ele corretamente chamou de

Z: tragfdia". No "ousado e veemente" s&culo XVI, seu ideal de "modera-

{ gao e tojerfncia" aparece deslocado. Do panto de vista da posteridade.

{ a "erudigao litergria latina, para ele a epitome de toda cultura verda-

f ::lll;ll HIE isbn ;;;:;;:l':i ';:? :\ .:, -"

C
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comium, o elogio da loucura, data de 1509, quando ele completou qua- It

renta e tr6s anon. Mas do mesmo modo que marcou, contra Lutero, os ..r

limited de seu apego a causa da reforma do cristianismo, voltou-se ''':
tamb6m, em 1528-1529, contra o que Huizinga chama ''os excessos do '-(

humanismo '', a saber ''seu paganismo e seu pedante classicismo ''.'' ''4

Sem exagerar o alcance deste novo e iiltimo combats ideo16gico em d

que um Erasmo jf sexuagenfrio, mas na plena forma de sous recursos {
intelectuais, tornou a colocar, coma o fizera alguns anos antes contra -/

os protestantes, sua pluma a servigo da ortodoxia cat61ica, parece-nos 4'

importante evocar, ainda que concisamente, o conte6do de seu escrito 'lipo

maid notfvel desta faso, o Cicero/2fa/zus. ''

Nfo hg. latinista que nio se tenha longamente debrugado sabre :?

os discursos e os diflogos filos6ficos de Cicero Os do s6culo XVI ld:
tanto ou maid que os outros. Ora Erasmo foi um dos maiores latinistas

J''
')

deste s6culo em que des Cram muitos e bons. Em 1528, ele publicou :3

um volume cujo tftulo completo era De Recfa /afi/zi g/"czecfgae ser/7zo- ~-l

Bits pronui'tciation,e Des. Brasil'ti Roterodallli Dialogue. Eiusdent Dia- :!

torus cui tltulus CICERONTANUS, site, De optimo geltere dicendi "}
czlnl czZjfs non/zu//is guo/"u/m /li/z{/ /zo/z esf /zovus. Em dais anon, de mar- -\

go 1528 a margo 1530, o Cfcerdnfa/zus, entry reimpress6es e reedi- l<

gags, foi publicado 7 vezes, acompanhado de estudos filo16gicos como 3'

o que figure no tftulo da I a. edigao (sobre a prontincia correta dos ter- -un

mos gregos e latinos). .'
Ngo foram certamente os estudos filo16gicos, embora densa- ..{

monte eruditos, mas a diatribe contra os fanfticos de Ci.cern, que ashe- :

gurou a Erasmo este novo sucesso literfrio. cicero/zia/zus ngo 6, po- l=

51 Huizinga, ib., p.170. :]
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r6m, mora diatribe. Sem dQvida Nosoponus, o personagem que encar

na, em todos os sous ridicules, a ciceromania da ilustragao renascen-

tista, 6 fortemente criticado, ao bongo do diflogo, por Hip61ogo( tam

b6m admirador do grande letrado romano, mas mats admirador de
Cristo) e sobretudo por Bu16foro, que, homo sugere o name, 6 portador

do panto de vista de Erasmo. Mas o diflogo, coma observa Pierre
Mesnard, anuncia em seu duplo tftulo(Cicero/liam s Jive Z)e 0/2ffmzo

ge/zero dice/zdi") dois tomas distintos, a saber um estudo crftico do

movimento humanista e uma peoria da imitagao apontando para uma

nova arte orat6ria ''.': Atrav6s da crftica dos cicer6manos, representa-

dos por Nosoponus(personagem inspirado do latinista frances Chris

tophe de Longueil, Longojius nas letras),S3 Erasmo empreende a revi-
s5o cri.tice da Ret6rica legada pda Antiguidade Clfssica com o objeti-

vo de ''mostrar como realmente podemos imitar Ci.aero colocando sua

muito alta eloqu6ncia a servigo da piedade cristg''.S4 Objetivo sem dii-

vida coerente com a inspiragao da atividade intelectual de toda sua

vida: recentrar a llustraga.o renascentista na Revelagao cristg. Mas

nests ponto a biografia erasmianamente ir6nico-cri.tina de Huizinga
nos parece melhor retratar Erasmo que a douta mas apolog6tica eras-

mologia de Mesnard. A 6nfase principal do Cicero/zfanas este porta na

52 Mesnard, Z.a p/zf/asap/zfe c/zrZrie/z/?e, op. cit., p. 259
53 Erudito humanista apaixonado por Cicero, Longueil havia polemizado com Eras-
mo em 1519. Huizinga, sempre atento is fraquezas de seu biografado, comenta que
Erasmus in drawing Nosoponus had evidently, in the main, alluded to one who

could no longer reply: Christopher Longolius, who had died in 1522'' (ib., p.172). O
belo critico, no casa, 6 manifesLamente excessive. Que Longueil tenha inspirado o

personagem Nosoponus, reconhecem-no todos os erasm61ogos. Mas a polemica en-
try o cicer6mano frances e o humanista crrtico holand6s vinha se travando hf muitos
anon, tendo atingido o climax em 15 19.
54 Mesnard, ib., p. 262
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cri.rica ao Humanismo entendido homo fim em sie na conseqiiente ''p

pregagiio de uma subordinagao sem reserves da ejoquancia profana is -J

eternal e transcendentes verdades da Rejigiao. Em relagao aos Addgl- :)

os, ao .EZogio da Loacu/"cz e a tantos outros escritos militantemente -/

humanistas e implacavelmente cri.ticos dos costumes eclesiasticos, os -)

escritos de 1528-1529 parecem mesmo configurar, coma sustenta1l

Huizinga, uma ''guerra contFa os Humanistas e os Reformadores'', que ,!

levou ''o velho Erasmo pda trilha da reagan... para longs do humanis- l£'
mo''..''Em seu combats contra o purismo humanista, ele anuncia ante- .J

cipadamente ("foreshadows") um Cristianismo puritano"." !
Admitindo que envelhecendo, Erasmo tornou-se reaciongrio, l?

interessa-nos menos avaliar o tamanho desta virada a direita do que 'J

examinar em que medida afetou o legado maior de sua obra, a saber, a :{

si.ntese entry a erudigao renascentista e a renovagao da mensagem 6ti- -J

co-religiosa do cristianismo. ll(

Se colocarmos a questao do ponto de vista da biografia intelec- J '

dual de Erasmo, constataremos uma tensio constants entry a criltica -.f

humanista e a apologia do cristianismo, em que predomina, at6 os -J
anos 20, o espirito crftico e, a parter da ruptura com Lutero, o espirito --J

apolog6tico. Considerando que em 1520 Erasmo completou cinqtienta '-/

e quatro anon (ou cinqUenta e um para os que, coma Mesnard, atribu- ":=

cm Ihe 1469 e nio 1466 homo ano de nascimento), nio se pods dizer l{
que seu ardor critics tenha side apenas juveni]. Definitivamente, o ba- Ux

nal esquema bio16gico em dais ou iris tempos existenciais (juventude :!

turbulenta, maturidade equilibrada, velhice timorata ou, simplesmente, -/

arroubos da mocidade e prudencia do adults experience) explica muito :<

55 Huizinga, ib., p.173. -)
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C pouco a trajet6ria do grande humanista que foi tamb6m um fervoroso
\-, cristio.

C Muito maid pertinentes, para compreend6-la, nos parecem os

C dais fatores apontados por Huizinga: a ambigtiidade psico16gica de um

( indivfduo tio intensamenle sintonizado com seu tempo que se pode

C perguntar se algu6m melhor do que ele exprimiu o espirito deste tem

C po mas tarnb6m demasiado cioso de sua liberdade individual para se

( comprometer a funds com "obrigag6es que pudessem se tornar alge-
C mas',56 e. sobretudo, as turbulfncias desencadeadas pda rebeliio de

( Lucero, que cojocaram Erasmo em ama do muro, pier, em ama de

C uma barricade sob o faso cruzado dos cat61icos e dos protestanles

C Vimos que acabou saltando da barricada para o lada cat61ico e atiran-
( do nio somente em Lutero mas tamb6m nos ciceronianos suspeitos de

( neo-paganismo. Mas o fez por raz6es de forma maier: terra preferido

C permanecer homo o festejado e universalmente (isto 6, na Europa

t coda) admirado renovador intelectual do aut6ntico cristianismo.Talvez,

C maid do que reaciongrio, tenha se tornado amargo e n2o tanto pda

(- velhice ou por ter fido conslrangido a tomas partido, a ocupar seu lu-

C gar na barricada cat61ica, mas por ter visio fracassarem sous dois mai-

C o.es objetivos, aqueles, em todd casa, polos quads maid se tinha batido

Cenquanto intelectual cristio: a refomla rejigiosa dentro da lgreja cat6-

C luca e o triunfo da concordia e da paz na cristandade. A Reforma lute-

( una cindiu a cristandade, abrindo um periods de guerra religiosa que

( se estenderia muito a16m de sua matte. A intolerincia e o 6dio religio-

C sos, o fogo das batalhas, os inc6ndios e devastag6es de uma guerra ci-

C 5' A ekpressao 6 de Huizinga, ib.. p 126. O capftulo XIV de seu livro, "Erasmus's
r,. Character", pp. 1 17-129, cont6m notgveis anflises psico16gicas

C
(
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vil continental compuseram um diab61ico cenfrio que constituia a ne-J

gagao mesma de tudo que Erasmo havia almejado e esperado. -J
Os iltimos anos da vida de Erasmo foram carregados de triste--/

zas. Talvez a maior de todas tenha sido o tragico destino daquele quay
era a outra metade de sua alma. A partir de 1529, movido polo cfeito

combinado da vontade de divorciar-se da rainha para, casando-se com-'

a amante Ana Boleyn, lorna-la rainha da Inglaterra e de se p6r a frenteJ

de um cristianismo nacional, religiao do Estado ing16s e nio dos Esta-'-'

dos do Papa, Henrique VHI chocou-se com a incorruptilvel oposigao de

Thomas More, que tant6s servigos Ihe prestara, coma cat61ico con--'l
victo. na luta contra Lutero. Contrariar frontalmente um monarca de

vocagao absolutista implicava em aceitar o risco de ser condenado a.'

morte. Destitufdo em 1533 do cargo de chanceler, processado em se-

guida por crime de alta traigao, More foi executado em julho de 1535.
No m6s anterior, John Fischer, outro grande amigo ing16s, sofrera p-

das mesmas raz6es o mesmo marti.rio. Erasmo recebeu a nob.cia em

Basi16ia (Bale), para onde havia retornado.. Em 1 533, tentara, peta til-

tima vez, promover a reconciliagao e a reunificagao dos cristaos, pu '

b\\condo a Explanatio symbols apostolot um e a De sarciertda Ecclesial
co/zcordfa (sabre o restabelecimento da concordia na lgreja). O trfgico-'r
fim de Fischer e de More ter-the-f mostrado, com muito cruel ironia, a

ineficfcia daquele esforgo. Sobreviveu por6m apenas um ano mats,'

morrendo em Basi16ia em julho de 1536.
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