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A DOUTRINA COSMOLOGICO/SOTERIOLOGICA 
~ ~ 

ONTOLOGICO/MATERIALISTA DUALISTA MANIQUEISTA 

RESUMO 

Dr. Marcos Roberto Nunes Costa 1 

Universidade Cat6lica de Pernambuco (UNICAP) 

Fundado na Asia, no seculo III, por Mani, o maniqueismo se constituia, do ponte de vista doutrinal, 
numa gnose que misturava principios das seitas/religioes orientais, especialmente do Zoroastrismo e do 
Budismo, da Filosofia Grego-Romana e do Cristianismo. Sua tese fundamental consistia na afirma.yao de 
dois principios ontol6gicos do mundo: o Bern ou a Luz, representado no sol, e o Mal ou as Trevas, per
sonificado na materia. Desse dualismo ontol6gico nascia uma cosmologia/soteriologia que apresentava a 
hist6ria da salva-;ao do mundo em tres tempos: o primeiro, inicial, engloba as origens c6smicas dos dois 
principios e seus primeiros afrontamentos. 0 segundo, medic, e o tempo da mistura entre os dois Reines, 
que se caracteriza pela queda de uma parte da Luz na materia, bern como, e o tempo da cria-;ao dos seres 
no universe. Enfim, o terceiro, final, marca a liberta-;ao de todas as particulas da Luz imbricadas nama
teria, com o retorno da Luz ao reino do Pai e a queda definitiva da materia no inferno. 
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ABSTRACT 

Founded in Asia, in the third century, by Mani, manicheism constituted, by itself, in a doctrinal view
point, in a gnosis that mixed oriental principles of sects/religions, specially from Zoroastrism and Budism, 
Greek-Roman Philosophy and Christianism. His basic thesis consisted of statement of two ontological 
principles: Good or Light, presented by the sun, and Evil or Darkness, personified in matter. From this 
ontological Dualism arose a cosmology/soteriology that presented the salvation history of world in three 
moments: the first-one, initial, embodies the two principles cosmic origins and their first conflicts. The 
second-one, medial, is the mixture time is characterized by the downfall of one the Light parts in the mat
ter, as well as it is the universe being creation time. At last, the third-one, final, marks the liberation of all 
Light particles, imbricated in the matter, meaning the Light return to Father's kingdom and the matter's 
definitive downfall into the hell. 
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1 MANI E AS ORIGENS HISTORICAS DO MANIQUEISMO 

0 maniqueismo foi fundado por Mani, urn monge asceta que nasceu em 14 de abril de 216 
d. C., na aldeia rural de Nahar-Koutha, distrito de Mardinu, localizada entre os rios Eufrates e 
Tigre (nao muito distante da atual Bagdad), na Babi16nia do Norte)2• 

Professor de Fi1osofia Patristico/Medieval da UN! CAPe do INSAF-Recife-Brasil, Lider do Grupe de Es
tudos e Pesquisas em Filosofia Antiga e Medieval-GEPFAM!UNICAP/CNPQ, Presidente da Comissao Brasileira 
de Filosofia Medieval-CBFM. 

2 Cf. TARDIEU, [s.d.], p. 5. Informa9oes igualmente confirmadas por RIES, 1980. p. 199. 
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Segundo alguns comentadores, os maniqueus embelezaram a hist6ria de Mani fazendo 
uma analogia:com a hist6ria de Jesus Cristo, uma vez que consideravam Mani como o envia
do, o profeta anunciado por Cristo. Assim sendo, ao seu pai, Pattig ( ou Patteg), deram uma des
cendencia nobre, como fazendo parte da linhagem dos Arsacides, a exemplo de Jose que era 
proclall}ado como descendente da antiga familia real de Israel, conforme narra Polotsky: 

Mani, enquanto babilonico, era sudito do imperio persiano; na realidade, ele era tambem 
de origem iranica:, por parte de sua mae e provavelmente tambem por parte do pai ele era 
aparentado com a familia da casa real dos Arsacides3. 

Igualmente, por analogia cristianizante, segundo Michel Tardieu, deram a mae de Mani o 
nome da mae de Jesus: Maryam4• Bern como, a semelhan<;a das narra<;5es da infiincia de Jesus, 
onde constam a partida do casal Jose e Maria de Nazare para Jerusalem, e dali para o Egito, 
os pais de Mani teriam emigrado de Hamadam para al-Madain, e dali para Nahr-Kuthi. Por fim, 
uma outra semelhan<;a, e que, a exemplo de Jesus, pelo menos para o catolicismo, Mani e filho 
unico. 

Ainda segundo Michel Tardieu5, seguindo a enciclopedia arabe de Ibn al-Nadim, durante 
o tempo em que esteve em al-Madain, o pai de Mani, Pattig, freqiientava uma casa de idolos, 
provavelmente dos Sabeus, onde imperavam praticas licenciosas. Porem, urn certo dia, este 
ouviu uma voz que o ordenava a abster-se de carnes, vinhos e a seguir uma rigorosa continencia 
sexual. 

A aparic;ao se repetiu por tres vezes ate que, urn certo dia, este resolveu seguir a ordem e 
mudou de religiao, juntando-se a urn grupo dos helxassaitas, que segundo Daniel-Rops, 

eram discipulos dum certo Helxassai ou Aleixo, que, no reinado de Trajano, pretendeu 
ter recebido, dum anjo com a altura de cern quilometros, a revela<;iio duma doutrina es
tranha, em que se Iigam, na mais extraordinaria amaigama, praticas judaicas, dogmas 
cristaos e praticas da magia6. 

Entretanto, so aos quatro anos de idade, seu pai o levou para morar com ele na comuni
dade dos helxassaitas, onde, segundo Puech, entrou, pela primeira vez, em contato com os prin
cipios gn6sticos e cristaos que essa seita comportava os quais, mais tarde, vao influenciar na 
forma<;ao de sua nova religiao: \ 

Em uma comunidade desse tipo onde, creio, formou seu pensamento e amadureceu sua 
voca<;ao, devemos considerar que o Cristianismo --ou ao menos, uma certa imagem de 
Cristo e dos ensinamentos evangelicos- exerceu, desde o principio, se nao decisiva, ao 
menos profunda influencia sobre Mani7• 

Na idade de 12 anos, em 01 de abril de 228 d. C. Mani foi visitado pela primeira vez por 
urn anjo mensageiro do Reino da luz que !he anunciou as primeiras Boas Novas de sua futura 
e nova religiao. 

Mas como Mani era ainda muito novo, ap6s a primeira apari<;ao do anjo mensageiro este 
permaneceu entre os helxassaitas, apesar deja ter come<;ado a manifestar seu descontentamento 

3 POLOTSKY, 1996. p. 26. Ja PUECH, 1988, p. 169, diz: «Parece que ele pertencesse, se nao da parte do 
pai (Pati, Pattichios, Patecio) ele mesmo originario de Hamadan (antiga Ecbatana), ao menos da parte materna (Mar
yam?), a uma familia principesca, aparentada com a dinastia dos Arsacides». 

4 Maryam para TARDIEU, [s.d], p. 7, e RIES, 1980, p. 1999 e Marjan para PETERSON, 1951, p. 1959. 
5 Cf. TARDIEU, [s.d.], p. 8. 
6 DANIEL-ROPS, 1960, p. 60. 
7 PUECH, 1979, p. 205. 
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para com estes, levando-o, inclusive, a ser acusado de ap6stata, por estar preparando- uma nova 
religiao. 

A qui, mais uma vez, para Michel Tardieu, o intervalo entre a primeira e a segunda apa
ri9ao do anjo mensageiro, que se caracteriza pelo periodo de amadurecimento de Mani para as
sumir a missao, e mais uma alusao a vida de Jesus, pois, 

da mesma forma que Mani-menino copiava Jesus-menino, o jovem Mani discutindo com 
as autoridades da sua comunidade imita o Jesus das controversias anti-judaizantes refe-
ridas pelos Sin6pticos8. . · 

Finalmente, doze anos ap6s a primeira apari9ao, o mesmo anjo mensageiro reapareceu a 
Mani e revelou-lhe OS rnisterios insondaveis e !he deu ordens de proclamar a verdade divina. 

Dois anos depois da segunda apari9ao do anjo, em 242, com 26 anos de idade, Mani tomou 
consciencia de sua missao e come<;ou a anunciar a nova fe. 

Pouco tempo depois de iniciar sua missao, Mani foi expulso de sua terra natal. A partir de 
entao, percorreu varios paises, tendo propagado sua religiao por toda a Asia, na india e, fi
nalmente, na China, onde conviveu por dez anos, entrado em contato com algumas religioes 
orientais, como, por exemplo, o budismo, as quais teriam grande influencia em seu pensamento 

Trinta anos depois deter sido expulso de sua terra natal, em 272, mudou o contexto poli
tico e Mani foi convidado a retomar a Babilonia pelos seus adeptos, que !he prometiam mel
hores dias. Mas, dois anos depois, mudou novamente o contexto politico e o novo Rei, Bahram 
I, iniciou uma campanha de ca<;a e persegui<;oes aos maniqueistas. Finalmente, em 277, Mani 
foi encarcerado na cidade de Gundeshiihpur, na Susiana, e, depois de 26 dias de prisao, se
guindo a tradi<;ao, crucificado e esfolado, provavelmente em 26 de fevereiro de 2779, com ses
senta e urn anos de idade, tendo sua pele exposta em urn templo dos arianos 10

. 

Aqui, mais uma vez,.J. P. Asmussen, nos alerta que, a exemplo dos demais dados da vida 
de Mani, os maniqueus, por processo cristianizante, descreveram o martirio e crucifica9ao de 
Mani a exemplo da morte de Cristo, quando diz: 

Sem duvida, a crucifica<;ao de Mani, de que falam seus discipulos, e uma assemelha<;ao 
deliberada a morte de Cristo, o que vern confirmar a importancia de Jesus para o siste
ma maniqueu. Se Cristo, o doador por exceHlncia da gnose, morreu na cruz, Mani, a 
maior personalidade entre todos os redentores, tinha que softer o mesmo destino 11

. 

Porem, sua seita nao morreu com ele; Mani, diferentemente de Buda, Zoroastro e Jesus 
Cristo, que nao escreveram nada, deixou alguns escritos, comumente chamados de Escrituras 

8 TARDIEU, [s.d], p. 20. 
9 PUECH, 1988, p. 174, dlz haver grande controversia acerca da data datal «crucifica9iim> de Mani. Segundo 

este, o historiador. W.B. Henning, afirma ter sido entre os dias 14 de fevereiro e 2 de mar90 de 274. H.H. Schaeder, 
por sua vez, a coloca entre o dia 19 de janeiro e 14 de fevereiro de 276 e, finalmente, S. H. Taqizadeh, a transfere 
para o dia 26 de fevereiro de 277. 

; 10 Cf. DANIEL-ROPS, 1960, p. 566 e HAARDT, 1984, p. 417. Ht RIES, 1980, p. 200, diz que «eles decapi-
taram seu corpo e expuseram sua cabe9a nas portas da cidade, no anode 277». BARDY, 1926, p. 1864, por sua vez, 
diz que «ele foi esfolado, decapitado, empalhado e enviado a Dschoundisbour, a nova capital dos reis da Persia, no 
anode 277». Ja VANNINI, 1989. p. 20, dizque «depois de uma 'paixiio' de vinte e seis dias, que os maniqueus cha
mam pelo termo cristiio de 'crucifica9iio', morreu Mani em 27 de fevereiro de 277; seu corpo foijogado aos ciies 
e seus seguidores perseguidos, mas apesar disto, o maniqueismo se propagou rapidamente do Mediterraneo ate a 
China». 

II ASMUSSEN, 1973, p. 571. Da mesma opiniiio e LISSON, 1984. p. 869, comentado a crucifica9iio de 
Mani, diz: «Os discipulos falam da crucifica9iio de Mani, mas niio passa de uma alusiio a crucifica9iio de Cristo, 
com testemunho de seu martirio, mas niio e verdade que seja urn fato hist6rico» e PUECH, 1990, p. 437: «Os 26 
dias de sofrimento no carcere e crucifica9iio de Mani niio passam de uma alusao a paixao e morte de Cristo. Igual
mente, diz HAARDT, 1984, p. 418: «A morte de Mani e denominada, com apoio na paixao de Cristo, crucifica9iio». 
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Maniqueias ou Canon Oficial que deveria ser seguido pelos membros de sua Igreja e uma gran
de quantidade de discipulos. Em pouco tempo, a nova religiao propagou-se rapidamente nao 
so na Asia, mas tambem na Europa, des de a Dalmacia ate a Espanha, e na Africa 12. 

2. A DOUTRINA COSMOLOGICO/SOTERIOLOGICA DUALISTA MANIQUEIA 

Os maniqueus estavam preocupados em responder a uma simples pergunta: como e pos
sivel compatibilizar os males presentes no mundo: as injusti((as, as desgra((as, os 6dios, as pes
tes, as calamidades, as miserias dos homens, os defeitos das sociedades, e muitas outras, com 
a bondade de Deus? Ou seja, Deus-o Bern, pode ser causa do mal? ou devemos admitir a urn 
outro ser, tao poderoso quanto Ele, a causa do mal? 

Essa preocupa((ao maniqueia em achar uma resposta que, ao mesmo tempo, resolvesse o 
problema do mal e salvasse a incorruptibilidade de Deus, encontramos claramente, em uma 
passagem das Confissoes, onde santo Agostinho, referindo-se ao tempo em que esteve envol
vido com o maniqueismo, diz: 

Com efeito, quando meu espirito se esfon;ava por voltar a fe cat6lica, sentia-se repelido, 
porque a opiniao que formava da fe cat6lica nao era exata [ ... ]. Parecia-me injusto crer 
que nao tivesseis criado nenhum mal do que acreditar que proviesse de V6s a sua natu
reza tal qual eu imaginava. Com efeito, o mal aparecia a minha ignorancia, nao s6 como 
substancia mas como substancia corp6rea, ja que a minha mente nao podia formular a 
ideia senao de urn corpo sutil, difundido pelo espa~o [ ... ]. Daqui deduzia eu a existencia 
de uma certa substancia do mal que tinha a sua massa feia e disforme -ou fosse gros
seira como a que chamam terra ou tenue e sutil como o ar- a qual eu julgava ser o es
pirito maligno investindo a terra. E porque a minha piedade, como quer que ela fosse, me 
obrigava a crer que a bondade de Deus nao criou nenhuma natureza rna, estabelecia eu 
duas substancias opostas a si mesmas, ambas infinitas: a do mal mais diminuta e a do 
bern mais extensa. Deste principio pestilencial provinha as restantes blasremias (Conf, 
v; 10, 20) 13. 

Tentando resolver tal dilema, os maniqueus vao construir uma doutrina ontol6gico-cos
mol6gico-soteriol6gico-dualista que isenta Deus de todl!, responsabilidade pelos males exis
tentes no universo, e o homem pelas maldades praticadas indivi~ualmente, a qual passaremos 
a apresentar. 

2.1. 0 primeiro tempo: a origem ontol6gica dos dois reinos 

0 maniqueismo come((a sua doutrina anunciando a existencia ontol6gica de dois princi
pios originantes: de dois mundos ou duas naturezas, conforme declara Agostinho, criticando
os, em o Sabre a Natureza do Bern: 

12 Sobre a larga e n\pida expansao do maniqueismo ver, especialmente: RIES, 1980, p. 200-201; BARDY, 
1926, p. 1864 a 1872 e PUECH, 1990, p. 438-441. Maiores informa96es sobre a vida de Mani e a forma9iio hist6-
rica do maniqueismo, ver nossa obra: COSTA, 2003, especialmente o cap. 2, intitulado «Mani e as Origens Hist6-
ricas do Maniqueismo», p. 25-38. 

13 lgualmente, mais adiante, diz: «Donde me veio querer eu o mal e nao querer o bern? Quem colocou e se-
meou em mim esta semente de amargura, se tudo quanto sou, foi criado por meuDeus, que e suavissimo? (Conf, 
VII, 3). Sobre os motivos que levaram Agostinho a abra9ar o maniqqueismo por cerca de nove anos e a rejeita-lo e 
critica-lo, mais tarde, depois de convertido ao cristianismo, ver nossas obras: COSTA, 1999. 215 p. e COSTA,.2003, 
429p. 
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1 

Se os maniqueus quisessem refletir, sem que urn zelo funesto os levassem a defender o 
seu erro, e se temessem a Deus, niio blasfemariam impiedosamente ensinando que ha 
duas naturezas, uma boa, a que chamam de Deus, e outra rna, niio criada por Deus (De 
nat. bani, I, 41) 14, 

ou seja, dois principios ontologicos, e nao dois deuses, conforme diz o bispo maniqueu Faus-
to, em debate com Agostinho: 

E certo que confessamos dois principios, mas a urn chamamos de Deus e ao outro ma
teria (hyle), ou para utilizar uma expressiio comum e freqiiente, dem6nio (Contra Faust. 
man., XXI, 1)15• 

0 primeiro, o Reino da Luz, situado «no alto», e a casa do Pai da Grandeza, cidade da paz 
e de uma beleza incompanivel, conforme narra Agostinho em o Contra a Epistola que os Ma
niqueus Chamam de Fundamento: 

Sobre o primeiro imperio da Luz, domina Deus, o Pai, tambem chamado Pai da Luz, eter
no por sua origem santa, magnifico no seu poder, verdadeiro por sua essencia mesma, sempre 
feliz na sua propria etemidade, contendo em si a sabedoria e os sentidos da vida (Contra. ep. 
quam man. voc.fund., I, 13). 

Apesar de parecer ser de natureza espiritual, ou ser assemelhado ao Deus do Cristianis
mo, o deus do maniqueismo e totalmente diferente. Primeiro, ele e de natureza fisica, urn ser 
corp6reo, que ocupa espa~o, embora nao tenha uma forma humana, finita e limitada, mas in
finite e ilimitado. 

Em decorrencia disso (segundo), os maniqueus tinham uma concep~ao panteista de deus, 
onde as suas emana~oes sao da mesma substancia dele, ou como diz J. P. Asmussen: «0 Pai 
da grandeza se identifica com as suas emana~oes, do mesmo modo que estas sao identicas entre 
si»16. 

«Abaixm> do Reino da Luz, ou seja, 

ao lado desta terra ilustre e santa se encontra a terra das Trevas, profunda e imensamen
te grande, onde habitam os corpos ignorantes, ra<;a pestifera. La se encontram as trevas 
infimas, errlanadas do mesmo principe e vis como ele [ ... ].No seu interior sopram os ven
tos terriveis e violentos com seu principe. E a regiiio corrompida pelo fogo com seus che
fes e suas na<;oes. No centro, encontra-se urn pais cheio de obscuridade e fuma<;a, onde 
demanda a soberania terrivel deste mundo, rodeada de cinco principes, que com ele for
mam uma cabe<;a e urn corpo unico (Contra ep. quam man. voc.fund., I, 28). 

Assim sendo, esse segundo reino -Reino das Trevas- e identificado no maniqueismo 
com a noite, ou trevas: noite da materia, do erro, da morte, da came e do desejo. Seu nome pro
prio e a Materia, Hyle. 

Para os maniqueus esses dois reinos: o da Luz -o Bern-e o das Trevas -o Mal-, sao 
incriados, ou co-etemos: Com forme palavras de Puech: 

No principia do mito cosmol6gico, no 'Momenta Inicial' ou 'Anterior', ha uma dualidade 
radical e inteira de duas 'Naturezas', de duas 'Substancias' ou 'Raizes': a Luz e as Tre-

14 Ja, em outras obras antimaniqueias agostinianas, aparecem outras nomenclaturas, como, por exemp1o, no 
Contra Fort. man. I, 14, Agostinho fa1a de «duas substiincias»; no De mar. Eccl. cath. et mor. man., II, 2,5, no Con
tra Felic. man. I, 17 e Contra ep. quam man. voc.fund. I, 13, de «dois reinos», e ainda no Contra Felic. man. I, 17, 
de «duas terras» ou «dois mundos»; no Contra Fort. man. I, 22, fa1a de «duas raizes». 

15 GARCIA BAZAN, 1978, p. 238, chama a aten9ao de que os maniqueus nao aceitam que se use o epiteto 
«Deus» para referir-se a materia, apesar desta ser urn principio originante com poderes identicos aos do Deus da Luz. 

16 ASMUSSEN, 1973, p. 574. 
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vas, o Bern eo Mal, Deus e a Materia. Cada urn desses e em si mesmo urn 'Principia', 
sendo incriados, autonomos, eternos; cada urn de potencia igual. Enfim, esses niio tern 
nada em comum, mas se opoem em tudo17• 

Igualmente, por terem principios identicos e independentes, cada urn tern identica poten
cia. Assim, por exemplo, ambos tern poder de criar, ou melhor de emanar, e na luta cosmica 
medem fon;as em pe de igualdade. 

2.2. 0 tempo medio: as cria~toes ou emana~toes 

0 tempo medio, por sua vez, e dividido em tres momentos: 

2.2.1. Primeiro momenta: o Homem Primordial 

Segundo o mito maniqueu, os dois Reinos nada conheciam urn do outro, ate que, urn dia 
(atemporalmente), o principe das Trevas viu o espetaculo admiravel e esplendido da Luz, bern 
superior a ele, daf, invejoso e enraivecido, foi ate os confins do Reino da Luz e provocou urn 
grande tumulto, transrormando os cinco elementos da materia em cinco criaturas ou emanac;:oes 
suas, ou seja, conforme nos informa Santo Agostinho, «da fumac;:a, nasceram os animais hi
pedes; das trevas, as serpentes; do fogo, os quadnipedes; da agua, os animais que nadam; e do 
vento, as aves» (Contra ep. quam man. voc.fund., I, 28), e se lanc;:ou com seus cinco filhos con
tra o Pai da grandeza. 

0 Pai da Grandeza, por sua vez, vendo-se atacado, faz surgir, por emanac;:ao de sua pro
pria substiincia, o Homem Primordial ou Originario, tambem chamado de Segunda Grandeza 
do Reino, a quem ordena que saia, com seus cinco filhos: eter, ar, luz, agua e fogo, que for
mam sua armadura, em combate contra as forc;:as das Trevas. 

No curso do combate, o filho do Pai da Grandeza (o Homem primordial) e vencido, en
tregando-se aos inimigos, os arcanjos do Mal, que o fazem prisioneiro, sendo sua alma devo
rada pela materia. Portanto, para o maniqueismo, de forma panteistica, o Homem Primordial 
e alma do Pai, ou uma parte da substiincia luminosa de Deus que esta cativa na materia. 

2.2.2. 0 segundo momenta: o Espirito Vivificador \ 

Prisioneiro, entretanto, segundo o mito maniqueu, o Homem Primordial voltou a cons
ciencia, que havia perdido, enterrada nas Trevas junto com sua Alma, e dirigiu por sete vezes 
uma prece ao Pai da Grandeza. 0 Pai ouviu sua suplica e fez surgir dele mesmo uma segunda 
emanac;:ao, o Espfrito Vivificador ou Amigo da Luz, ou Grande Arquiteto - Terceira Grande
za do Reino- que com seus cinco filhos: o 'Omamento de Esplendor' (inteligencia), o «rei 
da honra ou Magnificencia' (ciencia), o 'Rei da Gloria' (reflexao), o 'Adamas-Luz' (pensa
mento) eo «Portador' ou 'Om6foro' (consciencia)», se dirigiram a regiao das Trevas, baixan
do ate os abismos do inferno profundo, descobriram o Homem Primordial absorvido pelas Tre-
vas, e seus cinco filhos. ' 

0 Espfrito Vivificador toma, entao, o Homem Primordial pela mao direita e o liberta das 
garras e da ira do Principe das Trevas. Mas o Homem Primordial, ao ser salvo, deixou para tras 
os seus cinco filhos misturados a materia, ou seja, parte de si mesmo, conforme narra Puech: 

17 PUECH, 1995, p. 32. 
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0 Homem Primeiro sobe, em triunfo, ao 'Paraiso da Luz'. Todavia deixa de si, ainda pri
sioneira das Trevas, a sua 'armadura', a sua 'alma' ou uma parte da sua 'alma', dele 
mesmo 18. 

2.2.3. 0 terceiro momenta: o Terceiro Enviado e Jesus 

Mas, como nem toda a Luz estava salva, o Pai da·Grandeza realizouuma terceira ema
nac;ao, o Terceiro Enviado ou Grande Espirito, Quarta Grandeza do Reino, que veio continuar 
a obra de Salvac;ao. 0 Terceiro Enviado, por sua vez, adota a bela e majestosa forma femini
na de Virgem da Luz, ou Mae da Vida, que, na sua desnudez radiante, excita os desejos car
nais dos arcanjos do Mal (dem6nios); que expelem seu esperma. Uma parte do esperma sobe 
em direc;ao a luz e outra cai sobre a terra umida, fecundando-a, dando origem as arvores e aos 
animais, dentre eles a primeira dupla de seres humanos: Adao e Eva. 

E e, nos planos de libertac;ao dos seres humanos, ·que entra em cena urn quarto persona
gem-Jesus, quarta emanac;ao do Pai da Grandeza ou Quinta Grandeza do Reino, 

. .urn libertador -segundo santo Agostinho--, para lim par as almas boas (ani mae bonae) 
do erro e para salva-las <;lo estado de mescla (commixtio) e libenl-las daservidiio (Con
tra Fort. man., 1,1). 

.J 
Para o maniqueismo, Jesus eo respbnsavel em transmitir a Adao e Eva, e seus descen-

dentes, a grande mensagem ou grito de libertac;ao -a gnose-, s6 que, diferentemente do Cris
tianismo, os maniqueus o entendiam sob tres figuras ou aspectos. Ou melhor, os maniqueus 
davam tres nomes a Jesus, cada urn refletindo uma dimensao ou func;ao, mas, no fundo, trata
se de uma s6 entidade: Jesus -uma emanac;ao do Pai da Luz-, responsavel por libertar as par
ticulas da luz manchadas e aprisionadas na materia desde a luta inicial entre o bern e o mal. 

Assim sendo, numa primeira figura que se encontra nos escritos maniqueus, Jesus apare
ce como nome de Jesus Esplendor ou Rei da Luz. Nesse primeiro aspecto, a-hist6rico, Jesus 
Esplendor e urn Ser transcendente e c6smico, o criador da gnose. Ele e o Grande Pensador, ou 
a Grande Inteligencia ( o No us) encarregado de instituir a mensagem da gnose ou o grito de li
bertac;ao a toda humanidade. 

Entretanto, como alerta Erik Peterson19, nesse primeiro momento, trata-se ainda de urn Ser 
etereo, o Nous ou Inteligencia, e que nao pode ser confundido como Jesus Cristo hist6rico, o 
qual veremos logo adiante. 

Nessa primeira figura, a salvac;ao se faz pela ac;ao direta na inteligencia do homem, pelo 
espirito. Pois, como a alma do homem esta alienada no corpo fisico, que e prisao e carcere, res
ponsavel pelo estado de inconsciencia do homem, o Salvador-Jesus Esplendor, exorciza-o, re
velando-se a si mesmo. Seus olhos ou sua consciencia se abre e este se reconhece, salvando
se a si mesmo. Ou seja, o Salvador, ao salvar o homem, sal va-se a si mesmo, o que significa 
que ha uma concretizac;ao do mito do «Salvador-Salvado». 

A partir de entao, o homem recebe a faculdade de reconhecer a mescla de sua condic;ao 
humana, a dualidade essencial que sua condic;ao humana implica, na qual a alma se sente ate
rrorizada pela materia, origem infernal de seu corpo que e maldic;ao. E essa tomada de cons
ciencia de sua propria condic;ao humana traz, tambem, uma revelac;ao da ciencia do mundo: a 
origem e o destino do universo. 

18 PUECH, 1995, p. 38. 
19 PETERSON, 1951, p. 1963. Igualmente diz POLOTSKY, 1996, p. 74: «No maniqueismo, o Jesus Es-

plendor vern acima da barreira do tempo, espa9o e de todo limite hist6rico: a sua figura e urn complemento mito-
16gico do conceito de Nous». 
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E ai que aparece urn segundo aspecto, ou sob uma segunda figura, em que Jesus e chamado 
por <<.Jesus Partibilis», ou Jesus Cruz da Luz, ou, ainda, Jesus Vivente ou Sofredor, conforme 
diz Puech: 

.Esta parte consubstancial de Deus, mesclada em todos os corpos, e curiosamente Iigada 
:ia erva, as sementes, aos troncos e frutos, as arvores, sufocada pela carne, esta 'Alma Vi
vente' vern assimilada, com o simbolo grandioso, a personagem do Jesus Partibilis20. 

Ou'seja, para os maniqueus, em seu panteismo grosseiro, a alma e parte (particulas-Jesus 
Partibilis) de Deus que est:i presente em todos os corpos materiais, esses acreditavam que e na 
materia, ou neste mundo que se da o calvario de Jesus. Por isso chamam, tambem, essa segunda 
figura de «Jesus Cruz da Luz». Ou e no mundo que assistimos, a todo momento, a paixao e a 
crucificar;ao de Jesus Cruz da Luz, na materia. Nesse momento, Jesus e uma Luz c6smica, 
atemporal, espalhada no ar ambiental, responsavel em libertar as centelhas da Luz prisionei
ras na materia. Aqui, tambem, mais uma vez, Erik Peterson21 observa que ainda nao se trata da 
figura do Jesus Cristo hist6rico, mas das particulas da luz espalhadas no mundo material. 

Finalmente, uma terceira figura, agora hist6rica, e Jesus Cristo, o filho do Pai, revestido 
numa forma humana, que veio ao mundo, no pais dos judeus. 

E Mani investe na dimensao hist6rica de Jesus como fundamento ou justificativa de sua 
missao. Afinal de contas, os principais destinatfuios da propaganda maniqueia eram os cristaos. 
A esse publico, pois, os maniqueus procuravam acomodar-se ao maximo. Por isso revestiam 
toda sua propaganda de uma roupagem crista. 

Em urn dos escritos antimaniqueus agostinianos, o Contra Felix Maniqueu, por exemplo, 
encontramos uma amostra de como Mani fundamenta-se na pessoa de Jesus Cristo, como o 
profeta que o antecedeu e veio preparar sua vinda. Tese que sera duramente criticada por Agos
tinho, conforme aparece ja no inicio do debate: 

Agostinho perguntou: Se Jeres algo deste c6dice que tenho em minhas miios, a carta de 
Mania que chamais 'do Fundamento', poderias reconhece-la como tal? 

Felix disse: Reconhe~o-a 
Agostinho replicou: Toma-a tu mesmo e Je. 
Havendo tornado o c6dice, Felix leu: 'Mani, ap6stolo de Jesus Cristo, por pro

videncia de Deus Pai. Eis aqui as palavras saiutares que emanam da fonte viva e perene. 
Quem as ouve e primeiramente as crer, e logo cumpre o que ordena, nunca estara sujei
to a morte, antes bern desfrutara de uma vida etema e gloriosa. Com efeito, ha de ser con
siderado justamente ditoso quem tenha sido instruido por este divino conhecimento: Ii
bertado por ele permaneceni na vida sempiterna'. 

0 Bispo Agostinho disse: Tens reconhecido com certeza a carta de vosso Mani? 
Felix respondeu: Tenho-a reconhecido. 
Agostinho: Prova-me, entiio, como esse Mani e ap6stolo de Jesus Cristo. Pois nunca 

Iemos seu nome no Evangelho dos ap6stolos, e conhecemos quem foi ordenado para ocu
par o posto de Judas, o traidor, a saber, o Santo Matias. E todo mundo sabe quem foi cha
mado desde o ceu pela voz do Senhor: e' ap6stolo Paulo. Prova-me, portanto, que esse 
Mani e Ap6stolo de Cristo, como se atreveu a escrever isto no come~o de sua carla.[: .. ] 
(Contra Felic. man., I, 1)22 . 

20 PUECH, 1995, p. 46-7. 
21 PETERSON, 1951, p. 1963.0 mesmo tipo de observa9ao Heita por FREITAS, 1991, p. 611. Cf. tambem, 

DE LUIS, 1986. p. 55. 
22 Cf. TERZI, 1937, p. 13: «Se o nome de Mani nao figura no numero dos Ap6sto1os, como dizAgostinho, 

e1e porem estava sinceramente convicto de ser o ap6sto1o de Jesus Cristo». 
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Como se ve, Mani se via como enviado por Cristo, tanto e assim que, segundo Agostin
ho, uma das principais obras de Mani, a «Carta do Fundamentm>, comec;a nos seguintes ter
mos: «Mani, ap6stolo de Jesus Cristo pela providencia de Deus Pai [ ... ]» (Contra ep. quam 
man. voc. fund., I, 5), por isso seus escritos e de seus seguidores estao recheados de expressoes 
neotestamentarias. 

A presenc;a de citac;oes neotestamentarias nos escritos maniqueus (especialmente de tex
tos paulinos) e tao grande que alguns comentadores chegaram a denominar o maniqueismo de 
«heresia paulina», principalmente aqueles que defendem ser o mesmo uma gnose crista23 • 

Entretanto, se por umlado os maniqueus supervalorizavam o Novo Testamento, por outro 
desprezavam e ridicularizavam o Velho Testamento, conforme narra Santo Agostinho: 

Costumam os maniqueus vituperar as Escrituras do Antigo Testamento, as quais ignoram; 
e com essa recusa, aos cat6Iicos debeis e iniciantes na fe, que nao encontram como res
ponder as suas argucias, os enganam e zombam deles. Nao ha Escritura que facilmente 
nao pode ser censurada quando a manejam aqueles que nao a compreendem (De gen. 
contra man., I, 1, 1 )24. 

Mas, afinal, 0 que OS maniqueus nao aceitavam no Velho Testamento? 
Nos escritos antimaniqueus, encontramos basicamente tres pontos apresentados por Agos

tinho como problematicos aos olhos dos maniqueus: em primeiro Iugar, uma larga rejeic;ao as 
explicac;oes criacionistas da Biblia, por meio da qual questionavam a criac;ao do mundo por urn 
ato livre de Deus, a partir do nada, e do homem como imagem e semelhanc;a de Deus. Para eles, 
esse ultimo ponto implicava dar a Deus uma forma antropom6rfica, o que era urn absurdo, pois 
isso significava encerrar Deus em urn corpo humano, limitado e finito, conforme palavras de 
Agostinho: 

Sobre esta questao costumam os maniqueus p6r urn grito no ceu com vas e insensatos 
discursos, e zombam de nos, porque cremos que o homem foi feito imagem e semelhan~a 
de Deus, e atendo-se a nossa figura corporal, perguntam: acaso Deus tern nariz e 
dentes e barba e entranhas e todo o restante que em n6s e necessaria? Com razao, pois, 
dizem que supor tais coisas em Deus e ridiculo, ainda mais, e impr6prio; portanto, 
negam que o homem foi criado a imagem e semelhan~,:a de Deus (De gen. contra man., 
I, 17, 27). 

Para os maniqueus, Deus e urn ser corp6reo, mas ilimitado e infinito. Em segundo Iugar, 
questionavam a conduta moral dos patriarcas, principalmente por praticarem a poligamia, que 
lhes parecia destituida de racionalidade cientifica, com aparentes contradic;oes etico-morais, ou 
seja, a falta de uma explicac;ao racional para o problema do mal, o que levaria Evans a dizer: 

A maior dificuldade do maniqueismo em Ier a Biblia estava em aceitar o conteudo do An
tigo Testamento 'como digno de estudo serio. Nao s6 na 1inguagem, mas tambem em sua 
descri~,:ao do comportamento de Abraao, Isaac, Jac6, Moises e dos que vieram depois25 . 

23 A esse respeito ver PUECH, 1995, especialmente capitulo intitulado «Sao Paulo e os Maniqueus na Asia 
Central», p. 141 a !54 e GARCiA BAZAN, 1978, especialmente t6pico intitulado «Corpus Paulinum», p. 172 a 
185. 

24 Igualmente, come9a o Sabre as Costumes da lgreja Catblica e as Costumes dos Maniqueus: «OS mani-
queus usam principalmente de dois artificios para seduzir aos ingenuos e passar ante eles como mestres: urn, a cen
sura das Escrituras, que entendem ou pretendem entender muito mal; e o outro, a fic9ao de uma vida pura e de con
tinencia adminivel» (De mar. Eccl. cath. et mar. man. I, I, 2). 

25 EVANS, 1995, p. 28-29. 
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0 maniqueismo, ao contnirio do Velho Testamento, como uma gnose ou ciencia, ou uma 
religiao-ciencia, buscava dar uma explicac;:ao racional do universo e da vida, principalmente do 
problema do mal, conforme diz Puech: 

No maniqueismo a consciencia e, de fato, presen«;a iluminante do Espirito, do Nous -
o elemento salvador- na alma -o elemento a ser salvo. De tal modo essa confere a 
alma, unida aos dons intelectuais, a gnose, como, no gnosticismo, a consciencia e cien
cia 26. 

Por fim, afirmavam os maniqueus haver uma descontinuidade ou grande contradic;:ao entre 
o Velho e o Novo Testamentos. E o que vemos, por exemplo, no Contra Adimanto Maniqueu, 
quando Agostinho comec;:a a obra, rebatendo as criticas do maniqueu Adimanto o qual asse
verava haver uma contradic;:ao entre o texto do Genesis: «No principia fez Deus o ceu e a terra» 
(Gn. 1, 1-5), e as palavras do Ap6stolo Joao, que diz: «0 mundofoifeito por Ele eo mundo 
niio o conheceu» (Jo 1,1 0). Ao que retruca Agostinho: 

No cumulo da ignorancia OS maniqueus pensam que 0 texto da Lei se opoe ao Evangel
ho. Argumentam que no Genesis esta escrito ter Deus feito por si mesmo o ceu, a terra 
e a luz, enquanto no Evangelho se le que o mundo foi feito por Nosso Senhor Jesus Cris
to (Contra A dim. man., 1 ). 

Para os maniquehs, as duas Escrituras tinham autores diversos: enquanto o Novo Testa
mento tinha por autor o Senhor Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Antigo Testamen
to era obra de satamis, o principe das trevas. Conforme diz Terzi: 

Os maniqueus impugnavam a concordancia entre o Velho Testamento e o Novo. Defen
diam que o Deus do Velho Testamento nao era o Deus verdadeiro, mas o principe das tre
vas. 0 Novo Testamento diziam ter sido falsificado por aqueles que queriam inserir a lei 
dos judeus na fe crista27. 

Quanta ao Novo Testamento, apesar de interpreta-lo de forma diferente dos cat6licos, sao 
poucos os pontos que os maniqueus questionavam; dentre eles, a genealogia de Jesus, que tern 
como conseqiiencias, a negac;:ao do nascimento de Jesus atraves da Virgem Maria. Mani, fun
damentando-se em palavras do proprio Cristo, como, «Quem rri<,'! recebe, recebe Aquele que me 
enviom> (Mt. 10, 40; Lc 10, 16; Jo 13, 20), «Eu nao vim para cumprir a minha vontade, mas a 
vontade daquele que me enviou» (Jo. 6, 38) e muitas outras, afirma ser Jesus uma emanac;:ao 
da Luz adormecida na materia, urn Espirito Luminoso. E se Jesus nao p6de ter nascimento hu
mano, muito menos teve morte na cruz28, como diz Agostinho, citando os ensinamentos de 
Mani: 

Pois Cristo, posto que nem nasceu, nem mostrou aos olhos humanos carne verdadeira, 
senao simulada, tampouco sofreu paixao, senao que a simulou (Contra ep. quam rna~. 
voc. fund., 8). 

Tambem, discordavam dos cat6licos quanta a composic;:ao ou quanti dade de livros do Novo 
Testamento, acrescentando a este certos textos ap6crifos, como, por exemplo, o evangelho do 

26 PUECH: 1995, p. 26. 
27 TERZI, 1937, p. 65. 
28 Cf. O'MEARA, I 954, p. 87, diz: «Os maniqueus tinham uma repugniincia toda particular em crer no nas-

cimento virginal de Cristo e em sua morte sobre a cruz». 
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suposto ap6stolo Tomas, citado pelo bispo Fausto, no Contra Fausto Maniqueu XXX, 4, onde 
faz referencias aos «feitos dos ap6stolos Pedro, Andre, Tomas e Joam>. 

Segundo Garcia Bazan, .os livros ap6crifos, «Feitos dos Ap6stolos Pedro e Andre», foram 
escritos por urn tal Simao Samaritano e atribuidos aos verdadeiros Ap6stolos Pedro e Andre. 
Simao Samaritano, o Mago da Samaria, conhecido como «falso ap6stolo», e apontado pelos 
primeiros padres da Igreja cat6lica (especialmente para Sao Justino Martire Santo Irineu de 
Lyon) como o primeiro gn6stico cristao. Ja «Os feitos do Ap6stolo Joiio» ou «0 Livro Secre
ta de Joiio»; atribuido a esse ap6stolo, foi escrito pelo gn6stico cristao Satumino de Antioquia 
(117-138), discipulo de Menandro de Samaria, que por sua vez foi discipulo de Simao Sama
ritano29. 

Portanto, como observa Manuel da Freitas30, apesar dos maniqueus afirmarem a histori
cidade de Jesus Cristo, como urn dos profetas que veio preparar a vinda de Mani, o Paracleto · 
responsavel pelo processo final de libertac;:ao, para eles, Jesus Cristo era apenas uma das ema
nac;:oes ou manifestac;:oes corp6reas do Jesus Esplendor, que se manifestou igualmente em ou
tros profetas, como, Seth, Enos, Henoc, Noe, Sem, Abraao, Buda e Zoroastro, tal como Cris
to, vieram preparar a vinda do Paracleto final (Mani) em suas regioes. Ou seja, na doutrina 
maniqueista, Cristo e'igualado a mesma categoria de Buda e Zoroastro. Todos esses enviados 
sao uma replica humana do Salvador ---o Nous, enviados para preparar a vinda de Mani, o ul
timo dos profetas, conforme diz Robert Haardt: «Mani se entende a si mesmo como o 'selo dos 
profetas', como o Paracleto enviado por Jesus Cristo (Jo. 14,16,26; 15,26;16,7), como o pre
dicador da finale universal revelac;:ao divina»31 . 

Assim, por considerar Jesus como filho direto de Deus, ou melhor, como uma das ema
nac;:oes de Deus na hist6ria, os maniqueus acabavam por enveredar pelo docetismo, que, se
gundo verbete do famoso dicionario da lingua portuguesa «Aurelio», «e uma doutrina gn6sti
ca do sec. II, segundo a qual o corpo de Cristo nao era real, porem so aparente, bern como 
negava que Ele fosse nascido de Maria»32. Assim, Mani nao aceitava que Cristo fosse descen
dente da linhagem geneal6gica de Davi e, conseqiientemente, que tivesse nascido da Virgem 
Maria33. 

Para Mani Cristo nao nasceu, nem morreu. Cristo e apenas uma emanac;:ao do espirito da 
Luz, urn fantasma com aparencia de homem, conforme Trape: 

Os maniqueus atalhavam as dificuldades escrituristicas: rejeitavam em bloco o Antigo 
Testamento. 0 Novo, aceitavam-no, sim, mas negando, como interpolado, tudo o que se 
refere ao Antigo. A genealogia de Cristo era uma destas interpola~toes. De resto, Cristo 

29 GARciA BAZAN, 1978, p. 92. Mas nao s6 estes, em urn apendice no final de sua obra, o autor supraci-
tado traz uma serie de fragmentos de textos ap6crifos usados pelos maniqueus e outras seitas gn6sticas, dentre eles: 
Apocalipse de Santiago, Evangelho de Filipe, Evangelho de Judas, Evangelho dos Nazarenos, etc., e ate urn Evan
gelho de Maria (cf. GARCIA BAZAN, 1978, p. 255-340). Cf. Tambem, TARDIEU, [s.d], p. 50. 

30 Cf. FREITAS, 1991, p. 608. Igualmente, LISSON, 1984, p. 869, faz o mesmo tipo de observacao. 
31 HAARDT, 1984, p. 420. Cf. tambem, PUECH, 1995, p. 79: «Cada urn desses Reveladores----que sao todos 

irmaos- parece que encarnam urn s6 e mesmo personagem do qual Seth seria a primeira manifestacao e Mani a 
ultima[ ... ], sao as emanacoes e no fundo as personificacoes do Nous». 

32 FERREIRA, 1986, p. 605. Ja CUNHA, 2001, p. 297, depois de afirmar ser o docetismo uma doutrina se-
gundo a qual Cristo teria apenas a aparencia e nao uma realidade corporal, diz: «A heresia, que foi combatida por 
Clemente e Origenes, desenvolveu-se com os nicolaitas (dizia-se que obispo Nicolau, de extrema pureza realizava 
milagres) e, posteriormente, vinculou-se ao maniqueismo, proveniente da Persia, e ao montanismo, procedente da 
Frigia, cujas denominacoes derivam de seus fundadores, Mani e Monton». 

33 A esse respeito, diz DISTEFANO, 1960, p. 64: « Os cristaos, para Mani, tinham feito .de Cristo o criador 
de Satanas e o autor de suas mas acoes, rebaixaram Cristo ao papel de homem, fazendo dele o filho de uma mul
her chamada Maria, nascido do seu sangue e da sua came, vindo ao mundo com todas as sujeiras que acompanham 
o nascimento». 
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nao tinha assumido urn corpo verdadeiro, mas s6 urn corpo aparente; nao podia ter, por 
isso, uma genealogia34. 

Mais do que isso, os .maniqueus estendiam suas interpreta<;oes docetistas ate ao corpo, a 
paixao, a morte e ressurrei<;ao de Cristo, ou seja, para eles, Cristo nao tinha corpo, mas era urn 
fantasma ou espirito da Luz com forma humana. Bern como nao sofreu realmente a paixao, 
nem morreu na cruz, nem ressuscitou35• Para os maniqueus, a:paixao, morte e ressurrei<;ao de 
Cristo sao fatos hist6ricos, mas nao reais. Trata-se, pais, de uma simulatio, de urn parecer, que 
aos olhos dos homens se mostrava como real e nesse sentido da-se como real de fato. Posto que, 
para estes -os maniqueus, como interroga santo Agostinho, 

como poderiam crer que ressuscitou aquele de quem nao creem que haja morrido? Pois, 
como podem crer que haja-morrido aquele de quem nao cre'em que haja tido urn corpo 
mortal? (Contra Faust. man., XII, 4). 

Ou, ainda mais categ6rico, como interroga o proprio maniqueu Fausto: 

Se Jesus nao nasceu, como morreu? (Contra Faust. man., XXVI, 1). 

Para os maniqueus, Cristo, como objetivo de chegar aos homens mais facilmente, tomou 
uma came aparente, quando, na realidade, ele e urn «corpo lurninoso etereo ou espiritual -
urn fantasma». A verdadeira paixao e crucifica<;ao de Cristo esta, para os maniqueus, names
cla ou mistura da Luz na materia, ou seja, Cristo (tambem chamado de Jesus Partibilis ou Cruz 
da Luz) encontra-se crucificado nas particulas da Luz (alma do mundo) presa ou cativa nama
teria. Em sintese, os maniqueus negavam que Cristo fosse a encama<;ao do Verba em urn corpo 
humano. Pare eles, isso significava dar a Deus uma Forma antropom6rfica, o que era urn ab
surdo. Cristo nao necessita de corpo humano, Ele e apenas urn fantasma, urn Espirito. 
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