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A primeira observ~ a ser feita sabre 0 pensamento da historia 
de Joaquim de Fiore ea que diz da supe~ da perspectiva agostiniana. 
Ede fato uma super~. Contudo, esta nao significa urn abandono ou 
urn esquecimento do que pensou Agostinho. Trata-se de urn movimento 
que ultrapassa os ensinamentos do "Mestre" levando-os aUltimas conse
quencias e que apresenta novos elementos para pensar urn aspecto da 
bistOria que Agostinhonio tratou de resolver,ou ao menos, na situaeao 
em que vivia nJo era oportunopensar. Joaquim recebe da tradic;ao agos
tiniana 0 conceito de exemplarismo e esabre ele que fonda a sua compre
ensao. Mas, enquanto toda a tradi~ colocava em Cristo 0 centro da 
histOria, Joaquim rompendocom esta tradic;ao, colocaa propria Trindade 
comocentroe modele exemplat de toda a bist6ria. Nio apenas 0 Filho se 
apresenta na hist6ria mas todas as Pessoas da Trindade mantem uma 
re~ de semelhanea que determina todas as criaturas. Como vimos ao 
expor a sua teologia,para Joaquim, todas as Pessoas re1acionam-se com a 
criatura, a qual trazemsi essa semelhanea. Mesmo Agostinho reconhece 
uma trina semelhanca na c~ e, principalmente,. no interior daalma 
de cada homem, fato este que Joaquim lembra no Psa1lerill", Decem 
Cllor"""'",). Agora, 0 que Joaquim estabe1ece a partir de uma interpre
~ das Escrituras - e de uma revela\:OO - eqae a histOria e 0 homem, 
bern como Deus que tudo gerou, etrina e, enquanto tal, divide-se em tres 
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Eras au Estados, aos quais corresponde cada Pessoada Trindade. Assim, 
a hist6ria ea Era doPai, a Era do Filho e a Era doEspirito Santo. 

A divisao trina da hist6ria e notadamente a mais caracterfstica 
das elaboradas par Joaquim. Entretanto, a hist6ria pode ser dividida em 
quatro, cinco, sere, nove e em quinze empas2 Estas v~ est&> dis
persas por toda a sua obra, mas tem comobase a disposi~ das Tres Eras 
au Estados, expostas no sen primeiro livro, "Concordia Novi ~ Veteris 
Testamenti". e que e suposta por Joaquim nas suas obras posteriores. 
Portanto,enecess3rio que apresentemos esta divisOO da histOria conforme 
Joaquim a descreve nessa obra. Ele diz: 

"Os misteriosdas divinas paginasmostram-nos, entim, 
os Tres Estados do mundo. 0 primeiro e aquele no 
qual estivemos sob a lei; 0 segundo no qual estamos 
sob a ~; 0 terceiro, que esperamos iminente, sob 
uma graea ampJiada... Por isso 0 primeiro Estado foi 
na ciencia; 0 segundo na posse da sabedoria; 0 terceiro 
na plenitude do sentido. 0 primeiro na servidio servil; 
o segundo na servidio filial; 0 terceiro na liberdade. 0 
primeiro nos flagelos; 0 segundo na ~; 0 terceiro na 
conte~. 0 primeiro no temor, 0 segundo na fe; 
o terceiro na caridade. 0 primeiro edos servos; 0 se
gundo edosfilhos; 0 terceiro edosamigos. 0 pnmei
ro edos velhos; 0 segundo edos jovens; 0 terceiro das 
cnancas. 0 primeiro na luz da estrela; 0 segundo na 
aurora; 0 terceiro ao meio-dia. 0 primeiro no inverno; 
o segundo na primeira; 0 terceiro no verllo. 0 primeiro 
produz urtigas; 0 segundo rosas; 0 terceiro lirios. 0 
primeiro ervas; 0 segundo espigas, 0 terceiro 0 trigo. 0 
primeiro a agua; 0 segundo 0 vinbo; 0 terceiro 0 6100. 
o primeiro pertence a SetuagCsima; 0 segundo aQua
resma; 0 terceiro a festa pascal. 0 primeiro Estado 
pertence ao Pai, que ecriador de todas as coisas; 0 se
gundo ao Filho, que se dignou assumir nosso limite; 0 

terceiro ao £spirito Santo do qual diz 0 apOstolo; 
'Onde se acbar 0 Espirito do Senhor ai est3 a Uberda
de'''.3 , 

Esta passagem encerra os principais elementos do pensamento de 
Joaquim Embora muitas dascaracterlsticas de cada Estado possuam um 
forte simbolismo, etas trazem, explicitamente ou nao, 0 que h3 de fun
damental na novidade joaquimita. A defini~ dos tres Estados diz res
peito ao movimento de manif~ da Trindade e articula-se com os 
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atributos de cada Pessoa. Assim, a Era do Pai e 0 periodo no qual os 
homens vivem sob.o rigor da lei, no Temor e, portanto, sao como servos 
ou escravos. Historicamente ea epoca do Antigo Testamento, 0 tempo 
que vai ate 0 aparecimento de Cristo. Na Era do Filho os bomens pre
senciam a graea e a generosidadedo Filho que se fez bomem; os homens 
deste perlodo vivem a Sabedotia e relacionam-se com Deus como seus 
filhos. E a epoca do Novo Testamento, que se inicia com Cristo e que 
teria tim no anode 1260. A Era do Espirito, que ea novidade, e0 tempo 
no qual os homens viverio e conhecedo uma graea ainda maior e, atra
yes da Caridade, serio como amigos de Deus. Este e0 tempo, segundo a 
interpr~ espiritual das Escrituras, que se inicia ap6s 0 periodo do 
Fiho. 

Notamos uma clara di~ entre Joaquim e a tradicional con
~ da histOria. que ea ~ de uma ~ ampliada. J8 vimos 
como edificil para 0 cristianismo aceitar que algum outro evento hist6ri
co pudesse superar 0 fato wco e irrepetivel da morte e ressurrei~ de 
Cristo. NJo obstante estadificuldade, Joaquim afinna uma Era do Espiri
to, que expressa a supe~ da Era Crista, e a supera de tal forma que 
aqueles que viverem na Era do Espirito, por que poderIo compreender 0 

misterio de Deus e 0 da hist6ria, por que estario de posse da plenitude do 
sentido, prescindirao da pr6pria fe e serlo livres. 

A consequCncia imediata de tal distin~ e0 tim da EJa do Filho. 
Somenteepossivel se pensar e aguardar 0 inicio da Era do Espirito em 
razoo de ter a Era do Filho uma ~ determinada. Esta ~, no 
entanto, de modo algum faz de Joaquim um milenarista ou um pensador 
escatolOgico, como alguns chegam a afirmar". Estamos longe de aceitar
mostal ideia. NJo emilenarista pois a dataque pressupOe como sendo 0 

inicio da Era do Espirito nIo marca0 final des tempos ou a parousia; nIo 
eescato16gico pois nIo ba um tim; e se aceitarmos queJoaquim reconhe
ce um tim, deve-se dizer que eum fim que eurn. principio. E certo que 
ele atesta uma ~ tanto pam a Era prt-cristJ quanto pam a Era 
CristA, mas isenta-se de estabelecerurn. termino para a Era do Espirito. 0 
final dos temposem Joaquim, berncomopara a pr6pria tradi~, identifi
ca-se com 0 Jufzo Final. 

A ideia de urn. millennium (Apo. 20) que fomentou diversos mo
vimentos do encontra amparo em Joaquim. No Expositio in Apocalyp
sim, obraque juntamente com a Concordia e 0 Psalterium, comp6e a sua 
trilogia, Joaquim deixa claro que "nos mil anos designam-se todos os 
tem~ que decorrem desde a ressurreifi;Jo do Senhor ate 0 tim do mun
do" . Mas, entio, como devemos entender a frase de Crocco que <liz ser 
Joaquim 0 "mais famoso hermeneuta do Apocalipse de toda idade me
dia"'f. E verdade que a analise que ele apresenta no Expositio obteve 
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profunda influencia e formou escola, principalmente entre os 
"espirituais"franciscanos, cuja ressonancia maior reside no episOdio do 
Introductorius de Gerardo? E ejustamente no Expositio que estlopre· 
sentes os elementos que, sem dUvida, trouxeram decep;Oes aos seus se
guidores, como e0 caso do magnus tyrannu~ e do Praedicatur veritali?, 
pontos fundamentais de sua analise sobre 0 Apocalipse. Muitos jqaqu,imi
las que aguardavam ardentemente pelo inicio da Era do Espirito, SegUndo 
Joaquim precedida por tri~e ~s ate a chegada do lider 
(novus dux), viram as suas esperaneas morreremjunto com 0 imperador 
Frederico IT, em 1250, dez anos antes da data marcada e quando, final
mente, 1260 chegou e Dada, do que a profecia joaquimita afirmava,0" 

\aconteceu. Contudo, estas "falhas"da interp~ joaquimita 1110 inva
lidam a sua compree11Slo da hisrorla. A ideia do anticristo pertence ao 
cristianismo e etaoantigaquanto 0 prOprio Cristo. Naquele foram iden
tificados os respons3veis peJas persegui~ e, em muitos casos, aqueles 
que hesitavam emse deixar tutelarpela 19reja. Que esteja presente numa 
obrajoaquimita nio esurpreendente e muito menosfundamental. Portan
to, se aceitarmoscomo Iegitima a ~ de Crocco, endo eprecise 
que se di~ quena sua anaJise do Apocalipse, nIo obstante as impreci
sOes profeticas. "eStao presentes as caracteristicas mais importantes do 
pensamento de Joaquim: a divisiD trina da hist6ria, as tres ordens de 
homens e a liberdade no Espirito. 0 que se esclarece na seguinte passa
gem: 

"0 primeiro des tres Estados foi sob 0 tempo da lei, 
quando 0 povo do Senhor, ainda crianca e sujeito 80S 

elementos mundanos, era incapaz de considerar a li
berdade do Espirito ateque viesse aquele que diz: "Se 0 

filho vos libertar, sereis realmente livres" (10. 8,36).0 
segundo "Estado foi sob 0 Evangelho e permanece ate 
agora, na h1Jerdade certamente, se comparado ao Esta
do precedente, mas nIo na hberdade se comparado ao 
futuro. 0 tereeiro Estado tera inicio por volta do fun do 
seeulo, ja nIo sob 0 veu da letra mas na plena hberdade 
doEspirito"lO. 

E de se notar urn movimento de dupla li~. Os homens do 
primeiro Estado, "Sujeito aos elementos mundanos", estIo presos alei e 
encontram em Jesus a primeira h1:le~. Mas esta nIo eplena. Epreci
so de que mesmoa liberdade que 0 filho proporciona seja superada para 
que no futuro, os homens evangelizados sejam rea1mente livres. Esta 
liberdade provem do Espirito. A hist6ria e, portanto, um caminho em 
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~ aliberdade que, voltamos a lembrar, se dar3 na hist6ria ("por 
volta do tim do seeulo") e nIo fora dela. 

Ate aqui aludimos a data que Joaquim preconiza como sendo 0 

co~ da terceira Era. Epreciso agora que apresentemos qual 0 argu
memo que leva Joaquim a afirmar 0 ano de 1260 como tal data. Segundo 
o Evangelho de Mateus, as ~ que antecederam 0 Cristo 510: "De 
A1:xaio ate Davi, quatone ger~~ de Davi ate 0 Exilio na Babilonia, 
quatone ge~; e do Exilio na Babilonia ate Cristo, quatone gera
~". Ao todo sao quarenta e duas ~. 0 nUmero 42 multiplicado 
pelos 30 anos de cada ~ fomecem 0 nlimero 1260. sabe-se, entre
tanto, que a idade de cada ge~ ntio foi sempre de trinta anos, mas 0 

que Joaquim procun1 nIo epropriamente a idade mas a base mistica do 
niunero trinta, que se refere aTrindade e tambem ao fato de que Jesus 
tinha trinta anos quando iniclou a sua vida pUblica, com~ndo a ter os 
seus primeirosfilli spirituales. A outra expla~ soble estadata esta no 
Expositio e parte da fuga para 0 deserto da "mulher vestida com 0 sol" 
onde 13permaneceu 1260 dias. Esta muIher, como diz Joaquim, "designa 
a Igreja Universal dos CatOliCOS"ll . Logo, a prOpria Igreja deve preparar
separaa sua~, quandoda Era do Espirito. 

JA dissemos que ao pensar a histOria Joaquim parte da idCia de 
urnexemplarismo mas que, de aIgumaforma, opera Ulna ~ de tal 
ideia ao apresentar novos elementos que servem aconsi~ da hist6
ria. Epreciso demonstrar 0 que estamos a dizer. 

A histOriaate aqui apresentada possui certosmarcosdivisOrios: A 
Era do Pai vigora ate a cbepda do Cristo; a Era do Filho permanece ate 
o ano de 1260 e, finalmente, a Era do Espfrito que tem ~ para sell 

inicio mas nIo para sen fun. Bern, estas Eras marcam a bistOria pontual
mente, transformam 0 exemplarismo, radiealizando-o DUma setne~ 

trina, masnIo esomente isto a novidade que Joaquim apresenta. 0 que 
realmente leva Joaquim a~ da Era do Espirito, alem dos argu
mentosexegCticos que veremosadiante, e0 movimento da prOpriaJrist6. 
ria e mais que da histOria, eprOprioda vida. An dizer que a bist6ria pas
sui aetates au status, Joaquim ntio deixa de ter em mente que 0 mundo 
tem uma certa idade. E ejustamenteesta ~ de idade, de ~ de 
vida, de permanencia, de aparecimento e desaparecimento, de nascimen
to e motte. que fomecem a Joaquim a sua compreensio da histOria. 

Certamente0 primeiro, mas nlo decisivo, argumento que conduz 
aconviawJo da Era do Espirito e0 teo16gico. Como vimos, eem razIo de 
terqma defiDi~ sabre as propriedades e atividades <las Pessoas Divinas 
eque Joaquim pode encontrar urn nexo entre a TriDdade e a Histbria, a 
re~ ad extra. No entanto, este argumento nIo edecisivo pois, man
tendo-se na omta do exemplarismo, nIo fornece uma expli~ 
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"orgamca" do desenvolvimentohistbricol 2 de como uma epoca possibilita 
a sua posterior; de que forma historicamente uma Era nasce, floresce e 
declina e umaoutra superando estedeclinio, nasce emseulugar. 

A eJabo~ de uma expli~ orginica do desenvolvimento 
histOrico oJo implica, em BOSSO entendimento, na busca de urn. principio 
meta-histOrico. Se, como diz Joaquim, a histOria e "cognosefvel para ser 
amada e reconhecida,,13 entao enecessano que exista um principio real
mente histOrico que se ~ presente a cada momenta. Este principio, 
como colocamos em BOSSa Intr~, e urn. principio derivado, urn. 
principio numa segunda acepwio, que fornece ahistOriaurn. sentido P'6
prio. A Divindade parece perder urn. pouco de sua fo~ e providencia 
mas, se considerarmos que a histOria e sempre a histOria des homens e 
queestes espclham os atributoPessoais de Deus, entJoveremos que Deus 
e reafumado oJo como om principio inerte e exterior a histOria mas 
como urn. principio quevivea hist6ria e que a possibilita concedendo-lbe 
o movimento constante de ge~ e co~. 0 Deus Trino demarca 
tres etapas da histOria e engendra nesta urn. outro principio que a realiza 
enquanto hist6ria Tal principio, repetimos, eDeclinio e S~. 

Do exposto acima, talvez, pudessemos colocar0 seguinte proble
ma: Se Deus manifesta-se na hist6ria, alraves das Tres Pessoas em tees 
6pocas distintas, embora todas juntas ao mesmotempo, podetia-se entao 
perguntar se oJo esta 0 mesmo Deus sujeito a este segundo principio, 
que, a rigor e prOprio somente das criaturas, na medida em que dele 
depende para 0 transitar de sua graea. Como Deuspode realmente cum
prir a promessa de ~ senIo por que eda hi.st6ria tal principio? Um 
tal questionamento acabaria por trazer aatividade ad extra urn. DlOYi
mento queeinexistente nas rel¢s ab intra e maisque isso, comprome
teria a eternidade divina, sujeitando-a a urn principio temporal. Ora, a 
dificuldade enot6ria pois em se aceitando tal suposi~ aceitaria-se que 
Deus precisada hist6ria tanto quanta 0 homem que, em termos eristaos, 
nelaencontra a possibilidade de ~. 

Este problema, no entanto, nio se colocapara Joaquim. Deus n§o 
tern necessidade da histOriamas, ao contnirio, a bistOria existe em ~ 

do homem. Que exista urn principio propriamente histOrico e que somen
te na hist6ria esteja presente se deduz da prOpria ideia de Deus, no qual 
nio hA transm~ ou vicissitudesl 4 de e"um principia sem ~o, 
o que nao co~ ¢guma vez a ser, mas sempre era aquilo que e"' .E 
principio incondicionado e co~ de todo existente. NIo· precisa cia 
histOria senIo em razao de sua bondosa disposi~ salvacioniSta, e isto 
nio 0 condiciona a outro principio senIo que este epor Ele impasto as 
criaturas a histOria. Est3 presente na histOria nJo par necessidade mas 
par sua vontade. Nessa se manifesta e em se manifestando, como num 
ac6mulo de graca, possibilita ao homem a sua ~ e entOO, "nesse 



115 

momentover as extraordinarios misterios"16. A Era do Espirito ea mani
f~histOrica do Espfrito Santo.Nio, decerto, como um acontecimen
to histOrico semelhante ao que marcou 0 inicio da Era do Filho, mas 
como uma efusio maior do "espirito de verdade". Dos argumentos exe
geticos que Joaquim apresenta ao longo de sua obra sterno-nos ao que e 
fundamental ao terceiro Estado: A vinda do Parsclito. Expresso no dis
corso dedespedida deJesus, 0 Paraclito euma promessa e, enquanto tal, 
o seu cumprimeDto euma questJo de tempo. Claro esta que este tempo e 
a Era do Espfrito. Mas, este tempoe0 quinto e 0 Ultimo segundo a divi
sao hist6rica que Joaquim apresenta no Pu1terlIun, onde ele analisa a 
promessado Par8clito, afirmando uma manif~ bistOrica do Espiri
to, alem daqueJa que ooorreu no Penteeostes, quando 0 Espirito desceu 
sabre osap6stolos. Nio deixa deser opDrtuDo notar que 0 PItIIteriIt", e 
dedicado ao Espirito Santo e que foi duranteas festividades pentecostais 
que Joaquim recebeu a eluci~ do misterio triDitario.1

? 

A clivislo apresentada no PMJteriIIm etalvez a mais importante 
do ponto devista da~ entrea Trindade e a HistOria. Ela ecolocada 
logo em seguida que Joaquim disserta sabre as cina> relaQlies18 pessoais 
e, portanto, esta divislo tem como tim 010 apenas uma ~ his
tOrica, mas, principalmente, uma divislo pelaqual cada tempo detenni
nado expressa umadas ~ interpessoais. Assim. no primeiro tempo 
AbraIo recebe 0 significado da primeim ~, Deus manda-lhe urn 
filho como enviara 0 sell prOprio Filho. No segundo tempo, 0 Filho alude 
a re~ com 0 Pai atraves do Anjo do Senhor que orienta 0 pavo de 
Israel na travessia do deserto introduzindo-o na terra prometida. No 
tereeiro tempo, semelhante a tereeira ~, 0 Espirito Santo se apre
senta atraves dos· reis e profetas. como ~ Samuel unge Davi; e a 
imagem, ainda que velada, da Trindade1

. De forma reduzida, Joaquim 
assim descreveos tres primeirostempos: 

"Porque, entio, no primeiro tempo Deus se revelou 
como Pai, entre os pais que estiveram antes da lei; no 
segundo tempo 0 Filho edemonstrado no Anjo do Se
nhor, 0 qual e chamado de Deus e Senhor; 0 tereeiro 
sucede a exibi~ do Espirito Santo que se expressa 
pelos reis e profetas; aparece no terceiro, ainda que sob 
um abscuro enigma, toda a Trindade, que e um Deus, 
ao mesmo tempo operante, e 0 qual nIo esomente um 
Deus, mas Pai e Filho e Espfrito Sauto"20 

o quarto tempo, segundo Joaquim e confonne a quarta ~ 

entre as Pessoas (peJa qual dois sao enviados deum), ea epoca ioaugura
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da pelo Filho e pelo Espirito Santo; 0 batismo deJesus, que tem sobre ele 
a "pomhil descida do ceo", isto e. 0 ,Espirito Santo, significa que "ambos 
foram enviados pelo Pai para a ~ do'genera humano?". Final
mente, 0 quinto tempo ecomodesereve JoaquiiD: 

"Mas vejamos agora este quinto tempo, no cO~ do 
qual nOs estamos, no qual 0 ESPirito SantO eBviado 
peloFilho ainda deveagir e agira muito m3is'podero
samente do que fez ate aqui para que Wdos aprend3m a 
homar 0 Espirito Santo como honram 0 Pai e 0 Filho. 
Em que? Sem dUvida, no seu evangelho. Pois do 0 

holll'3li como convem quemdo recebe com submissio 
e dev~ 0 seu Evangelho. E qual eeste Evangelbo? 
Aquele do qual Joao diz no Apocalipse: ("Vi urn anjo 
voando pelo meio do ceu e The foi dado urn evangelbo 
etemo"). E 0 que eaquele Evangelbo? 0 que procede 
do Evangelho de Cristo, pois a letra mata e 0 Esplrito 
vivifica. Epot isso que aquele queea prOpria verdade, 
disse: 'Quando vier 0 Espirito deverdade, vos ensinar3 
toda a verdade'. E para mostrar que este Evangelbo 
tomara oEvangelho de Cristo e da Escritura, e 001110, 

mijdando a 3guaem vinho, inebriar3 os eleitos, acres
ceDtou dizendo: 'Nfto faJara por si prOprio, mas falar.i 

, "tUdo aquilo que ouvira e a v6so aDlIDCiar3. Ele me 
glOrificara por querecebeni do que emeu e 0 anuncia
.ra'. E necess3rio, portanto, que ele mode as nossa 
, mentes, 0 que ele pode fazer quando e ooma quer, 
como Deus, e que transfira os nossos oo~ dosdese
jos carnais para 0 amor das coisas celestes, para que, 
de algum modo, do se~os mais 0 que fomos, mas 
comecemosa ser outros. 

Ede se notar que a hist6ria, atraves doscinco tempos, esempre a 
histbria na qual se mauifesta 0 m.isterio da Trindade. Isto significa que 
Deus, ainda que de modos diversos e, por vezes, enigoWioos, presencia
se na histOria e faz dcsta 0 lugar mesmo para sen conhecimento. Neste 
sentido, a divisio da hist6ria em cinco tempos emais apropriadapois ela 
indica a manif~ de cada Pessoa, do isoladas uma da outra, mas 
segundo as r~ pessoais e epor essa razao queno Ultimo dostempos 
torna-se manifesto, de fonna clara, que Deus e tres Pessoas e as tres 
Pessoas &10 Deus. Eis aqui outra vez a re~ intima entre Deus e a 
histOria. Conhecer 0 primeiro representa para 0 homem estar na histOria 
a esperado Espirito qlle"ensmaratodaa verdade". Decifrar na segunda 0 
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sentido maisoculto de sua e,qstenciae; na verdade, alcancar 0 conheci
mentode Deus, meta que somentese atin$e ~ da Era do Espirito. 

Deve-se considerar tambem Q\IC Q "Evangelhodo" Espirito", 0 

"evangelho etemo que 0 anjo do ApoCaJ.ipse cariega," viria aP6s a morte.de 
Joaquim a ser considerado como urn Terceiro Testamento. No entanto, 
nIo parece acertado tal consj~. 0 evangelho do Esphito, como diZ 
Joaquim, "procede do Evangelho de Cristo e da Escritura", isto e, dos 
dois testamentos, da mesma forma que a prOpriapessoa do Espfrito pro
cede de ambos (Pai e Filho)que se referem, respectivamente, ao Antigo e 
ao Novo Testamentos. Mas, entio, qual ea boa nova, a noticia feliz que 
anwiciar3 0 Espirito? Que fani 0 Espirito para que "comecemos a ser 
outros"? Que transfo~ eesta que, como mudando a agua em vinho, 
inebriara co~ e mentese os conduzira ao conhecimento da verdade? 

Certamente responder tais questOes e fundamental para que se 
compreenda 0 pensamento de Joaquim. Contudo, elas exigem urn lugar 
apropriado para serem respondidas. Deixaremos para mais adiante esta 
tarefa e nos fixaremos agora na novidade que loaquim apresenta no que 
diz respeito ao movimento histOrico, que foruece-lhe, como dissemos 
anteriormente, urn principio numa segunda acepeac. 

A Figura XI do Liber l'iguranua23 e uma das que expressam 
com maior cIareza 0 pensamento de loaquim. "Se na figura do Salterio 
(XID) esta representado 0 misterio trinitario, a figura dos Circulos Divi
nos ilustra a re~ entre a Trindade e a histOria, expondode que manei
ra os Estados relativosas Pcssoas Divinas formam uma unidade, quer no 
prOprio Deus, quer na hist6ria. 800, de fato, tres circulos que se justa
pOem, simbolizando, respectivamente, Pai, Filho e Espirito Santo e tern 
como fundo, perpassando todos ostres circulos 0 nome IEUE24 a seme
lban~ de cada Pessoa, cada circulo indica 0 Primeiro, 0 Segundo e 0 

TerceiroEstado. Duas ~ devem ser feitas. A primeira eque por 
estarem justapostos cada circulo mantem uma ~ de contato com os 
outros circulos. Assim, 0 circulo do Pai, do Velho Testamento e do Pri
meiroEstado, encontra-secom 0 circulo do Filho, do Novo Testamentoe 
do SegunmEstadoe ainda, com 0 circulo do Espirito Santoe do Terceiro 
Estado. Disto se segue que 0 centro da bist6ria encontras-seno ponto de 
~ dos trescirculos, quando astres Pessoas ao mesmo tempo silo 
urn Deus e, historicamente, sic> desta forma reconhecidas. A segunda 
observaI;io eque os circulos, tornados agora como 0 pr6prio movimento 
histOrico, representam passack>, presente e futuro. E, neste sentido, por 
que cada cfrculo"invade" os outros, deve-se entender que, segundo loa
quim, 0 presente assume 0 seu passado em fun¢lo do futuro. Cada aeon
teeimentohistOrico esempre 0 ewnprimento de seu passado e a expecta
tiva de seufuturo. " 
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A partir cia sugestiva figura do circulos divinos podemos dar urn 
passo decisivo na com.preenSao de Joaquim. Vimos que as divisOes pro
pastas porele determinam litnites para cada perlodo hist6rico: que os tres 
Estados tern inicio e fim (se bern. que na Era do Espirito 0 fun nIo seja 
determinado); que noscinco tempos ja se encontra uma certa justaposi~ 

da ~ histonca dasPessoas. pautada nas re~ pessoais; e. 
finaJmente, que tais divis&s nJo explieam. propriamente. a hist6ria em 
seudesenrolar. Ou seja. epreciso demonstrar que a hist6ria, possuidora 
de tais limites, nIo ac:onteee como eventos isolados, deuma forma que se 
entenda que sO 0 presente existe. mas ao contrano, a hist6ria como apa
recimento e desaparecimento de cada momenta presente "c" em virtude 
de seD passado, que se faz vigente possibilitando-o e do seD futuro aoqual 
edestinado.Estas consi~ tornam-se clarasentendeDdo a bistOria a 
partir de urn desenvolvimento vital. que leva em conta uma re~ in
trinseca entre os momentos da bistOria,pelo qual passado. presente e 
futuro CODStituem 0 modo de ser da hist6ria. Vejamos como Joaquim 
apresenta esta re~: 

"0 primeiro Estado iniciou-se com Adio. frutificou em 
Abraio e terminou em Cristo: 0 segundo Estado inicou 
em zacarias. Pai de Jolo Batista. estimado para acabar 
nestestempos. 0 tereeiro Estado. tendo wcio com SiD 
Bento, comecara a mostrar seu fruto a partir da vige.. 
sima segunda ~ deste mesmo santo homem, de
vera acabar no final dostempos".25 

Comesta passagem toma-se claro que os Estados da histOria nao 
se sucedem. simplesmente no tempo mas que estIo reIacionados de tal 
forma que 0 futuro esteja ja no passado recolhidos ambos pelo presente. 
Vemosque 0 tempo queJoaquimvive (i" temporibus istis) e0 decUnio, 0 

tim (consumano) da Era dO FiIho; seu wcio (initiatio. initiflm) deu-se 
com <mas. quer dizer, durante a Era do psi. e al~ a sua maior ex
pressIo (fnlctijicano) atIaves de zacarias. psi de Jolo Batista, 0 tipo do 
homem cristIo. Agora. a :frutifi~ da Era do Filho, que e 0 prOprio 
Jolo Batistae nao Cristo. ctambem 0 decUnio da Era do Pai, isto C. a 
figura histOrica de Jolo traz 0 modeloda pratica crist!; nesta se encontra 
a ~ do homem do primeiro Estado. de forma anMoga a Cristo, 
que nIo c0 iniciador do tempo cris&Io mas que ao frutificar determina 0 

decUnio da segunda Era. Mas qual 6 0 fruto que advCm de Cristo e que. 
segwtdo Joaquim estaria pr6xiniO de·aparecer? 0 prOprio Espirito. His
toricamente poderia-se pensar num Unico homem que encerrasse Dele 
mesmo as caracteristicas espirituais da verdade (como um Predicador da 
verdade), mas a ~ do tempo e da ordem crist40s e0 prOprio agir 
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do Filho. Neste sentido e que Jesus, como escreve Joaquim, "e a prOpria 
verdade". Portanto, 0 homem espiritua1., asemelhanea do Espirito Santo, 
e a pr6pria manif~ da verdade, da bern ~ que ensinou 
Jesus. E agui, bem aventuranca oao implica numa dimensio meta
historica mas numa"praxis de vida".26 

Devemos observar que 0 iniciador da Era do Pai e AdIo e 0 da 
Era do Filho eOzias. Estes inicios sio, na verdade, uma co~, 

por parte de Joaquim. de que ambos os Estados devem terminar e deixar 
que verdade seja manifesta. Sem dUvida 0 pecado de AdIo emais grave 
que0 do rei Ozias, masambos significam urn comeeo faltoso. No caso de 
Ozias e, talvez, a condena~o que Joaquim faz do seu prOprio tempo, DO 

qeal assiste uma vio~ do poder espiritual por pane do poder tempo
ral. Nio podemos deixar de lembrar a postura renovadora que Joaquim 
almeja na Igreja, seja pela sua ~ cisterciense, seja, princjpaJmente, 
pela instaur~da Ordo Florensis": Destarte a imperfei~ dosEstados 
precedentes enecessario que estes declinem para 0 conhecimento pleno 
de Deus. Assim como a Era do Pai declinou e foi superada pela Era do 
Filho, agora, a Era do Filho deve declinar e ser superada pela Era do 
Espirito. 

o inicio do segundo Estado encontra-se no prOprio Estado anteri
or: de igual modo, 0 inicio do terceiro Estado se da na vigancia do se
gundo Estado. Tal inicio eapontado em sao Bento, fimdador do mona
quismo ocidental, do qual surgiriam OS cistercienses e, portanto, 0 

prOprio Joaquim. Disto se conclui que0 inicio, a frutifi~ e 0 declinio 
de cada Estado est&> justapostos, bern como os circuIos divinos. Scbre 
isto escreve Joaquim: 

"... em todos este tempos, os limites que sio marcados 
oao devem ser considerados absolutamente, mas cleve 
ser considerado 0 inicio do seguintea partir da metade 
do temoo precente e sua fl1Jtifjca~ no fun do prece
dente"211 

Isto evidencia que ao pensar a histbria Joaquim a considera a 
partir de seu modo de ser, isto e, a partir de sua historicidade. Initatio, 
fructificauo e consumatio designam a rea1iz~ da bistOria. Inittatio e 
inicio, naseimeato; fructificatio e tambem co~, no sentido de tra
zer a1uz, de clarificatto; consumatio elimite, fun, termino, declinio. AD 
compreender a hist6ria como nascimento, frutjfjca~ e declinio, Joa
quim esta aludindo ao cicio vital, de nascimento e morte, que demarcam 
urn certo instante do percurso hist6rico, comourn intervalo temporal que 
frutifica e frutificando origina urn outro intervalo, este urn outro e assim 
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ate 0 final dos tempos. Mas aqui devemos fazer uma obse~. Disse
mos que esta compreensJo da hist6riaesta plIut3da num princlpio de 
segunda aceprIo e que tal principio t DedhUoe ~. Bern, a 
ideia do declinio provem de limes. de terminus, deconsumatio. Contudo, 
o quenlo deixa de provocar uma certa inqui~ e 0 fato de Joaquim 
utilizar 0 termo ronsumatio29 e nIo consummatio, 0 cpJe seria correto 
gramaticaJrnente, pois consummatio provemdo veIbo consummare e do 
de consumere, cujo participio e consumptus. Alguns autores acreditam 
que 0 termo correto que Joaquimteria querido utilizar ecomsummatio. 30 

No entanto, ede se notar que se ha um erro, ele se repete em varias pas
sagens de sua obra. Ede se pensar que 0 verba utilizado econsummare 
("ronsumavit"). No entanto, entre estes dois verbos ha uma sutil diferen
ca: consummore sigJJifica coDduzir ao summus, isto e, a perfei~, ao 
mais elevado; enquanto consumere designa um enftaquecimento, uma 
destrui~ ou um declinio. Percebe-se quanto einquietante esta di~ 

para se pensar a hist6ria segundo Joaquim. 
A ideia de um declinio, como enfraquecimento, parece mais 

apropriada do que a de uma perfei~ alcan¥lda Isto toma-se claro 
quando levamos em conta, primeiro a Figura XX do Liber Figuranun3! 
na qual se Ie "delectus primus status", "defectus secundi status", 
"delectus tercii status"; e segundo, tendo vista que a perfei~ designada 
pelo termo consummatio ecolocadapar Joaquim. para um alem da bist6
ria, como escreve no Psalterium DecemChonlarum: 

"Aquilo que e dito no tempo medio, isto e, no tempo 
dos reis e profetas, edito mais paril eXJX>r os aconteci
mentos futuros in patria post finem mundi, do que para 
se crer que tanto misterios terminariam naqueletempo. 
Portanto, no futuro seculo se alcaneara a perfei~ 
(Consu"..mandum est)32 

Vemosquea ideia de uma perfei~ eafastada pois como <liz Jo
aquim, "in vita ista non est in veritate regnum sed exiliumR33

• Portanto, 
uma CODsum~ em termos de perfei~ ealgo que Joaquim nio impOe a 
hist6ria. Mas, se tal perfei~ e~, de que forma deve-seentender a 
"plenitude do sentido" que Joaquim anuncia se realizar com a Era do 
Espirito? Nisto, veremos adiante, reside 0 significado que Joaquimcon
cede 80S homens espirituais e asua ~, asalmOdia. 

Do que foi exposto entende-se que 0 declinio e0 limite de todo 
existente. Nio decerto como um fim que simplesmente acaba, como um 
passado que passou, mas como urn. passado que dispik sempre, e a cada 
momento, determina a possibilidade de super~, uma supremacia do 
porvir. Declinio e Su~o se articulam, da mesma forma que 0 decli



121 

mo da Em do Pai "Coincide" com a ~ da Era do Filho, da 
~ forma que 0 declinio da Era do Filho "coincide" com a frutifica
~ da Em do Espbito. Neste sentido, 0 passado se faz vigente no presen
te e este, par que declina, tem comodestino a sua ~. 0 exemplo 
histOrico de Jesuseesclarecedorpois ele e0 cumprimento de promessa (0 

passado)e 0 anUncio do Paraclito (0 porvir); ele e 0 "meio" da histOria 
pais se manifesta entre os outtos dois Estados, par que ele junto com 0 

Pai enviam 0 Espirito, bem como no presente, passado e futuro se articu
lam, 

Considerando que 0 declinio de uma Era coincide com a frutifi
~ da Era seguinte,tem-se que 0 declfnio 1110 e somente: om·:fimmas a 
~ que a pr6pria Era presente passibilita. Frutifiear esUperar uma 
~ presente; vale dizer, portaDto, que declinio eurn fim que eurn 
comeear de novo. E eneste sentido que a histOria e sempre recomeeo, e 
uma repeti~ do cicio de vida,. uma~, um rejuvenescimento do 
homem, uma ~ da ~ perdida: e0 que significa a Era do 
Espirito, simboImlda pela ~34 

Passemos agora a exposi~ da histOria a partir das ordens bu
manas nas quais Joaquim encontra.a semelha.n9l <las Pessoas e de seus 
atributos. que determinam-se historicamente, como num transitus 
gratiae3S 

A existencia de certas ordens de homens, que expressam uma 
semeJbanya divina e a conseqnencia imediata de compreender que a 
histQria se divide em tresEstados. Reconha:endo na histOria uma Era do 
Pai, uma Era do Filho e uma Era do Espirito Santo, deve-se reconheeer 
que cada Pessoa. par que edetenninante de suarespectiva epoca, impri
me ao homem a sua semeJbaJl9l, a partir de seus prOprios atrieutos. Isto 
nIo implica numa divislo da natureza divina pais, como diz Joaquim. as 
tres Pessoasoperam ao mesmo tempo, ainda que seja pr6priode cada om 
atributo determinado. 0 fato de que em <:ada Era estejar presentes todas 
as Pessoasquerdizer que epelo homem que a hist6ria se raJiza, na me
dida em que cada homem estaDdo e vivendo no sen prOprio tempo e na 
semeJbanya que exprime, recebe sen passado e dispOe sen futuro. Ist.o 
significa que 0 bem agir de cads homem de cada epoea e sempre uma 
v~ destinada par Deus. EstaDdo na histOria, 0 homem owe 0 eba
madoe 0 misterio divino e respondendo-o faz a hist6ria. E como escreve 
Joaquim: 

"Tres instrumentos de virtudes silo a nOs ofertados, 
atribuidos par Deus aqueJes que do cbamados a res
ponder... pais aqui, dada a ocasiao do misterio, deve-se 

. afirmar plenamente sabre esses, quer par que perten
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cern a eles as semelhancas para com aquela suprema 
Trindade, que opera toda em todas as coisas segunm 0 

designio de sua vontade; quer pol' que estes mesmos 
tres instrumentos convem. isoJadamente as tres ordens 
do eleitos que sio criados aimagem de Deus. Oeste 0 

primeiro e0 trabalho das mJos, 0 segundo estudo das 
li¢es, 0 terceiro a dev~ da o~ e da salmOdia".36 

Os instrumentos descritos por ]oaquim relacionam-se com certas 
ordens de homens. Todos os tres, 0 trabalho, a sabedoria (da Ietras) e a 
saIm6dia, sao caracteristicas pr6prias de cada Estado e espelham urn 
atributo Pessoal. Assim, DO primei,ro Estado, 0 trabalho dos homens 
mantem-se sob 0 Temor do Pai; no segundo Estado a Ieitura ea imagem 
da sabedoria do Filho; no terceiro Estado, peia salm6dia "nos fixamos no 
Espirito Santo"37. Estas virtudes as quaissilo designados todos os homens 
possuem urn sentido bern de6nido~ e pela ~ dos homens na hist6ria 
que se alcanca a Era do Espirito: 

"Pois nao esuficientepara a perfeicao somente 0 traba
lho das mios, nem somente a leitura sem que seja 
construida tambem a salm6dia".38 

Nota-se que existe nas virtudes dos dois primeiros Estados um di
recionamento para 0 futuro, para a ~ dos homens do Espirito. E aqui 
Joaquim nos diz de umaperfei~: nJo certamente, a perfeicao que ba na 
et:emidade de Deus, mas a perf~ do modo de ser do homem, que, por 
estar DO mundo, e sujeito ao declinio, ao desaparecer para, entia voltar a 
aparecer. Esta perfeicao eantesde tudo 0 estar se fazendo, e sempre por 
fazer, do homem que encontra numa detenninada ~, no despojar-se 
perante 0 mundo, 0 sentido mais oculto de sua existencia. E, neste senti
do, 0 "estudo das Ii¢es" representa a ~ do "trabalho das mios", 
o homem do seguildo Estado a~ do homem do primeiro. Como 
escreve Joaquim, a perfei~ ealgo construido pelos Estados anteriores, 
pois do seria passivel urn futuro espiritual se ja na Era do Pai e do Filho 
nao houvessemcomo os "germes" que a possibilitam. Tal perf~ euma 
transfo~ engendrada na hist6ria pelo pr6prio homem, que a seme
lhanca de Deus, responde ao chamado "tocando" seus instrumentos e 
dizendo do sentido da existencia; ckcerto vir3 a tocar mais harmoniosa
mente ~ estiver mais 'e mais calado, ouvindo. o silenclo do misterio 
divino", 9 

Os tres instrumentos da virtude, prOprios de cada epoca determi
nam tIes ordens de homens. Estas constituem 0 homem na hist6ria e 0 
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representam nao isoladamente mas como uma unidade que e trina. De
nominandoestas tres ordens, escreve Joaquim: 

"0 genero humano eurn na sua natureza, mas distinto 
em uma trindade de ordens. A primeira ea dos oooju
ges, criada a imagem do Pai; a segunda ea dos cleri
gos, inStituida a imagem do Filho; a terceira e a dos 
monges,asemelhancado Espirito Santo. E na verdade, 
a ordem dos co~es nio deriva de nenhuma ordem e 
e instituida para a pr~ dos filhos; a ordem dos 
clerigos Ilio provem de si mesma, mas somente da ge
racao da ordem dos conjuges, tampouoo foi instituida 
para a pr~ de filhos, mas para divulgar a pala
VIa de Deus, tal como Cristo do qual e a imagem. A 
ordem dos mongesprocede de ambas, pois na vida IOO

nastica sao recebidos tanto os conjuges quanta os cleri
goS".40 

A ordo monachorum representa os homens da Era do Espirito e, 
enquanto tal, ea pr6pria supe~ do homem cristao, de seus atributos, 
da ordo clericorum. Certamente, a ideia do monacato, estabe1ecida por 
sao Bento, e0 modelo que Joaquim persegue. A Ordo Florensis, oeste 
sentido, euma tentativa de resgatar tal ideia e, considerando que e sao 
Bento iniciador da Era do Espirito, e a prOpria realjza~ hist6rica da 
ordem do Espirito. Segundo Mottu, a postura de Joaquim de restabelecer 
as prerrogativas de uma vida mon3stica representa urn "retorno anacrOni
co para urn cenobitismo que sonha voltar ao eremitismo radical dos tem
pos heroicos?". Esta ~o deve ser refletidapois, embora seja corre
to pensar urn "retorno" no pensamentode Joaquim este nJio faz com que 
possamos considera-lo urn. pensador alheio ao seu tempo, alias, profun
damentemarcado por transfo~.42 

Epor que Joaquim vive uma epoca de nlUdan~ que seu pensa
mento ganha for~. 0 "retorno" que podemos considerar em Joaquim., 
expressa na ideia de uma Ordo monachorum, e uma altemativa e uma 
disposi~ em ~ ao futuro. Longe de ser urn estranho em sua epoca, 
Joaquim representa uma possibilidade perante a pnitica escoIastica. Esta 
e, paraJoaquim, a expressio nitida do decliniode um tempo. A escoIasti
ca ecomourn fruto tardio da Ordo clericorum. Ela surge atraves da ~ 

do bomem cristao que, a seme~ do Filho, deve construir uma cien
cia, uma teologia para com.preender Deus. 0 homem das lectiones, por 
que vigora na Sabedoria do Filho, busca com os metodos sentencWios, 
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estabelecer a cognoscibilidade de Deus. Soble isto e esclarecedor 0 que 
escreve Joaquim: . 

"Uma coisa e, certamente, olbar para aquilo que esta 
feito, outra coisa eobservar 0 que fez 0 que esta feito, 
assim como uma coisa e conhecer algoma coisa para 
que seja conhecido, outra coisa econbecer para queseja 
amada: ai, e somente a ciencia que geraJmente iDfla, 
aqui, ea caridade qUe, com sabedoria, edifica".4l 

AD dizerqueumacoisa ea origem ou 0 principio de tudo que ee 
que outra coisa e0 que eoriginado, Joaquim aponta para uma diferenca 
fundamental na ordemdo existente. Esta difer~ nIo elevada em conta 
pela ciencia que "infla", por que nao basta, segundo Joaquim, querer 
conhecer 0 queeem razJo deste querer. Conhecer significa que 0 homem 
de sua epoea, os primeiros escoJasticos, desconsideram a propriedade 
daquele que eles sao a semelhanca, Ora, 0 Filho e sabedoria por que 
possibilita ao bomem a graca de uma compreensio de Deus e da Hist6ria. 
Mas somente umae nIo a compreensao que liberta, aquela quem provem 
do Espirito e que todo homem deveprocurar. 

Situando-se na dimensiodo conhecimento da letra, a EscoIastica 
representa urn entrave para uma compreensfto mais onginaria e mermen
te agracia. E, o"conhecer para amar", designa 0 conhecimento que liber
ta, 0 que possibilita ao homemo sentido da origem; significa 0 abandono 
nao sO das lectiones mas da prOpria mundanidade. Oaf a razio do ceno
bistismo de Joaquim. SO a partir de urn recolhimento e que 0 homem, 
salmodiando, podechegar a origem.' A ideia de que 0 arnor liberta e de 
que a caridade edifica, e a possibilidade que Joaquim apresenta contra 
essa vontade de conhecimento. Deeerto que 0 conhecimento que se alcan
ca na Era do Espirito nIo e algo que possa ser exposto nos termos da 
ciencia mas, isto sim, ea contemp~ e acompreensao do misterio da 
origem que, embora esteja sempre ai, nOO se torna totalmente evidente 
senJoa partir da salm6dia, a atividade prOpriada ordem mon3stica. 

Percebe-se que a postma de Joaquim perante a sua epoca e disto
ante. Contudo, eurnvirtude dessadessa que Joaquim escreve, como que 
conclamando os seus contemporaneos a umatransfo~. Nio deixaria 
de fazer sentido considerar que Joaquim eestranho a sua epoca somente 
na medida em que seu pensamento diz respeito a urn outro homem, ao 
homem do futuro, urn homem que, de certa forma, "deixa de ser homem" 
(desinal homo esse homo)44. E, neste sentido, Joaquim eurn pensador do 
porvir e ahistOria naperspectiva de uma super~ do proprio homem e 
uma notitiapri;lcoce; e, ai;Sim,amicronica. 
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Uma Ultima ~ deve ser feita sobre as tresordens. Se a 
histOria em sua rea1izaQJo ~ sempre trina., constituindo-se no passado, 
presente e futuro auaves das tres Eras e ~, aindaassim, uma histOria; se 
Deus ~ trino e um, segue-se que 0 homem, disposlQ. numa divido Irina, 
constitui tambCm umaUDica uni~. Os. atributol; de cada ordem por que 
espeIbam os atributos divinos, nio dizem respeito a um sO homem ou a 
uma Unica Pessoa, mas dizem do modo de ser hQmem. Como escreve 
Joaquim, as tresordens sIonecessarias pois assim se faz·obomem. 

"Posto que percebe-se nestas tres ordens uma certa 
unidade,Da qual se encontram~procamente, a fim 
de que seja vista que no ttabalbo nIo ba sO poder, mas 
que WJer e querer do m:cessUios, ..na leitura do hli 
somente saber, mas t.amb6m po4ere querer e na saI
m6dia nio somente querermas saber epoder estio pre-
seDtes,,4S . .. .. 

Assim, as tres ordens designam a prOpria condi~ humana. Em
bora deva-se dizer que na salm6dia e superada esta condi~, as tres 
ordeas, atrav~ des instrumentos que lhe sIo conferidos, formam a uni
dade das possibilidades dohomem. Umaunidade que e°caminho do ser 
humano. Certamente um caminho que, segundo Joaquim, conduz a su
~ -°homem espiritual - mas no qual estJo presentes todas as pos
sibilidades. E aqui do ha nenhuma teoria de progresso. A bist6ria,. ao 
contt3rio, 6 urn caminhomaseurn certo regresso, na medida em que a 
Ordo monacho",,,,reconhece na Trindade °principio de todas as coisas. 
De existirem tres ordensde homens, compreende-se que °homem, atra
ves das tres Erasda hist6ria, IIUlJltem semple uma determinada re~ 

com este principia. Como escreve Joaquim, °homem vive no primeiro 
EstadO, sob°Temordo Pai, e beija sen pe; no segundo Estado, atraves da 
leitura, °homem beija a mao e, na Era do Espirito, pela salmOdia, ° 
bomem beija a boca de Deus.46 

"Na ~, certamente, ~ 0 pe, por que com 
essa demonstramos pia e fieJmente sermosOS servos de 
Deus: na leitura ~ a mao, por que com essa 
iotuimos a obradivina feita na sabedoria; na comtem
~~ °TOSto, por que com essa DOS uni
mos a Deus onipotente numbeijo de paz, cuja bocanos 

. destila a ~ doEspirito".41 



126 

Torna-se claro que a rela~ do homem esempre com a sua ori
gem e que ena Era do Espirito que ele a esta se une, percebendo-a, como 
num beijo amistoso e nio mais como escravo au estando sujeito a letra. 
Esta uniJo, presente em boa parte do pensamento mistico, nio e uma 
compreensio absurda. Tal uniao e, como dissemos, a plenitude do senti
do, a compreens30, por um lado, de uma dife~ fundamental entre 
Trindade e histOria e, por outro lado, a compreensio de que, embora 
distintas, eternidade e temporalidade mantem uma seme~ e se rela
cionam enquanto origem e originado. Naquela a pura possibilidade de 
tudo que existe, nesta um principio, por aquela engrendrado, que realiza 
a histeria como histOria. Unir-se, deste modo, significa recolher, a partir 
da bist6ria, 0 sentido da exist!ncia; significa que na co~o 0 

homem ausculta 0 principio sem principio que, embora n30 se expresse 
de forma explicita pois 0 discurso e0 limite do homem, manifesta-se em 
toda a histOria. Decerto esta manif~nao evisivel enquanto tal, mas 
se mostra como um principio derivado, como declinio e super~, que, 
oeste.sentido, e ta.mbem 0 principio hermeneutico da compreensio de 
Deus. 

Notas: 

1 Psalt, p. 151: "Si autem secundum quod Augustinus docet, in typo 
memoriae, rationis et amoris, unusquisque est potentia, sapientia et 
arnor, restat ut nibil minus sit singulus quam simul tres". 

2 A divislo emquatro tempos pertenee unicamente ao Tractatus super 
quatuor Evangelia; a divisIo em cinco tempos ao Psalterium: a de 
sete tempos mormente ao Tractatus, embora esteja presente no Psal
terium. As demais pertencem ao Liber Figvrarum e aConcordia. 

3	 Concordi Novi et Veteris Testamenti V; 84: "Tres denique mundi 
status divinae nobis paginae sacramenta commendat. Primo in quo 
fuimus sub lege; secundus in quo sumus sub gratia; tertius, quem e 
vicino expectamus, sub ampliori gratia... Primus ergo status in seien
tia fuit; secundus in potestate sapientiae; tertius in plenitudine inte
llectus. Primus in servitude servili; secundus in servitude filiali; ter
tius in libertate. Primus in flagellis; secundus in actions; tertius in 
contemplatione. Primus in timore; secundus in fide; tertius in charita
teo Primus status servorum este; secundus liberorum; tertius arnica
rum. Primus senum; secundus iuvenum; tertius puerorum. Primo in 
luce siderum; secundus in aurora; tertius in perfecto die. Primus in hi
eme; secundus in exordio veris; tertius in aestate. Primus protulit urti
cas; secundus rosas; tertius lilia. Primus herbas; secundus spicas; ter
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tius triticum. Primus aquam. secundusvinum, tertius oleum. Primus 
pertinet ad septuagesimam; secundus ad quadragesimam; tertius ad 
festa paschalia Primus itaque statuspertinet ad Patrem, qui est auctor 
omnium; secundus ad Filium, qui assumere dignatus est Iimum nos
trum; tertius ad Spiritum Sanctum de quo dicit Apostolus: "Ubi Spiri
tus Domini ibi libertas". (Cf. ci~ de Crocco op. cit. p.78) 

4	 Jacques Le Gofl: 'A Civ:iliza~do Ocidente Medieval' Vol II, p. 300 
e ABBAGNANO, Nicola "Dicionano de Filosofia". Ambos incluem 
Joaquim nos verbetes sobre 0 Milenarismo. Curioso eque AH'wIgnaM 
o	 coloca junto com Kant em tal verbete. 

5	 Expositio V, f. 211 r': "In mille annis designatur omne tempus quod 
decurrit a resurrectione Domini usque in finem mundi". (Cf. ci~ 

de Crocco po. cit.p. 51) 
6	 Crocco op. cit. p.44 
7	 Gerardo de San Donino, francisc:ano de Paris, publica em 1254 uma 

sfntese das ideias de Joaquim. Isso desencadeou uma crise dentro da 
ordcm, sendo Join de Pannasubstituidopor sao Boaventura no cargo 
geral.Gerardo foi condenado aprisio perpetua pelas ideias subversi
vasque expressava 0 seuIntroductorius _ 

S	 Historicamente 0 Magnus tyrannus costuma ser identificado com 0 

Imperador Henrique IV, dadinastiaHohenstaufen, na epoca de Joa
quim e mais tarde, com0 seufilho Frederico II. 

9	 A ideia de om Predicador da verdade seria tomada pelos espirituais, 
que viram emFrancisco tal atribui~. Em Joaquim esta ideia designa 
o inicio da Era do Espirito. 

10	 Expositio Lib. Introductorius V, f.5 r: "Primus trium statuum foit sub 
tempore legis, quando populus Domini adhuc pro tempore parvulus 
serviens erat sub elementis huius mundi, non valens adipisci liberta
tern spiritus, quousque veniret ille qui ait: 'Si Filius vos liberaverit, 
vere liberi eritis'. Seamdus status OOt sub Evangelio et manet usque 
nunc, in h'bertate quidem. respectu paeteriti, sed non in libertate res
pectu futuri. Tertius ergo status erit circa finem saeculi, iam non sub 
velamine litterae, sed in plena spiritus libertate." (Cf. Crocco, op. cit. 
p.SO) 

11 Ibid IV, f. 154 v': "lgitur haec Mulier amicta sole generaliter de
signal universam cathol1corum Ecclesiam" (Crocco, op. cit p.50). 

12 Dos comentadores da obra .Joaquim, somente H. Mottu aventa a hip6
lese de urn principio noma segunda ~, tal como sustentamos 
aqui. (op. cit p. 219). 

13 Psalt p_ 180. Ver nota 15 de nossa Intr~. 

14 Psalt. p. 177: "apud Deum autem non est transmutatio nee vicissitu
dims obumbratio". 
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15 Ibid.p. 173 principium sineprincipio, quia DOn a1iquando coepit esse, 
sed semper erat quod est". 

16 Ibid p.217: "QUi sic orat et psallit laudMs et invocans deum 
suum...excedit bominem, supergreditur angelum, requiescit in 000. Ibi 
IeSpicit mira misteria". 

17 ibid. p. 89:'''... et conterritus nehementer compalses nem invocare 
Spiritus Sanctum. coins sacra solemitas erat". e p. 91. 

18 Vee capitulo anterior	 . 
19 Sobrea dife~ entre os cinco tempos, ver Psalterium 343 55. 

20 Psalt. p. 349: "Quia igitur in primo tempore revelavit se Deus pater, 
sicut voluit et quibus patribUsqui fuerunt ante legem, secondo adiuuc
ta est demonstratio filii in angelo domini.. qui et dominus vocatus est, 
tertio subst:cuta est eXhibitio spiritus sancti loquentis in regibus et 
prophetis, apparel quod in tertio tempore, licet sub obscuro aenigma
te, totas trinitas, quae onus deus est, simul se ostenderit operari, et 
quod DOn una tantum persona esset deus, sed pater et filius et spiritus 
sanctus". 

21	 Ibid p. 349: "...ad rec:IimCoduni genus hominum ambos missos esse a 
patte". 

22 Ibid. p. 351: "Sed iam nunc agendum est de tempore quinto in cuius 
initio sumus DOS, in quo oportet adbuc spiritum sanctum missum a fi
lio operari opera sua multo altius quam hactenus operatus est, ut om
DeS discant bonorificare spiritum sanctum, sicut patrem et filium. In 
quo? baud dubiuem quod in evangelio eius. Non enim sicut honorifi
eat ilium, qui non subiectus et devotus recipit evangelium eius. Et qu
od est evangelium eius? ilIud de quo dicit Joannes en Apocalypsi: 
·Vidi angelum dei colantem per medium coelum,et da1;U111 est illi 
evangelium aetemum". Quod est evangelium eius? ilIud quod procedit 
de evangelio Chirsti: litera enim occidit, Spiritus autem vivifieat: 
propter hoc enim veritas ipsadicit: "Cumv~t ille spiritus veritatis 
docebit vos omnem veritatem"; et ut ostenderet quod de evangelio 
christi et de scriptura eias acciperet. et commutans quasi acquam in 
vinum inebriaret electos, adiecit et ait: "Non enim loquetur a semetip
so sed quaecumque audiet loquetur et quae ventura sunt annuntiabit 
vobis. IDe me clarificabit quia de meo accipiet et annunciabit vobis"_ 
Oportet enim. ilium immutare mentes t1O$U3S, quod potest facere 
quando volt et prout vult, sieut deus. et tranSrene corda nostra a car
naliOOs desideriis ad amorem coelestium, ut quodammodo non simus 
quod fuimus, sed alii esse incipiamus". 

23Veeil~. 

24	 0 nome IEUE ea transericlo de IAHWEH. Originalmente, antes da 
refOIma massoreta, este termoeapenas urn. tetragrama (YHVH) com
posto pelas letras iod, he, vav, que sao como 0 espirito da lingua, na 
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medida em que sem eIas e impossivel se pronunciar qualqueroutra 
1etras. Tambem tern como base 0 verba hmo, que e0 verbo ser no be
braico. Cf. N. Falbe1 "A critica de AristOte1es em Yehuda Halevi", in: 
Leopoldiaml11J. vol xm, nO 389186. 

25 . Concordia 4, pt. 2.1 p. 405: "Primus status seculi initiatus est ab 
Adam, fructificavit ab Abraham. consumavit in Christo. Seamdus 
initiatus ab Ozia, fructificavit a Zacharia patre Iobannis Baptiste, ac
cepturus consumationem in temponbus istis. Tertius, sumens initium 

"~ beato Benedicta, cepit profene fructum generatione vicesima secun
da ab e adem sancto viro; consumandus et ipse en consumatione se
culi." e tambeni (2, pt. 1,4) p.66, onde aparece initiaiio e fructifica
tio. 

26 Este sentido expres5a. Nietzsche quando escreve: "La bienaventuranza 
noes sOlo una promesa: existe desde el momento en que se vive y se 
obra confonne a tales m3ximas e El Cristianismo es una praxis no 
una doctrinade fc"Lo Voluntad de Poderio EDAF, Madrid, 1981. 

27 A Ordem fimdada per Joaquim foi aprovada por Celestino ill, em 
1196. 

28 De Saptem Sigilis p. 243: "... in omnibus temporibus istis non sunt 
iidem termini qui videntur notati in hac simpliciter attendendi, sed a 
medietate precedentiS temporis intiatio sequentis attendenda est, cla
ri:ficatiovero in limiubus suis"Cf.Mottu op. cit 219 

29 Ver nota 39 
30 Tanto Mottu quanta Crocco utjlizam consummatio, embora no texto 

nioapa1'e9l. 
31 Veril~. 

32 Psalt, p. 351: .....illud quod de tempore medio dictum est, hoc est, de 
tempore Regum et Prophetarum, ad ostentionem magis factus est eo
rum quae futura sum in patria post finem muridi, quam ut tunc causa 
tanti mysterii consumata fore credatur. Igitur in futuro saecuIo con
snmmandumest". 

33 Ibid. 
34 Concordiaconformea divisiIo ja apresentada (nota 11) 
35 Conformea inte~ deMotto, op. cit. p.217 ss 
36 Psalt p. 203: "Tria certe data sunt nobis instIumenta virtutum, quo

tquot iubente deo ad vocationem vocamur... sed tamen in loco data 
occasione misterii, plenius est docendum de cis; sive quia illorum 
similitudines pertinet ad summam illam trinitatem quae operatur 
omnia in omniblls secundumCODSilium w1untatis suae; sive quia ipsa 
tria instrumenta conveniunt singiJJatim "tnbus·ordimbuselectorum qui 
ad imaginem dei creati sunt. Horum primumest opus manuum, se
cundum studium lectionis, tertium psal1endi orandique devotio". 
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37lbid: "... per devotam psalmodiam spiritui sancto". 
38 Ibid p. 205: "Sieut ergo non suffiet ad perfectionem solum opus na

nuum, ita nee sola leetio nisi addatur et psalmndja". . 
39 A ideia de uma harmonia proposta por Deus efundamental em loa

quim. Psalt. p. 89: "Haec dieens coepi psaUere, ut ad propositmn nu
merom pervenirem. Nee mora, ocurrit animo modo forma Psalterii 
decacbordi". 

40 Exp. Lib. Introd. cap. 19, { 18 v 02: "Est autem genus bumanum 
unum quidem in natura, sed propriis ordinibus velut in trinitate dis
tinctum. Est enim primus ordo coDiugatorum, creatus ad imaginem 
Patris; secundus clericorum, institutus ad imaginem Filli; tertius mo
nachorum ad similitudinem spiritus sancti. Etenim coniugatorum or
do a nullo ordine est, et ad hoc inslitutus ut filios debeat procreare; 
c1ericorum ordo non a se ipso, sed a solo ordine coDiugatorum propa
gatus est origine camis; qui tamen non est institutus ad procreandos 
filios, sedad evangelizandum verbum Dei, sieut et ipse Cbristus ad 
cuius imagjnem institutus est. Monachorum ordo procedit ex utroque, 
quia et de coniugatis recipiuntur ad monasticham et de clericis". Cf. 
Croccoop. cit. p. 85. 

41 Op. cit. p. 19. 
42 A literatura IlObre a epoca de loaquim evasta; por vezes edenomina

da de Renascimentodo seculoXII, tais foram as mudan~. Ver Marc 
Bloch. A Sociedade Feudal e Edouard Jeaaneau. A Filosofia Medie
val. 0

43 Psalt. p. 205: "Aliud est, nimirum, respicere quod factum est, aliud 
speculari eumqui fecit quodfactum est: sieut aliud est sciri aliquid ut 
sciatur, aliud sciri ut diligatur: ibi est scientia sola quae saepe int1at, 
hie cum sapientia charitas quae edifieat". 

44 Iibid p. 303 
45 Ibid p. 207: "Quamvis unitas quaNIam, qua se ad invicem capiaDt, 

his tribus inesse videatur, quia et in opere non solum posse, sed et sci
re et velie necessaria sunt; et in lectione non solum scire, sed et posse 
et velie: et in psalmodia non solum velie, sed et scire et posse". 

46 Ibid p. 203: "... in timor,e denique osculamur pedem, in leetione 
rnanun. in psalmodia os". E interessante notar que na ~ feudal 
entre 0 Senhor e 0 Vassalo, a homenagem que marca 0 inicio desta 
re~, de um lado 0 que quer servir de outro 0 que aceitaser 0 cite
fe, parte de uma genuflexlo para selar, comum beijo na boca, a alian
~ entre ambos. Cf. M Bloch op. cit. p. 170. 

47 Ibid: "In actione et, nimirum. nostra amplectimur pedes, quia per 
bane nos esse dei servos pie 3(; fideliter demonstramus; in leetione 
manum, quia per eam dei factain sapientia intuemur. in COliteJDpJati
one os, quia per cam omnipotenti deo jungimur, in osculo pacis, ex 
cuius nobis ore spiritusdulcedodistillat". 




