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BoryA,RAN, Dzmiel. Israel Carnal, lendo o sexo na cultura talmiidica. T[zrd. do ingles,
Rio de Janeiro: Editora Imago,1994, 286 p.

Daniel Boyarin, professor de cultura talmtidica na Universidade da Calif6mia,
``judeu rabinico" e ``feminista", como ele mesmo se autodefine (p. 34), discute com

maestria em  /srae/  Cczr#a/ a  tese  de  que  o judafsmo  rabinico  (s6cs.  II-VI da era
Comum), atrav6s de seus Midraxes e Talmudes, trabalhou a questao do corpo e da
sexualidade de modo bern diferente que o dos judeus helenistas, incluidos nestes boa
parte dos cristaos. Nesse sentido, duas vis6es se cristalizaram a partir do 11 s6culo dc:
a dos judeus rabinicos que definiam o ser humano como urn coxpo animado por uma
alma, e a dos judeus helenistas e cristaos que entendiam o ser humano como uma alma
que habitava num corpo (p. 17). A primeira serviu de base para criar relapao de genero
integrada, capaz de levar a cabo a sublime ordem do Criador: "Crescei e multiplicai-
vos!"(Gnl,28).Asegundacaminhouparaumdualismoeconseqtientedesvalorizapao
do coapo, o que pemanece ainda em nossos dias. Assim o tfulo do livro em questao,
/srtzc/ C¢r#cz/, ja 6 uma tentativa de demonstrar o apago do polemico pensamento de
Boyarin. Partindo da acusapao que Agostinho, citando Paulo, faz contra os judeus:
"Considerai o Israel segundo a came" (lcor 10,18), Boyarin procura aprofundar esse

pensamento patrfstico que distingue o Israel camal do espiritual, o qual ten como
elemento de distineao entre ambos o discurso do coxpo e da sexualidade.

Dividido em 7 capftulos, Jsr¢c/ Cczmcz/ 6 o resultado do esforeo por entender as
conseqtiencias dessa diferenga na relapao de g6nero e mos aspectos da vida social do
judaismo rabinico que produziu a literatura talmtidica.

NIo princtro ciLp{tulo..  ``Considerai o Israel segundo a Carme": sobre a Antro-
pologia e a sexunlidade iros judalsmos do final de Ahiigitidade (D. 43-]2:), o irNItor
apresenta a visao rabinica do corpo e da sexualidade na formapao do ser humano como
resistencia as praticas discursivas e dominantes de outras culturas judaicas e nao-ju-
daicas  no  final  da Antigtiidade.  A antropologia rabfnica 6 monfstica.  Ela aceita a
camalidade na sua forma material como sabedoria de Deus. 0 ser humano 6 o seu
coxpo.Issovemexemplificadonabeneaoqueojudeudevepronunciardepoisdeurinan
°s"abde¢dfoerct%..e"csr:ouabneen,Ce°ofif°;ct°:sseene:::cdo:oUc:ts:e£Sr°;v:,uaedofeezs°abstedrohd#a%en°doc°T%u

Trono de G16ria que se algum deles fosse aberto ou fechado, seria impossivel viver
diante de Tiii. Sa abengoado, pots curas todas as carmes e f azes coisas maravilhosas"
(p.  46).  A sexualidade faz parte do estado original da humanidade,  e nao de uma
degeneraeao sofrida ap6s a queda.
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Esse e``foreo rab['nico de atribuir urn valor posilivo ao de``cju  t`i`,`ti:tl  i` i-I ``cxua-
lidade encontrou resistencia. i o que trata o segundo capftulo: A I)i.tt/tJ./i.M t/~ t/cib`c»/.a..
"a //ts/I.„fo do A4cz/ c' mwz./a Born" (p. 73-88). Os rabinos acreditavam qua ludo vinha

de Deus e por isso tudo era born. 0 desejo esta ligado a procriapao. Se o colpo do
desejo 6 o mesmo que procria, como esse pode ser mal?

AtesedeBoyaringanhacoxponoterceirocapftulo:D!Jcre#fcsEvczs..M!.fossobre
as Origens da Mulher e o Discurso do Sexo no casamento (p. 89-118). 0 modo c,omo
os rabinos encaravam e tratavam as mulheres nao estava calcado no desprezo cultural
do corpo feminino (p.  89). Para eles, as mulheres eram tidas como facilitadoras da
vida do homem, cuidando de suas necessidades sexuais e reprodutoras,  o que nao
significava negar a mulher uma subjetividade independente, nem mesmo o direito ao
prazer (p.  118). Como conseqtiencia disso, o casamento e a sexualidade eram vistos
positivamente. Ja na literatura bfolica vemos que o papel da mulher 6 subordinado,
dominado e dependente, o que possibilitou aos judeus helenistas e cristaos terem uma
visao negativa da sexualidade e do coxpo, principalmente em relapao a mulher.

No cquauto capitnlo.. A producdo do desejo.. Maridos, Esposas e a Relafdo Sexual
(p.  119-144), Boyarin analisa como o discurso do desejo sexual e da interagao dentro
do casamento afetam a relagao homem-mulher na cultura rabinica, como o discurso
do poder, conhecimento e prazer se integram para encontrar mecanismos de controle
da classe rabinica sobre a pratica sexual dos casais e de homens sobre as mulheres na
vida sexual (p.  119). A conclusao do autor 6 que, por mais que o Talmude insista que
a  relapao  homem-mulher  deva  ser de  carinho,  intimidade,  desejo  e  de  prazer  da
parceira, a mulher ocupa sempre uma posieao subordinada diante do homem domi-
nador, ainda que atencioso (p.  144). A16m disso, a Tors nao controla o que se passa
entre urn homem e uma mulher na relapao sexual. Alguns rabinos chegan a propor
regras, como: realizar sexo s6 no escuro, durante a noite, sem a presenea de ningu6m,
nem mesmo de uma mosca, etc.

No entanto, se a Tofa se abst6m de interferir na vida sexual de urn casal, ela nao
deixat faze-lo no que tange ao ca,mpo do desejo pelo saber. Nesse ambito, ela passa
asera"outra"navidadohomem.Eoquetrataoquintocapitulo..0descjope/osczber..
czrora'emgwcI„Jocz"owfra"(p.145-178).Aleituradessecapftulovai-noscolocardiante
de opini6es, ate mesmo divergentes, dos rabinos. Conta-se a hist6ria de vdrios rabinos,
dentre elas a do Rabino Rehuna. Este costumava visitar a sua mulher na v6spera da
"festa do perdao". Urn dia ficou completamente absorto nos estudos da Tofa. A sua

esposa estava esperando: "Agora ele vein. Agora ele vem!", dizia ela. E ele nao veio.
Ela ficou abalada e uma lagrima caiu de seus olhos. Ele estava sentado no telhado. 0
telhado desabou e ele morreu.

Como resistencia ao discurso masculino, temos o caso de mulheres estudantes,
as quais contestan o fato de serem consideradas parceiras sexuais e reprodutoras, por
mais honrosa que seja essa condigao. Esse 6 o polemico assunto do capftulo sexto: As
mulheres  Estudantes:  A  Resistencia  lnlerra  co  discurso  rrrasculino  (D.  179-2J0g).
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B€ri'iriiL 6 cit:I`l:I i-tililu i`x``iiiplt) dc  mulher que consegue atiligir urn pi.ol.undo conhe-

cimeiito (lil 'I`t)I.i'i.  Nm 5,11 -3 I , que trata de urn rito para casos de citime do marido ou
de desvio  scxiiiil  diL mulher, 6  interpretado de varias formas.  Os  rabinos palestinos
diziam que 6 importante os pais ensinarem a To fa para as suas filhas, pois quando
forem acusadas de adult6rio, elas sabefao se defender diante do marido. Ja os rabinos
da Babil6nia argumentam o contrario, dizendo que,  se as mulheres conhecessem a
Tora, elas poderiam trair com facilidade os seus maridos, ja que saberiam as artima-
nhas para se defenderem. Permitir o estudo da Tors as mulheres seria o mesmo que
ensinar-lhes  a infidelidade.  Boyarin  acredita que  ``o  principal  motivo para que  as
mu]heres fossem confinadas ao papel de procriadoras e parceiras sexuais na cultura
rabinica era o medo de que, caso isso acontecesse, esse papel fundamental nao fosse
desempenhado" (p.  207).  0 que preocupava os rabinos era a perda do controle da
mulher da Tora, dois substantivos femininos, altamente estimados, mas que deviam
ser mantidos isolados (p. 268).

Urn  outro  tema  referente  a  sexualidade  no  mundo  rabinico  era  o  do  coxpo
masculino. Boyarin dedica todo o tiltimo capftulo do seu livro ao que ele chama de:
(Re)produz.indo os  Homens:  A Construfdo do Corpo masculino  Rabinico (rl. 2;09-
236).  A tematica 6  aberta com a apresentagao de textos do Talmude da Babil6nia
discutindo o tamanho do penis dos rabinos. 0 grotesco estaria ligado essencialmente
ao coxpo reprodutor e, portanto, a reprodueao (p. 209). A obesidade era vista como

.i
entrave a atividade sexual e conseqtiente procriaeao.

A descrieao que fizemos do caminho percorrido por Boyarin mos leva a concluir
que /srae/  Cczma/ 6  urn livro  de  suma importincia para  o  estudo  comparado  do
pensamento rabinico, feito de forma critica e inusitada. 0 autor nao nega a misoginia
na cultura rabinica. Ademais, ele a analisa no interior da culturajudaica e em relapao
aos valores helenicos e cristaos. Nisso, Boyarin traz uma contribui€ao importante para
a leitura de genero,  tanto na esfera judaica, como na crista. Melhor conhecendo o
judafsmo, mais eficaz sera o nosso dialogo inter-religioso. Nao menos eficiente sera
a nossa compreensao do papel da mulher, do homem, da sexualidade e do casamento
nas Escrituras.

Outro m6rito de Boyarin 6 o de levar o leitor, mesmo aquele que nao ten muita
afinidade com a literatura e religiosidade judaico-rabinicas, a mergulhar nesse fasci-
nante mundo, onde as opini6es se misturam sem a pretensao de uma superar a outra.
Jsrae/ Cczma/ 6 livro que vale a pena ser lido e assimilado. Muito ele ten a contribuir
para a exegese atual, no seu esfongo de buscar urn dialogo inter-religioso, resgatando,
na perspectiva da leitura de genero, valores do colpo e da sexualidade. Vale a pena
quebrar a "casca da noz" para entrar nesta obra que, de per si, nao 6 de ffroil acesso.

Jacir de Freitas Faria
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MAVER,  Amton.  Der  zensierte  Jesus.  Soziologie  des  Neuen  Tlestamt.Ill.`  |0  ]es"s
censurado.  Sociologia do Novo Testamento]. Apresentapao de Norbcrt  Gi.cinacher.
Gtitersloh: Gtitersloher Verlagshaus Mohn,  1985, 320 p. (GTB Siebenstem).

Anton  Mayer,  soci6logo  alemao  tamb6m formado em pedagogia e psicologia,
publicou este livro aos 74 anos de idade, ap6s 10 anos de trabalho. Escreveu com a mente
e o corapao. Ja no Pr6logo confessa : "Vou detestar o Novo Testamento ate a morte..."; e
sete linhas abaixo: "Vou ama-lo ate a morte". 0 livro ira mostrando os motivos.

Mayer aborda o Novo Testamento enquanto processo: em sua formapao e em
sua recepgao ao longo dos s6culos. 0 Novo Testamento 6 visto nao em perspectiva
teol6gica ou hist6rica, mas enquanto obra de pessoas e grupos socialmente situados,
movidos  por  interesses  pessoais  e  de  classe.  Como  determinar  quais  sao  esses
interesses? Na convicgao de que "as estruturas lingtifsticas sempre espelham tamb6m
estruturas sociais", Mayer recorre a leitura sociolingtiistica em linha marxista, com
oportuno recurso as ciencias bfolicas.

A tese do livro:  o Novo Testamento "censurou" Jesus  [ce"s4frcz no sentido de
controle para impedir a divulgapao]; cf. o tftulo da obra, e a ilustrapao da capa: uma
cruz, com o crucificado "censurado", encoberto por tinta vermelha. Jesus viveu e falou
como proletfrio (no sentido de K. Marx: "urn ser rebaixado, oprimido, abandonado e
desprezado").  0 Novo Testamento conserva trapos  e palavras  deste Jesus;  mas ja
revela mudaneas substanciais, que constituem uma verdadeira ruptura:  o Reino de
Deus, a constante causa de Jesus, vira processo meramente espiritual; mais importante
que o Reino de Deus  sefao o culto a Jesus, invocado como Cristo, e a cristologia.
Reduzir estas  modificap6es  a desdobramentos teol6gicos, como  se costuma fazer,
escamoteia  os  posicionamentos  sociais  que  estao  a  sua  base.  No  pr6prio  Novo
Testamento ja se percebe o infcio desta mudanga social: a passagem do movimento
de Jesus junto aos mais pobres para uma religiao comprometida com os poderosos.

A obra mostra que a teologia encobre interesses de classe ate no Novo Testa-
mento, ben antes, portanto, da era constantiniana. Deste modo, o Novo Testamento
coloca as bases de desvios em relapao a Jesus que se prolongarfro ao longo dos s6culos.
0 autor se detem sobre tres de tais desvios: sexismo, anti-semitismo e capitalismo.
Acompanhemos  o  itinerato  do  livro.  Na  verdade,  a  obra  tern tal  densidade  de
informap6es e reflex6es, que a escolha de amostras se toma dificil.

A la parte 6 a mais breve (34 p.), serena e incontestavel: apresenta a "Origem
proletdria do Novo Testamento". Jesus vein de baixo. 0 tema 6 desenvolvido em trfes
capftulos:  1. A origem social de Jesus, nascido em famflia proletfria. 2. A estrutura
social de sua linguagem.  3. A funeao polftica de sua religiosidade. Sobre a origem
social  de  Jesus,  Mayer fica em generalidades  bastante  conhecidas.  Tamb6m  o  3°
capfulo dispensa comentarios: mostra que, como os proletarios em geral, Jesus age a
curto prazo, vai ao essencial , provoca as autoridades e acaba condenado em processo
sumdrio. Os de cima conhecem o sucesso; os de baixo a impotencia. 0 forte desta la
parte 6 o 2°capfulo, que em 20 densas paginas analisa a estrutura social da linguagem
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de Jc.``is.  'l'omu como  base os  70 /6gi.cz  de Jesus ( "i.psi.b'b'/.in"  vclrbw "/ colcti`d(}s,  cm

grego, por Bultmann. Recorre a "semantica quantitativa", pesquisando o materiiil dc
maneira estrutural-funcional: os elementos (frases, palavras), sua freqti6ncia e, prin-
cipalmente,suadistribuieao,semnegligenciarseusignificado.Aanalise6minuciosa,
bern respaldada em bibliografia especializada. Resulta urn notavel retrato falado do
linguajar do povao, de Jesus: frases curtas, gramaticalmente simples; verbos em geral
nao diferenciados, mon6tonos (a arvore/Zzz frutos,/czzer uma festa,/zzzcr amigos). 0
vocabulirio 6 reduzido; desconhece conceitos caros a classe alta, como dcvcr, respo;.-
sc[Z7z./I.czclde, pregrzfdo; fala mais do  ser humano que de Deus, mais do amar que do
crer;adjetivoseadv6rbiossaopoucousados-s6osdaexperienciadodia-a-dia.Tfpico
o uso da preposieao cm: enquanto Paulo a mistifica (ej73 Deus, cm Cristo, "a Espirito),
bemaogostodoste6logos,queassimpodem"inteapretar",Jesusficanoreal/concreto:
#c[ casa, #o olho, #c! luz, #o quarto. Seria engrapada, nao fosse sintomatica dentincia
da  ideologia classista,  a  pesquisa  de  como  manuscritos  e  tradutores  encararam  o
proletino termo apfeedro'#  de Mc 7,19 e Mt  15,17:  nao 6 banheiro nem privada, e
muito memos WC, mas "com todo respeito, o `cagat6rio' (Scfacc.sshaws) dos proleta-
rios", comenta Mayer. Quanto ao estilo: chama a atengao a parataxe, pr6pria de quem
tern espfrito de liberdade, pois nao subordina, nao coloca uma frase acima de outra.
Usam-se  termos  que  nao  abstraem  da  realidade:  Jesus  n5o  fala  de  `animais'  ou
`alimentos',masdecamelo,raposa,cobra,edepao,vinhoepeixe.ParaJesus,scfel.smci

6 urn rasgao na roupa, nao rasgadura confessional, como para Paulo. 0 p/e'ro#!cz que,
ap6s sua morte, os crist6logos lhe atribuem como `plenitude' , para Jesus 6 apenas urn
remendo  de  pano  (Mc  2,21;  Mt  9,16).  Jesus  usa muitos  ditos  populares.  Ora,  "a
teologia vein de cima, o dito sapiencial de baixo". Finalmente, urn detalhe significa-
tivo:  70 vezes mos /o'gi.a, Jesus usa o #Go: como proletdrio, ele 6 urn negador. Com
frequ6ncia,  Mayer compara tais  aspectos  do  texto  grego  com  algumas  tradue6es
alemas mais  conceituadas,  mostrando ate que ponto tamb6m elas refletem opg6es
sociais, no caso, do tradutor. Estas e semelhantes constatap6es sao basicas para a tese
central do autor: o Novo Testamento deu uma violenta guinada sociopolftica: "censu-
rou" Jesus de Nazar6. A linguagem 6 sintoma desta guinada.

A 2a parte, "Degraus da desproletarizaeao", a mais longa e pol6mica, constitui
o  ceme  do  livro.  ve no  surgir da crenea no  "Cristo"  e  da cristologia o  inicio da
desproletarizapao de Jesus. No estudo deste processo, det6m-se principalmente em
Paulo e Lucas. Quem teria interesse em transformar o Jesus pobre e sem poder no
Cristo rico e poderoso? S6 gente da canada social alta. Esta 2a parte 6 articulada em
3 sec6es: Cristo vein de cima (em oposieao a Jesus, que vein de baixo) -Paulo se
enreda -Lucas prepara a virada constantiniana.

Cristo vein de cima. - Esta segao compreende 3 capftulos inseparaveis:  I. A
origem social da crenga cristol6gica. 2. A estrutura social do discurso cristol6gico. 3.
Funcao politica da cristologia.

1. Origem social da crenea no Cristo. 0 estudo comega pela analise dos tftulos
cristol6gicos, enquanto fen6menos sociais. Primeiro, seu ntimero exagerado -ha urn
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titulomania:  normalmente, onde e que se vai tanto em busca dc ti'L`IIti,`'.J (`)Lli`,in mais
elevou Jesus foram helenistas, e de maior sfczf4!s social. Segundo, sutl ct)m|)lcxidade
teol6gica: sao titulos que exigem estudos. Terceiro, como se explica que alguns tftulos
pegaram, outros nao? Esta linguagem da teologia nao estafa apontando para uma luta
de classes? Para exemplificar suas  reflex6es,  o  autor estuda comparativamente  os
titulos  Fz./fro  cZo  fJomcm,  que  se  firmou  entre  os  pobres,  e  Cr!.sfo  a  Sc#foor,  dos
bern-de-vida, que acabou prevalecendo. A titulomania esta relacionada com o culto
do lider [o alemao Fjjfort3rkz¢/J ten ressonincias particularmente pesadas], culto este
que favorece a hipocrisia: calam-se as deficiencias do lider, e se apaga a nftida fronteira
que ele mesmo estabelece entre si e Deus. Este processo, por sinal, deu-se tamb6m
com os seguidores de Jesus -cf. o livro dos Atos dos Ap6stolos. S6 se podera renovar
a cristologia se estas falhas forem corrigidas; do contrfrio, mesmo os tftulos cristol6-
gicos modemos (cf. Schillebeeckx, Kting) s6 servirao ao sistema. H. Kting diz, com
razao, que hoje tais titulos modemos exprimem melhor o que os antigos procuravam
expressar; s6 se esquece de questionar: o exprimem melhor para quais cristaos? Os
proletarios se afastarao ainda mais da Igreja. Tamb6m esta a servieo da sociedade alta
quem espiritualiza Cristo; e mais ainda quem lhe confere amplidao c6smica (T. de
Chardin),  protegendo-o  de  todo  contato  social.  Para encontrarem o  novo  rosto da
cristologia que tanto procuram, os te6logos terao que renunciar ao culto do lider e
buscar o Reino de Deus, como Jesus. Inadvertidamente, quem melhor ilustra isto 6
Karl Marx. Na cristologia concretiza-se sua percepcao de que "na religiao, Deus fica
relegado a segundo plano atrav6s do  `mediador"; Marx, por sinal, v6 no mediador
urn produto tfpico da sociedade capitalista.

2. A estrutura social do discurso cristol6gico. Nao se percebem nele interesses
sociais: apenas trans-sociais. Cf. a analise de Ef 1,3-14; bern como o estudo compa-
rativo de Ap 1 1 ,17s (cristologia de poder, mas em linguagem simples) com 2Ts 1 ,3-10,
com seu tom insistentemente autoritario. Interessante, a este prop6sito, a comparapao
entre o Credo Apost6lico, com suas afirmap6es concretas, e o de Calced6nia, estatico,
metaffsico, transcendente, que em 45 1 encerra dogmaticamente a cristologia antiga.

3. A fungao polftica da cristologia. i na polftica que a impureza da cristologia
atuou mais fortemente. Antes, por6m, de acusar a Igreja, 6 preciso testar o pr6prio
Novo Testamento. Ha notavel semelhanga entre a polftica religiosa do cristianismo
primitivo e a do Imp6rio Romano; isto faz supor que a c6lebre resistencia dos cristaos
ao  estado  romano tenha  sido  de pequenos  grupos.  Mayer faz urn paralelo entre  a
linguagem do maior expoente romano da polftica religiosa, Cicero (morto em 43 ac),
e a do Novo Testamento latino. A semelhanea atinge seu apice em Paulo e Lucas. 0
matimo da resistencia encontra-se no Apocalipse. Na ``Conclusao provis6ria" desta
seeao, a afirmapao talvez mais agressiva do livro: "Na rude linguagem dos proletfrios,
isto  significa  que,  para  despolitizarem  sua  morte  de  proletino,  os  crist61ogos  se
lan€aram feito abutres sobre Jesus na cruz, antes mesmo de o coapo ficar frio".

Paulo se enreda. -Os te6logos nao se cansam de elogiar Paulo como missionario;
mas pouco se dao conta do carater politico de sua missao. Paulo mostra-se unilateral;
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recut;:I  ii`i:iltiu€]' ponto  de  vista diverso do  seu;  agride os  adver.`tirit).`;  I.cc]ia o*  I.llit7`

para os li`cios contanto que seja alcangado o objetivo; e o objetivo 6 submeter o mundo
inteiro a seu conceito da religiao p6s-jesuana (a estatfstica do uso paulino de s'/tb;7ttJrtJi.
e cognatos impressiona). 0 assunto 6 aprofundado em 3  capftulos:  a educa€ao quc
Paulo  promove  para  a  submissao  religiosa - para  o  servilismo  social  -  e  para  o
conformismo politico.

1.  Submissao  religiosa.  Em  termos  antropol6gicos,  a  mudanca  decisiva  da
religiao neotestamentdria de Jesus para Paulo, 6 a passagem da experi6ncia do olho
para a do ouvido -da liberdade para a obediencia. Em poucas paginas, Mayer oferece
uma  sugestiva  sintese  de  antropologia dos  sentidos  extemos;  mostra tamb6m  s`ia
fungao  politica:  a classe  alta assegura suas  normas e  a estrutura social dominante
atrav6s do dominio sobre a "vida espiritual". Nas religi6es, basta vcr como se pass:I
da ascese dos sentidos para a dogmatizapao. Parece que poucas religi5es escaparam
disto; entre elas, a do Antigo Testamento e dos evangelhos que se conservam afinados
com Jesus.  Nestas, da-se valor a cheiros, toques,  sabores. Paulo nao: 6 sintomatico
que ele valoriza o ouvido mais que o olho. Ora, o olho alcanea mais longe, 6 mais
rdpido para receber sinais,  6  o tinico dos  sentidos capaz tamb6m de emitir sinais,
abrangendo  todas  as  formas  fundamentais da comunicaeao humana;  e no entanto,
ningu6m 6 obrigado a aceitar estes sinais. Nos evangelhos, 6 o sentido mais mencio-
nado, e em seu sentido real [denotagao]. Quando se quebra esta hegemonia do olho,
em seu lugar entra o ouvido. No Novo Testamento isto se da nos escritos paulinos. A
liberdade de olhar 6 reduzida a fixar o olhar; o vidente vira inspetor. A Paulo, o ouvir
interessa mais no sentido de obedecer (aqui, ha urn excelente panorama do campo
semantico  da  audigao).  Paulo  a  mestre  da liberdade crista? Nao;  seus  ouvidos  se
desenvolveram demais: ele 6 urn vigia. Jesus, de olhos abertos, 6 urn vidente.

2.  Servilismo  social.  Sendo  Paulo  urn politico,  todo  meio  lhe  6  valido  para
propagar sua fe, coisa que nao se admite num missionario. Joga com a polissemia.
Cita autores cuja mentalidade esta longe da dos proletdrios; alias, Paulo e os paulinis-
tas dao mostras de partilharem dessa mentalidade.

3. Conformismo politico. Paulo concorda nao s6 com o sistema social escrava-
gista  mas  tamb6m  com  a  ideologia  estatal  de  Roma,  embora  na  6poca  houvesse
oposigao a esta ideologia. 0 tinico texto de resistencia, assim mesmo duvidoso, 6 2Ts
2,7. Esse conformismo continuou ate os nossos tempos em te6logos como Lutero,
Bultmann, Martin e Otto Dibelius.

Lucas prepara a virada constantiniana. - A camada alta da sociedade 6 aquela
minoria interessada primeiramente na manutengao de seus interesses; mas ela os sabe
camuflar, o que lhe permite em "boa consci6ncia" p6r tamb6m a religiao a seu servieo.
Lucas pertence a esta camada social. Os te6logos acham que ele apenas faz a ponte
entre o movimento de Jesus e a Igreja crescente. Na verdade, ele realiza o "compro-
misso hist6rico", a virada para a direita crista, caracten'stica da hist6ria da Igreja. Pare
desocultaressasmotivap5es,MayermostracomosemanifestamemLucas(evangelho
e Atos) a religiosidade, linha sociol6gica e expressao litefaria pr6prias da camada alta.
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1.  Religiosidade  pr6pria  da  camada  alta.  Lucas  situa  ii  I.cliL!itiHitkttlc  numa

piedade dom6stica bern ordenada;  convivialidade,  vestes,  recompcii*il tcrrena pela
piedade,  pautam-se pela sociedade bern.  Lucas  frisa que  a nova religiao  nao 6  de
periferia (At 26,26); que ela se caracteriza pelo sucesso dos lideres, n5o pelo fracasso
de  Jesus  (cf.  seu  vocabulario).  Esta  virada  lucana  fica  mais  clara em  At,  pois  o
evangelho esta mais preso a tradicao.

2. Sociabilidade pr6pria da camada alta. Na vida social 6 mais dificil ocultar a
contradieao s6cio-religiosa fundamental que na vida religiosa. Assim como a teologia
de Lucas  se caracteriza por seu  distanciamento  hist6rico  de Jesus,  sua  sociologia
revela a diferen€a de classe social. Jesus sempre fala de pobres, famintos e misericor-
diosos  sem  os  desvalorizar;  Lucas  pensa como  a classe  alta.  Acentua difereneas.
Mostra urn Jesus cioso dos bons costumes, conciliador. Nas parabolas, Lucas eleva a
condi€ao social. A parabola do filho pr6digo 6 bonita, sim; mas o pai de Jesus nao
tinha bezerro gordo para fazer festa. E a visao politica? Lucas esta do lado do poder
romano. Troca a solidariedade com os oprimidos pela protegao.

3.Expressaoliterdriapr6priadacamadaalta.Lucassabeescolherapalavracerta.
0 fraseado e o estilo sao da camada alta (detalhe sutil: no uso da conjuncao aditiva,
Lucas troca o kczj. de Marcos para o dc da elite). Seus personagens sao mais comedidos.
Enfim, 6 urn literato brilhante. Mas qual 6 a base social desta literatura? Bern antes
que com Clemente de Alexandria, a virada constantiniana comegou com Lucas.

Chegamos assim a 3a parte do livro: "Seqtielas da desproletarizapao". Sao duas
sec6es  inesperadas:  uma sobre a formagao do canon, outra sobre a polftica oficial
frente aos escritos.

A canonizapao ainda nao desvendada. - Curioso como os cristaos se mostram
desinteressados pela origem hist6rica de sua fe, apesar de defenderem esta como algo
de tinico na hist6ria das religi6es. Desenvolvem a hist6ria da Igreja; mas deixam no
escuro a do Novo Testamento, como se tivessem medo de abalar a seguranga de sua
fe. 0 Novo Testamento esta entre os  livros da Antiguidade mais pesquisados, mas
como  produto;  o  demorado  processo  que  levou  a  este  produto  continua  pouco
esclarecido.  A hist6ria  social  deste  processo,  a  mais  apta  para  ilumina-lo,  nao  6
abordada pelos te6logos. Mayer concentra-se em tres temas fundamentais.

1.  0 escuro hist6rico da canonizapao. Em cinco paginas,  o autor da algumas
informap6es sobre o limitado interesse que o assunto suscitou ao longo dos s6culos.
Importante  a  citagao  de  Schillebeeckx:  ``Nenhuma  6poca,  nem  mesmo  se.for  de
origens,  pode  ser  absolutizada  a-historicamente,  nem  pode  ser-lhe  atribuida  uma
normatividade unilateral".

2. 0 abuso da inspirapao. Na solugao de uma tare fa insoltivel, os canonizadores
se reportaram a Deus,  a sua inspirapao.  Sinal de  sua seriedade religiosa.  Mas  isto
comporta  o  perigo  de  se  crer  mum  "ditado  automatico",  algo  bern  pr6ximo  das
ditaduras. Os profetas superam este perigo, nao assim as instituie5es. A religiao crista
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nao  I`ict>u  r>i.c,`ct'viitlii  tli`lt`: ji', iiti  Ntivo  Tc``ttLm€nto  iibal't]u  :I  cxpci.i€i`ciii  i\*  cu.`tii*  diL

inspingfro (cl.. 2l'il .I),4:  I,2()); illii`iH, jd desde Paulo e sous discfpulos hf iinia trnditi~to dc
vincular o leilol-£i{) tuxtti. Ctimti ha tamb6m erros de copistas, involuntarios mas tamb6m

propositais, a levar em considerapao. Nada disto deve ser varrido para debaixo do tapctc.

3. A funeao polftica do canon. Acanonizapao nao 6 apao apenas religiosa: as op€6es
religiosas manifestan a posigfo social dos canonizadores; e esta 6 tfpica da camada alta.
Nesta condieao, eles usaram dois pesos e duas medidas - muito rigor para recusar certo*
escritos, pouco para aceitar outros, conforme seus interesses de classe.

Na "Conclusao provis6ria" desta segao, o autor lembra que devemos ler o Novo
Testamento do mesmo modo como Jesus lia o Antigo Testamento: criticamente, ou
seja,nao-dogmaticamente.Sefizermosassim,apessoadeJesusseretraieemprimeiro
plano fica sua causa, o Reino de Deus. E ja que tamb6m Jesus esta inserido em seu
contexto sociocultural, ele deixa em aberto para o futuro qual ha de ser a configurapao
deste Reino.

Politicalitefariadacamadaalta.-Oste6logoscn'ticosdizemqueadiferenciapfio
entre  literatura  can6nica  e  nao-can6nica  6  coisa  superada.  Certo;  mas  nao  esti~io
superados os interesses que levaram a esta diferenciacao. Mayer analisa tres escrito.i
do Novo Testamento para mostrar como as tendencias dos canonizadores sao queL+
tionaveis, do ponto de vista teol6gico e sociol6gico. Tomando por base a teoria de
Morton sobre a adaptaeao social, distingue quatro formas de adaptapao, conforme se
afirmam ou negam as metas da pr6pria sociedade e os caminhos institucionalizados
que levam a elas (conformismo, inovaeao, ritualismo e desinteresse); e uma forma de
resist6ncia, pela negaeao de todas as metas e caminhos e sua substituieao por outros
(reb6liao).0livrodosAtosexemplificaatend6nciaafavorecerescritosconformistus;
a Carta de Tiago, a tend6ncia a defender~se dos inovadores; o Apocalipse, a tendencia
a reprimir os rebeldes. i o que o livro passa a analisar.

1.  Recep€ao da literatura conformista. Qual a camada social que Atos visava
atingir? A classe alta, que comegava a empreender a "conquista espiritual do Imp6rio
Romano". Para esta classe, Atos cafa como luva. 0 lider da nova religiao, Paulo, 6
homem bern informado, fala bern, cita autores da literatura grega, escreve em lingua-
gem refinada,  entende de direito, 6 defendido por privil6gios, bern relacionado.  A
religiao  dirige-se agora para o  amplo espapo urbano da cultura helenfstica (cf.  At
26,26); nada de pesc\adores e pastores, quase nada do proletino Jesus. Lucas da bern
mais espapo a primeira instancia do processo de Paulo (3 mil palavras) que ao sermao
de  Jesus  na  montanha  (500  palavras).  Atos  fala de  gente  proeminente,  e  calando
rumores de escandalos (Berenice com seu irmao) . A palavra de ordem da nova religiao
6 conciliapao; interessa apresentar o cristianismo como confiavel. Em Lucas, Jesu``,
no  final  da vida,  6  arrebatado  ao c6u,  como  os  imperadores  romanos  na pena dc
escritores latinos.

2. Defesa perante a literatura inovadora. Ha escritos que se prop6em dar novii
forma, dentro do espfrito primitivo, ao ensinamento de Jesus: os escritos joaninos a

101



especialmente a Carta de Tiago. Esta foi ignorada pela lgreja antigti i` i`tiiiiliittidL` por
te6logos ao longo dos s6culos. Mayer det6m-se no estudo de tres item: I.I.t7ximidade
a Jesus de Tg; o porno de disc6rdia: Tg 2,24; e a resist6ncia de Lutero a Ctlrltl.

3. Repressao da literatura rebelde. Ja no Novo Testamento comega a briga da
Igrejacontraoscristaosradicais.Pontodepartida6olema``viverempaz",emprestado
do discurso politico, e que permite ajeitar-se com o estado. Uma pequena minoria
rejeitava estejeitinho: na linha de Jesus, esperava o Reino de Deus com sua mudanea
radical da situapao. Deste modo, ja no Novo Testamento formam-se dois partidos, o
dos conservadores e o dos radicais. Os conservadores constitufam a grande maioria;
conseguiram  tomar  vinculantes  os  seus  escritos  e  evitar  a  aceitagao  dos  escritos
radicais, exceto o Apocalipse; mas mesmo depois da canonizapao deste, nao cessaram
de se opor a ele: de todo o Novo Testamento, 6 o livro que mos foi legado de maneira
mais  descuidada,  o  memos  lido  na  liturgia,  o  mais  negligenciado  teologicamente,
embora de nenhum outro os cristaos tanto precisem para sua autocrftica. Ha forte
suspeita de que as raz6es desta oposigao nao sejam teol6gicas. Dai o aprofundamento
da questao em tres itens.

E questiondwel que sejam motivos teol6gicos que levaram a esta dofesa contra
a Apoca/I.prc.  Nao a justifica o forte emprego do simbolismo. Nem sua linguagem
``bdrbara" -que, na verdade, 6 intencional: segue a lei da comunicaeao rebelde. 0 que

mais deve incomodar certos te6logos 6 seu cheiro de povao.

A base soci.a/o'gz.ca cJo /I.vro. 0 Apocalipse 6 urn livro socialmente engajado; nao
se deixa paulinizar; seu autor nao 6 urn dial6tico academico, mas urn radical politico
que ataca o sistema. De todo o Novo Testamento 6 o livro de mais forte pensamento
coletivo, interessado no ben-estar dos oprimidos; 6 urn ponto de partida decisivo para
a teologia da libertapao, fato significativamente sublinhado por uma mulher corajosa,
Elisabeth Schtissler Fiorenza.

A  poli'tica  eclesidstica  de  dofesa.  Fo.i  malls  forte  em  tres  periodos..  no  da
canonizae5o do Ap, no da Reforma, e no das revolue6es sociais - pen'odos em que as
classes altas se sentiam particularmente ameapadas pela radicalidade do Ap. Este teve
a sorte do radical Jesus: na oposigao que sofreu e na capacidade de ressuscitar.

"0 resultado". Esta tiltima parte 6 precedida por uma breve analise do precon-

ceito, id6ia-chave das 3 sec6es que seguem. Pessoas religiosas tom forte tendencia
para o preconceito, pois evitam testar seus jufzos a luz da realidade. Isto acontece
principalmente  quando  a teologia  refor€a a religiosidade  institucional  em  vez  de
questiona-la. A teimosia 6 a marca decisiva do preconceito e ao mesmo tempo sua
base social: largar preconceitos significa largar poder. Nisto o Novo Testamento nao
6 exceeao. Seguem tres exemplos.

Sexismo

aprocfia¥a€:S:ud=t#aab::mg:ctraeiqnuheosti::a:eani°as;uar:::::;i:dheu6maadn¥:;ndt:;6a??¥
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reduzidiL a ]iormas, ou fica liberada tambem sua amplidao er6tica? 0.i doiL` ``€xt7s si~`o
ordenados urn ao outro com iguais direitos, ou urn 6 subordinado ao outro, iicLiroti-
zando assim a relapao? Sexismo nao se confunde com a hipersexualidade propo``ta

por circulos conservadores da sociedade atual para compensar sua pr6pria anti-scxuii-
lidade. 0 que distingue a sexualidade hodiema da de outros tempos e culturas 6 apenu``
o excesso tipicamente capitalista de sua comercializapao. No estudo deste tema o iiutor
naosecontentacomom6todopsico-analitico:estaoemjogofortesinteressesdepoder,
pelo que 6 preciso, com ajuda do marxismo, desvendar os mecanismos de domina€€~io.

I . Os infcios em Paulo. Pela semelhanga nesta area, o autor tratara juntos Paulo
e seus discipulos paulinistas. A sexualidade 6 vista a partir do homem. Basicamente,
ha medo da mulher. Nao 6 verdade que no cristianismo as mulheres conseguiram seus
plenos  direitos:  ja  no  Novo  Testamento  esta  institucionalizada  a  domina€ao  dos
homens sobre as mulheres -cf.1Tm 5,13s; Tt 2,3s; embora haja sinais de resistenciu:
Ef 5,33;  1Tm 2,12. A hist6ria da tradigao do Novo Testamento mostra ate tentativiLs
de sutis modificap5es em favor dos homens em textos ja canonizados. Assim, em At
17,12  e  18,26,  as  mulheres  sao  nomeadas  antes  dos  homens;  mas  encontram().I
variantes que invertem esta posigao -e nao deve ser mero erro de copistas. Tradutoi.c.i
hodiemos levam adiante estas atitudes antifemininas.

2.  As  conseqtiencias do sexismo na Igreja.  Com o passar do tempo,  a Igreju
poderia ter mudado esta atitude em relaeao ao sexismo, como fez por exemplo com u
proibieao de juros. Mas nao o fez. Mant6m padres e leigos na infantilidade, para podcr
segura-los ainda mais fortemente junto a si como mac.

3. Jesus pensava de modo diferente. Nao se encontra uma palavra sequer delc
contra a sexualidade enquanto experiencia humana originaria; menos ainda contra fl
sexualidade da mulher.  Tamb6m aqui,  Paulo mostra descontinuidade em relae5o ii
Jesus:  6 que Jesus  interessava-lhe pouco e Cristo s6  "no Espfrito".  Em Marcos,  ii
sexualidade nao 6 importante, ao passo que os paulinistas nao conseguem desligar-``c
dela. Tamb6m aqui, os tradutores por vezes ocultam a problematica do texto original.
Todas estas mudaneas nao sao apenas quest5o de diversidade de tempos e lugares:
indicam a mudanga de estrutura social e, com isto, a passagem do movimento de Jesus
para a religiao crista.

Auti-semitismo

(0 termo pode parecer anacr6nico quando aplicado aos tempos do Novo Testu-
mento. Mas, comenta Mayer, em religiao e polftica, nao existem formulac6es lingtil`\+
ticas "puras".) A experiencia mostra que 6 de pequenino que se torce o pepino. Por
isso, 6 preciso dar mais ateneao do que os te6logos t6m dado, aqueles textos do Novo
Testamento mos quais pensadores judeus veem as bases do anti-semitismo cristao. A
prova dos move esta mos efeitos de tais textos (Wi.rkw#g) ao longo de dois mil ano.`.
Haja vista o "caso alemao": sera mera coincidencia que o anti-semitismo mais radical
que a hist6ria conhece se desenvolveu no pats do paulinismo classico?
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I.  Os  infcios em Paulo.  0 autor analisa detalhadamente  IT``  2` I .i-I (7  I/it7tt  /7,
WG]. Mesmo a comparapao com Rm 9,3;  11,2.12.15 nao consegue iiliiil`iir o peso do
texto; ainda mais quando Paulo, imediatamente antes, elogiou os tessalonicenses por
terem recebido suas palavras como "Palavra de Deus" -lTs 2,13 [#Go /,6 WG]. Aqui
e em outros textos,  Paulo 6 vftima de preconceito; justamente ele, que recomenda
"testar tudo criticamente" ( 1Ts 5,21).

2. 0 incontido avan€o do anti-semitismo. 0 anti-semitismo cristao foi virulento
desde seus infcios. Penetrou quase todos os escritos do Novo Testamento. A dupla
sacralizapao do citado texto aos tessalonicenses, primeiro pelo pr6prio Paulo, depois
pelos  canonizadores,  abafou  qualquer  cn'tica  intra-eclesial.  0  crescimento  deste
anti-semitismo pode ser constatado mos evangelhos. Judas, que Paulo nem conhece,
fica cada vez pior, Pilatos cada vez melhor. 0 ponto alto do antijudafsmo no Novo
Testamento esta, segundo estudiosos judeus, no Evangelho segundo Joao.

3. Livrar-se dos judeus como de Jesus. Pode-se discutir se os autores do Novo
Testamento  tinham  intenc5es  antijudaicas.  Indiscutivel  6  sua recepgao  antijudaica
pelos cristaos. 0 autor resume brevemente o antijudafsmo por parte da Igreja cat6lica
e de Lutero, ate os nossos tempos.

"Co"c/#sGo provi.so'rt.cz ''. 0 anti-semitismo cristao 6 resultado de dois nil anos

de educapao nesta linha. Sera preciso esfongo incomum para desaprende-lo em pouco
tempo. Nao basta os cristaos reconhecerem sua culpa; nem passarem a ver os judeus
sob outra 6tica. Sera preciso tambem despedir-se do Cristo paulino. Se admitirmos,
com crescente consenso dos te6logos, que Jesus n5o se viu como messias, caem as
repreens6es paulinas contra os judeus. E se o anti-semitismo p6s-antigo, tamb6m o
politico,  se  baseia  no  Novo  Testamento,  entao  temos  que  ver  tamb6m  o  Novo
Testamento sob nova luz. Nisto, seguiremos a Jesus, que reconhecia sin o Antigo
Testamento, mas passava por cima dele em pontos que ofendiam o senso humanitario.

Capitalismo

Apesar de tantos estudos detalhados do Novo Testamento, os te6logos ainda n5o
conseguiram  elaborar  urn conceito  abrangente  de  Deus  no  Novo  Testamento.  0
soci6logo pode dar uma ajuda. Sim, o Novo Testamento traz muitos rostos de Deus;
urn que  os  te6logos  memos  esperavam  pode  ser o  do  Deus  capitalista.  No  Novo
Testamento ja se encontram os trapos que levaram K. Marx a dizer que o cristianismo
(em sua linha protestante) 6 a forma de religiao que mais corresponde ao capitalismo.
EasacralizapaodoNovoTestamentoqueimpededeverestaraiz,oquelheassegurou
a vitalidade. Para verificar isto, sera preciso novamente comecar por Paulo, passar
pelos evangelhos, e entao tomar mais consciencia da cn'tica de Jesus.

I . Os inicios em Paulo. Com K. Marx, podemos conceituar o capitalismo como
o poder de transformar tudo em mercadoria venal: Deus, a natureza, as pessoas e o
que produzem. Sob este aspecto, no cristianismo podemos fazer remontar o capitalis-
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mo ate Paulo,  Elc l`tilii ciii tcl-molt l`inanceiros da culpa religiosa c da r€dcli¢i~i().  I)i`ii.i
"vende"  os  homcns  ut)  pecado,  compra-os  de  volta  "com  pagamento  a  vista".  I).`
"marca" como escravos, "abona" a dfvida, a "poe na conta corrente", "faz o dep{').`ittt

do pagamento", e faz questao do reembolso completo: cf. respectivamente [ei714JrtJ^Jf/,
WG] Rm 7,14;  1Cor 6,20; 7,23; 2Cor 1,22; Rm 4,4; Rm 5,13; 2Cor 1,22. Tanto go.`m
do  capitalismo,  que  capitaliza  ate  o  corpo  de  Jesus,  escondendo  esta  transapL-Lo
financeira com aquela palavra cultual que sempre justifica a dureza do capitalismo:
"sacriffcio". 0 Deus neotestamentalo, para cobrir a impagavel dfvida da humanidadc,

exige a carne e o sangue de seu pr6prio filho. Diante de tamanho sadomasoquismo dc
Deus,  faz  sentido quando os te6logos,  com Paulo, desviam para a "economia" di.
salvapao (Ef 1,10). A16m disto, Paulo justifica do ponto de vista religioso a mentali-
dade capitalista de concorfencia ( 1 Cor 9,24; F13,14; 2Tm 2,5) -mas ao mesmo tempo
exige uma sociedade sem inveja, como se fosse possivel separar as duas coisas. Mayci.,
ap6s interessante analise, ve ligagao entre capitalismo e sexismo no modo como Paillt7
alegoriza a hist6ria bfolica de Abraao e Agar, Gn  16; Rm 4; Gl 4,21-31. E ha todii ii
linguagem  paulina  ligada  a  escravidao/redeneao  (=  compra),  simb6lica  sin,  mii*
tomada de  empr6stimo,  sem nenhuma cn'tica,  ao  sistema escravagista do  Imp6ri{i
Romano. No capitalismo, a fe vira cr6dito, a culpa 6 divida, o crente toma-se credor,
a providencia prudencia, a solidariedade obrigap6es (W. Magass).

2. A lei do lobo mos evangelhos. Ja uma ou duas dezenas de anos depois de Paulo.
o mais antigo evangelista formula a lei fundamental do capitalismo, observada ainda
hoje pelo mundo cristao: "A quem tern sera dado; e a quem n5o tern, sera tirado ate o
que ten" (Mc 4,25). 0 evangelho seguinte reafirma que "a quem tern sera dado", in:`S
acrescenta que este "tefa superabundincia" (Mt 25,29), outra caracten`stica do capi-
talismo. Mt e Lc chegam a indicar o "Sz.fz z.in Lcbc«" da lei do lobo: o banco (Mt 25,27;
Lc  19,23); e na parabola, falam dos altos juros da aplicapao. E o pobre da paraboliL?
Sai sem nada, e ainda 6 repreendido, acusado de ser medroso ou ate covarde. Veja-sc
tamb6m a admissao descarada em Mt 25,26 e Lc 19,22; o brutal vers. 27; e ainda: Mt
20,15.  Nos  escritos joaninos,  pelo  menos,  evitou-se este  vocabuldrio  bancario.  AS
Igrejas cris fas ja ha muito entregaram-se ao capitalismo. Entre as vozes cn'ticas, nil
Igreja, o autor cita a encfclica Papw/orwm Progressi.a de Paulo VI, diversos pronun-
ciamentos  de bispos do Terceiro Mundo  (Medellin!),  e de te6logos da libertaefio.
terminando com a tao falada pega Urn ccrfo Jesws, de Jos6 Ignacio Vigil.

3. Em contradieao com Jesus. 0 autor volta mais uma vez a Mc 4,25. i ben
possivel que a frase seja de Jesus; como em outras vezes, seria uma constatapao da vidii
real,citadaironicamente.MasnaodeveserdeJesusaparaboladobanco.Mayeraproveitii
para fazer uma longa reflexao sobre a questao dos juros, no Novo Testamento e ao longtt
dahist6ria.Tamb6mabem-aventurangadapobreza,emI.ceMt,6tratadacomamplidi~i{).
Ao refletir sobre o posicionamento hoje de cristaos e marxistas diante da pobreza c tki
mis6ria, Mayer cita Darcy Ribeiro: os soci6logos veem chegar o tempo em que os I)ovox
"subdesenvolvidos" vao "civilizar" os altamente desenvolvidos. E conclui: 6 tempo tlc
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tis  cri``tfit)``  ``c  i`()»vcl'tcl.cm  iit)  Kciilo  dc  I)c`l*  c  ;I  *ua ju.`tit`tl '|tt(„,\  (,.  ''lui'()  cluro'`:"Ningu6m pode servir a dois senhores /.../ tl Deus e a MTamoh" (M| (t,24).

"Co#c/wsc?a pnovj'fo'rc.a ".  Sexismo, anti-semitismo e capitalismo formam uma

unidade inseparavel. 0 nticleo esta no sexismo, no dominio da pessoa sobre a pessoa.
0 sexismo cristao atinge em profundidade o anti-semitismo: haja vista os termos com
que os judeus sao injuriados, no Novo Testamento e ao longo da hist6ria. 0 anti-se-
mitismo  cristao  ten  a  vcr com  capitalismo:  privam-se  os judeus  de  suas  posses,
obrigando-os a atividade bancdria. Para fechar o circulo, o capitalismo leva de volta
aosexismo:naohacapitalismosemprostitui€ao.Pararomperestecfrculonaobastam
reformas: 6 necessaria uma mudanga de mentalidade capaz de vencer o sexismo, o
anti-semitismo e o capitalismo cristaos. "Esta trfplice revolugao certamente feriria a
invulnerabilidade do Novo Testamento. Mas, e se Deus, neste livro como em todas as
escrituras sagradas, estiver sepultado, esperando pelo Terceiro Dia? E caso contrario,
que honraria mais a Deus: textos manipulados ou pensamento crftico?"

No Pos/cz'cz.a, o autor admite que o livro vai escandalizar, como escandalizou a
ele pr6prio, principalmente no capftulo sobre o Deus capitalista. Entretanto, o cardeal
Suenensjahaviadito,noCongressoEucan'sticolntemacionalde1981,que"otempo
do cristianismo tradicional passou". Que fazer entao? 0 autor apresenta a pratica das
comunidades  de  base  latino-americanas,  que  se  empenham  contra  toda  opressao,
inclusive religioso-eclesiastica.  Os "escandalos" levar5o a "arrancar da corrente as
flores imaginarias, nao para a pessoa carregar a corrente sem fantasia nem consolo,
mas parajogar longe a corrente e colher a flor viva" (K. Marx). Para quem nao confia
em Marx, Mayer cita Dom Helder Camara ( 1974): hoje temos que tratar Marx como
TomasdeAquinotratouArist6teles.0livroterminacomocomeeou:"Permanecemeu
amor  por  Jesus  e  o  Reino  de  Deus,  que  nao  tolera  que  haja  gente  `rebaixada',
`abandonada' ,  `desprezada'. Permanece meu 6dio por todos os que tomam o Deus

deste Jesus urn capitalista".

UmAPG#di.ccde12densaspaginascomplementaasnotas,dandoumapanhado,
com breves comentarios, da literatura existente sobre a tematica, principalmente em
alemao.

Breve Comentario do Livro

Ca e acola notam-se pequenas falhas t6cnicas que nao afetam as conclus6es do
autor. Assim, Mayer generaliza suas investidas contra os te6logos, embora seja urn
te6logodaestaturadeGreinacherquefazaapresentapaodolivro.Mostrapreocupapao
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convincentes. Quanto ao anti-semitismo no Novo Testamento:  seria preciso situar o
fen6meno em seu conjunto maior, tanto hist6rico como cultural (da "alteridade").

Maiss6ria6umaincoerencianofinalda3apartedolivro.Depoisdetercriticado,
com razao, certa visao acanhada de inspirapao bfolica, 6 com esta visao que Mayer
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da 30 piirte, o tlutt>i. iitimlcl.iL quc, a serem corretas suas analises, o Novo Testamento
se formou atrav6s dc c{)mpromissos, sendo portanto urn livro politico: em sua teologia,
em sua religiosidade e sua eclesialidade. Ora, compromissos excluem originalidade:
a teologia do Novo Testamento nao 6 tao original como alguns pensam. Compromissos
excluem pureza: a fe dos cristaos bern cedo, segundo schillebeeckx ja cinco anos ap6s
a  morte  de  Jesus,  desenvolveu-se  em  forma  de  religiao.  Compromissos  excluem
pretensao de ser algo absoluto:  sao produtos de seu tempo. Isto vale tamb6m para a
Igreja, que ja em tempos do Novo Testamento  se arranjou com o csfczb/!.sfomc#f; 6
intitil,  portanto,  que ela tente disfangar sua profanidade atrav6s  da espiritualidade.
Diante desta realidade, Mayer pergunta:  sera que, "ao considerarem o Novo Testa-
mento como  `Palavra de Deus', os cristaos nao o supervalorizam? Jesus certamente
diria que sim". Na verdade, com seu modo de ler o Antigo Testamento Jesus mostra
que o decisivo nao 6 a letra escrita, mas sua leitura. 0 Novo Testamento 6 Palavra de
Deus nao automaticamente, mas quando lido no espfrito de Jesus e em comunhao com
a comunidade dos que o seguem; ou seja,lido a servigo da vida, da dignidade humana,
da causa do Reino.

Algumas criticas mais gerais. 0 subtftulo do livro, Socz.o/og!.cz cJo IVovo  rcsfcz-
me#ro, parece amplo demais: o livro 6 antes urn ensaio sociolingtiistico. Do ponto de
vista lingtifstico, ele explora bern a chamada estrutura de superfucie, mas nao chega a
estrutura profunda (aos eixos semanticos) : faz leitura "sJrwcfw7ie//c" , nao "sfrwcfwr¢/c"
(aqui o frances ajuda a distinguir os conceitos). Muito memos estamos diante de uma
leitura efJrz/fz/rcz/I.f/cz ; ainda bern !

0 Princfpio sociolingtifstico que orienta a metodologia do livro 6 que as estru-
turas lingtifsticas espelham estruturas sociais. i verdade. Mas nao as espelham imedia-
tamente: s6 atrav6s da interpretapao. Ora, na inteipretapao do Novo Testamento, se nao
quisermos dar azo a preconceitos e arbitrariedades, sao imprescindiveis dados fomecidos
pelas ciencias bil)1icas. Mayer recorre a eles; mas senti falta de alguns, como a natureza
midratica do Novo Testamento em seu conjunto, enquanto releitura, as vezes implfcita,
do Antigo Testamento; e ainda, a incidencia da mentalidade apocalfptica, toda voltada
para  a  proximidade  do  Reino.  A  apocalfptica  proporciona  uma  compreensao  mais
abrangente do Reino e de seu nexo com a cn'tica do Templo; bern como abre novas
perspectivas para a centralidade da fe na ressuITeieao de Jesus.

Mais  importante  que  fazer reparos  ao  livro  6  levarmos  a s6rio  suas  grandes
mensagens.  Destaco  duas.   1.  Importancia  da  linguagem  como  sintoma  de  nosso
posicionamento social.  Se discfpulos de Jesus da primeira hora ja camuflavam sua
ideologia ``de cima" com belos discursos teol6gicos, quanto mais o podemos estar
fazendo n6s. i significativo que, enquanto Mayer fazia suas pesquisas, uma equipe
francesa publicava estudo semelhante relativamente a linguagem da liturgia romana:
DUQUOC,  Ch.,  GUICHARD,  J.  et  alii.  Po/i.f!.qz4e  cf vocczbz{/czzte  /z.fwrg!.qz4e.  Paris,
Cerf, 1975. 2. i ffroil dar lie6es de probidade e transparencia ao grande mundo; mas,
e dentro da Igreja, como fica?
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" tamb6m uns tantos quesliommentos que merccem, e preci HiLiii. ``i`,I. i'ctt7inndo.i
em profundidade.  Algumas  amostras.  1. Principalmente na Am6iica Liitii",  temos
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do texto bil)lico? 2. Do ponto de vista lingtifstico, onde 6 que, propriamente, reside a
autoridade da Bfolia: no fato de espelhar a realidade humana nua e crua? No que nos
diz ou no que queria dizer? Na abertura a sempre novas releituras? Como integrar uma
boa exegese academica na leitura espontanea e cheia de fe dos grupos populares? Ou
a  autoridade  do  magist6rio  eclesiastico  dispensa  este  tipo  de  quest6es?  3.  Que
conseqti6ncias advem das reflex6es acima para a organizapao dos estudos bfolicos e,
especificamente, para a formapao bfolica dos agentes de pastoral, ordenados ou nao?
Que mudan€as metodol6gicas se imp5em? Pensemos na maior pluridisciplinaridade;
mos  m6todos  participativos;  na  conversao  da  nossa  racionalidade  ocidental  para
abordagens  mtiltiplas;  pensemos  principalmente  na importincia de  nossas  opg5es
s6cio-politico-culturais "de baixo" para a penetrapao do texto bil)lico. 4. Quanto as
vers6es  bfolicas:  nossos  tradutores  t6m-se  empenhado  para,  dentro  da  fidelidade
dinamica ao original, tomar o texto bil]lico compreensfvel hoje; as vezes, isto os ten
levado a procurar o "politicamente correto" - por exemplo, atenuando palavr6es ou
express6es  chocantes.  Que  dizer  disto?  A16m  do  sentido,  conv6m  tentar  traduzir
tamb6m a carga emotiva que o conota?

i tempo de concluir - provisoriamente, diria Mayer. Estamos diante de uma
leitura do Novo Testamento feita por algu6m apaixonado pela causa do Reino - e
decepcionado com as ope6es s6cio-polfticas de setores da Igreja identificados com a
sociedade "de cima". Cn'ticas duras vindas de fora do esfczb/z.sfemc#f, sej a ele cientffico
ou  religioso,  podem  criar  irritapao  e  resistencia  dentro  dele.  Nao  deviam;  pelo
contrino,  sao urn valioso /ecdbczck.  Se o term6metro acusa febre alta, nao adianta
quebra-1o. Com razao pergunta o ap6stolo Paulo, e desta vez Mayer ha de concordar:``Acaso tomei-me vosso inimigo porque vos disse a verdade?" (G14,16). Agradecemos

a Mayer a mensagem profetica, "pro-vocante" que mos deixou.

Wolfgang Gruen
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