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1. A revolta dos judeus, a destruicao de Jerusalem e a luta pelo poder

Aexploragaoeaviol6nciadadomina?aoromanasobreoscamponesesdaPales-
tina,juntocomafrustragaoseculardopovo,alimentaramascorrentesapocalipticase
contribuiramparaaexplosaodarevoltapopular,queterminoutragicamentenadestru-
ieao de Jerusalem pelos romanos no ano 70 depois de Cristo.

Ainda durante a vida de Jesus e sobretudo depois, as explos6es populares contra
a ocupagao romana foram crescendo (Lc 13,1 ; 23,19; At 5,37; 21,38), novos partidos
foram surgindo ou se organizavam: zelotes, sicarios. A situagao se radicalizava. A in-
capacidadeeabrutalidadedosgovemadoresromanos,juntocomacorrupcaoealuta
pelo poder da classe dirigente da Judeia, deixou o povo sem proteeao e sem altemati-
va.0Ze/otomoucontadetudoenoano66explodiunumarevoltageneralizada.Roma
perdeu o controle da situacao. Estimulados pelas id6ias do movimento apocaliptico,
muitos viam no levante contra Roma a chegada do Dz.cz c7e /czvG./

Sacerdotes,saduceuseanciaos,forcadosaentrarnarevoltacontraRoma,faziamo
possivel para manter o controle da situapao. Mas pouco adiantou. As legi6es romanas
vieram e foram reconquistando a Galil6ia e a Jud6ia, a espera do momento oportuno
paraoassaltoflnalcontraJerusal6in.Enquantoisso,dentrodacidadedeJerusal6m,gru-
posrivaislutavamentresipelahegemonia.Doisgruposdejudeus,por6m,naoquiseram
participardarebeliao:fariseusecristaos.Tantoparaoscrist5oscomoparaosfariseus,a
revolta contra Roma nao era expressao da chegada do Dz.cz de /czvG.

PoucodepoisdaPascoadoano70,comacidadedeJerusal6maindacheiadepe-
regrinos e de gente que nela buscava protecao contra a repressao romana, o general
Tito, filho do rec6m-empossado Imperador Vespasiano, atacou com quatro legi6es. 0
cerco durou varios meses, de maio ate agosto. Foi urn ass6dio cruel de muita fome e
muitas mortes. Finalmente, Jerusalem foi tomada e totalmente destruida. 0 templo foi
arrasadoe,ondeantesseofereciamossacrificiosaJav6,Titomandouoferecersacrifi-
cios em honra de Jdpiter ou Zeus, o deus supremo dos romanos. Dois anos e meio de-
pois,  conforme  relata  Flavio  Jos6,  o  bltimo  resto  da  resistencia  terminou  com  o
suicidio coletivo dos revoltosos na fortaleza de Massada. ``Preferiram morrer pelas
pr6prias m5os a cair nas m5os dos infi6is", assim ele comenta.

A destruicao de Jerusalem foi urn abalo para todos. No modo de pensar dos so-
breviventesdodesastre,tantojudeuscomocristaos,adestruigaodacidadesantamar-
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Neste mesmo tempo, mos anos 68 a 70, la em Roma, no centro do poder, dci)(tis
da morte de Nero, revoltas e golpes militares se sucediam em ritmo acelerado. A luti`
pelopodertomoucontadetudo.Emmenosdedoisanoshouvecincotentativasdegol-
pe militar. A confusao era tanta que parecia o fim do imp6rio. Eis urn quadro:

54-68 Ivero, imperador: lutas intemas pelo poder.

64       Primeira grande perseguicao das comunidades pelo Imp6rio Romano.

66-70 Levante do povo judeu na Palestina contra a ocupa?ao romana.

68       0 general vindex lidera uma rebeliao na Galia (Franea).

0 general Galba lidera a revolta das legi6es na Espanha.

69       0 general ot6nio lidei.a o golpe militar da guarda pretoriana em Roma.

0 general Vit6lio lidera rebeliao das legi6es na Germania.

0 general Vespasiano lidera rebeliao das legi6es na Palestina e no Egito.

69-70 VcLspczsz.cz73o 6 proclamado Imperador. Seu filho Tito assume no Oriente.

70       Tito destr6i Jerusalem, a cidade Etema.

72       Derrota total, em Massada, dos dltimosjudeus que resistiam ao imp6rio.

2. A progressiva separacao entre judeus e crist5os

OlevantedosjudeusdapalestinacontraRoma,emvezdeserat5oesperadache-
gadadoDz.¢deJczvG,foiacausadadestruieaodosgruposquedeletinhamparticipado.
S6 sobreviveram os que nao tinham participado: os judeus da linha farisaica e os ju-
deus que tinham aderido a fe em Jesus. Terminado o confronto com Roma, ambos se
consideravam os legitimos herdeiros e comegam a lutar entre si pela posse da heran-
ca que vinha desde Abra5o. Assim, a partir do ano 70, cresce a tensao entrejudeus e
cristaos,eorelacionamentoentreosdoiscaminhalentamenteparaumarupturadefi-
nitiva que foi acontecendo no decorrer do s6culo 11. Ate o comego do s6culo 11, a dis-
tingao entre judeus e cristaos n5o era t5o nitida. A maioria dos cristaos era de judeus
que aceitavam Jesus como Messias, ou de pagaos "pros6litos" e "tementes a Deus",
quejaestavamligadosasinagoga.Estarupturaentrejudeusecrist5ostalvezsejaum
dos acontecimentos mais tfagicos de toda a hist6ria do Ocidente. Mist6rio incompre-
ensivel (Rm 9-11 )!
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o`i ljvros crist5os do NT como os da tradic5ojudaica, cscritt}s tlcpois dc 70 dc. O mcdo
dc novas divergencias e rebeli6es levou ambos a urn contro]c mais rigido para impedir
a acao de grupos e pessoas que nao seguissem a orientacao da maioria. De urn lado,
crcscia a divergencia; de outro lado, comegava a insist6ncia no controle e na discipli-
na. Este foi urn dos motivos por que a maior parte dos escritos apocalipticos n5o entrou
na lista dos livros inspirados, pois eles atestavam a diverg6ncia de alguns grupos de
base com relagao a orientagao das classes dirigentes.

Depois  da destrui?5o  de Jerusalem,  os  fariseus  se reagruparam, primeiro  em
Jairmia na Jud6ia, depois na Galil6ia, e comecaram a reorganizaeao do judaismo em
tomo da Sz-73czgogcz. 0 rabino Iohanan ben-Zakai fundou a assembl6ia de Jamnia, onde
foram estabelecidas as normas para definir quem 6judeu e quem nao 6; quem pode ser
rabino e quem n5o pode ser. Foi elaborada tamb6m a lista dos livros que deviam ser re-
conhecidos como inspirados, patrim6nio da fejudaica. Nesta lista n5o figuravam os li-
vros escritos ou traduzidos no ambiente mais aberto da diaspora, nem os do ambiente
dos apocalipticos que tinham resistido contra a elite de Jerusalem. Devido a rapida di-
vulgacao da Boa-Nova de Jesus entre os pr6priosjudeus, a reorganizacao dojudaismo
teve un cunho de defesa contra osjudeus-cristaos que pretendiam ser os herdeiros das
promessas de Deus a Abraao.

Neste mesmo periodo, tamb6m os cristaos se reorganizavam em tomo da Ecc/e-
sz.cz. E tamb6m entre eles a reorganizagao se fez, em parte, em oposigao aos irmaos ju-
deus, que os acusavam de infidelidade a Lei de Deus e os excluiam da sinagoga. Os
crist5os aceitaram como inspirados varios livros escritos ou traduzidos no ambiente da
diaspora: os dois livros dos Macabeus, as novelas populares de Judite, Tobias, alguns
fragmentos de Ester, bs livros da Sabedoria, do Eclesiastico e de Baruc e alguns tre-
chos de Daniel: a hist6ria de Susana (Dn 13) e a lenda Bel e o Drag5o (Dn 14). Mas a
maior parte da literatura apocaliptica tamb6m nao entrou no Canon dos cristaos.

Quando, sob o imperador Trajano (98-117), a perseguicao se fez tanto contraju-
deus como contra crist5os, o perigo comum n5o os levou a uma defesa comum. A per-
seguieao  n5o  fez  com que  os  dois  se  reencontrassem  como  irmaos,  membros  do
mesmo povo de Deus. Pelo contrario! Acusac6es e persegui?6es mdtuas levaram a se
separar ainda mais.

0 conflito entrejudeus e crist5os repercutiu no conflito entre os cristaos e o im-
p6rio,  seja pela influencia dos judeus junto  as  autoridades  (At  13,50;  14,5;  16,20;
17,5-6), seja pela confusao que identificava cristaos e judeus como sendo da mesma
religiao. Este ambiente polemico se reflete tamb6m no Apocalipse (Ap 2,9; 3,9).

3. As muitas religi6es, o culto ao imperador e a sua influencia na vida do povo

Na segunda metade do primeiro seculo, houve urn forte renascimento das nacio-
nalidades e das religi6es dos povos subjugados pelo lmp6rio Romano. Bram religi6es
ou doutrinas de dois tipos, muitas vezes misturadas entre si. Umas de linha mz.s/Gri.ccz.
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aos  si`ii*  iiiici:`tlt)`` unia participag5o em rz./os  e cz{//os  secrctos.  Oulr{`.i  i`i`:`[ii  (lc  linh€l

grc;J'//.cti.  Di`{ vcm o nome grosfz.cz.s77€o.  G7iose 6 uma palavra grega quc ti`icr dizcr co-
#feecz.me#/o. Para uma pessoa poder entrar em contato com a divindade, cst£`s I.eligi6CS
ofereciam aos seus iniciados co#feecz.mej€/os superiores. Havia varios gI.i`us de inicia-

?ao e de aprofundamento. 0 gnosticismo era uma tendencia muito divulgada, que Cri-
ava  mos   seus  membros  uma  certa  consciencia  de  elite.   Os  grupos  gn6Sticos
divulgavam a teoria de que o espz'rz./o, onde esta a sede do conhecimento (gnose), e Su-
perior ao corpo, a mat6ria. 0 corpo, a mat6ria, abate e deprime o espirito. 0 ideal 6 o
espirito se libertar do peso do colpo. Por isso, os mais exaltados desprezavam o matri-
m6nio (1Tm 4,3) e o trabalho manual (2Ts 3,11).

0 crescimento destas religi6es com seus cultos e mist6rios revela o vazio que
existia. 0 seu avaneo representava uma ameaga de desintegrag5o para o imp6rio. Para
fazerfrenteaesteperigo,apropagandaimperialsoubeusarapr6priareligiosidadePo-
pular como fator de unidade do imenso imp6rio. Ela ensinava que a Pczz cJos Dc#ses ti-
nha irrompido no mundo atrav6s da Pczx Romo7!cz, cujo promotor divino era o pr6Prio
Imperador, chamado Dews e/ Do77".#a!s., Deus e Senhor. Era a religiao a servigo dos in-
teresses da ideologia dominante (Ap  13,4.14), a #o773cz#!.zcz€6o da religiao popular!

A propaganda fazia do Imperador urn ser divino. A terra inteira o adorava, Como
se fosse urn deus (Ap  13,4.12.14). Ele chegava a ser apresentado como se fosse urn
ressuscitado (Ap  13,3.12.14).  A propaganda imperial atingia o povo na vida diaria
atrav6s de muitos canais: atrav6s do com6rcio, favorecido por uma administracao efi-
cientecomcobraneadetributos,taxaseimpostos;atrav6sdaculturagregacomseues-
tilo de vida e com a organizagao caracteristica das suas cidades; atrav6s dos ginasios
de esporte e banhos pdblicos; atrav6s da difusao das novas id6ias, propagadas pelos fi-
16sofos ambulantes: gn6sticos, epicureus e outros; atrav6s dos costumes bern popula-
res do a.rco e PGo, dosjogos olimpicos a cada quatro anos e da distribuieao da came
oferecida aos idolos; atrav6s da estrat6gia militar e da trucul6ncia na repressao aos re-

;:;tc:i::::,trfi:¥t6ass::ur:]ig££t::ocg°£:es:uc:lot:-:::i:'r;e£:P*:SA:[S:a#ea:;:,r:ifec::ud.esemaag[]::
ger urn alto funcionario para promover as festas anuais e os jogos pelo aniversario do
imperador. Religiao e politica eram uma coisa s6. Os capitulos 13,17 e 18 do Apoca-
lipse de Joao confirmam e completam este quadro. Eles mostram como a ideologia en-
trava na vida do povo atrav6s das grandes obras de impacto, causando admiragao (AP
13,13-14); atraves de artigos de luxo para a classe dominante (Ap  18,11-13); atrav6S
do controle econ6mico (Ap 13,16-17); atrav6s do culto obrigat6rio ao imperador (AP
13,15); atrav6s da alianca do poder central do imp6rio com as liderangas locais, os reis
da terra (Ap  17,12-13); atrav6s das armas e da perseguicao (Ap  17,6).

Do ponto de vista econ6mico, o culto aos idolos mos templos empregava muita
gente: agricultores para tomar conta das fazendas dos templos e criar os animais Par€l
os sacrificios; comerciantes para a compra e venda destes animais; fabricacao das VCS-
tes sagradas, do incenso e dos outros utensilios necessdrios para as celebrac6es e Pro-
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qii€`tro anos em houra dos deuses; associac6es de trabalh£`dorcs, cada qual com a sua
divindade protetora e com suas refeig6es sagradas. Quem sc aventurava a ser contra o
cultoaosidolos,corriaoperigodeperderoempregoedeserhostilizadoporparentese
amigos, cuja seguranca na vida dependia deste sistema.

Eraquaseimpossivelalgu6mviversemparticipardocultoaosidolos,comohoje
6 muito dificil algu6m viver ou sobreviver sem nunca entrar num supemercado, os
novos templos do consumo. Por exemplo, na Asia Menor, havia uma certa concorren-
ciaentreascidadesparaconseguiroprivil6giodeserproclamadacidade-campeado
culto ao imperador. A cidade eleita, chamada #eohoros, recebia beneficios e vanta-
gens.Masparapodersereleita,elatinhaquedarprovadequetodososseushabitantes
eramafavordocultoaoimperador.Casonacidadehouvesseumgrupocontrario,este
era perseguido e hostilizado por ser contrario ao "progresso" da cidade.

4. 0 conflito interno nas comunidades cristas

Nofimdoprimeiros6culo,comoumaesp6ciedeIVovaEra,areligiaodaPczj¥jio-
m¢#ojunto com as outras tend6ncias religiosas invadia tamb6m as comunidades cris-
tas, produzindo nelas varias  tendencias  e  formulag6es,  tanto  na doutrina como  na
liturgiaenaorganizagao.0livrodoApocalipse,porexemplo,mencionaosNicolaitas
(Ap2,6.15),ogrupodeBalaao(Ap2,14),odeJezabel(Ap2,20),osqueseapresenta-
van comojudeus e n5o Cram (Ap 2,9; 3,9), os que se apresentavam como ap6sfo/os e
n5oeram(Ap2,2).Nemtudoestavaclaroparatodos.Asfronteirasnaoeramnitidas.A
situag5o politica estava muito confusa.

iasme3£ra°sbc]:::J;:dv:::safaet°rn6%:;¥::efs::,::gaupn6sS;%]h°a::#°aune°:I:::§e5n°jon:g:::
seguidores e seguidoras de Jesus, ja nao poderiam participar de nada que de alguma
maneira estivesse relacionado com o culto aos idolos, como, por exemplo, comer a
camequevinhadossacrificiosnostemplosoumarcarpresenganascelebrag6espdbli-
cas.Outrosachavamocontrario.Paraestes,taisgestosseriamcomoparticiparhojeda
cerim6niadohasteamentodabandeiranasescolas.Tudoistocriavamuitosproblemas
etens6es,tantonascomunidadescomonasfamilias.Nassuascartas,Pauloprocurava
ajudarascomunidadesaolharoproblemadopontodevistadaliberdadedaconscien-
ciadosfilhosdeDeus.Assim,elecriavaumespacodeliberdadeparaaspr6priaspes-
soas poderem discemir, por elas mesmas, se comiam ou nao da came oferecida aos
idolos (lcor 8,1-13;  10,23-33; Rm  14,1-8).

Mas nos anos seguintes, de 60 a 90, muita coisa foi mudando. Cresceu o culto ao
imperador. Domiciano tinha insistido na construc5o de templos em quase todas as ci~
dades e na celebragao pdblica das grandes datas do imp6rio. 0 gnosticismo tinha au-
mentado enormemente a sua influ6ncia e divulgava a id6ia de que a came oferecida
aosidolos,porserumacoisamaterial,naoafetavaoespiritoe,portanto,podiaserco-
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comunidadesfundadasporPaulofavoreciamumacertaaberturacomrelacaoaoimp6-
rio. 0 pr6prio Paulo nao tinha sido morto por essas czz4/orz.dczc7es co#sfz./wz'dczs as quais
ele mandava obedecer (Rm 13,1)? De fato, a situacao nao estava clara.

Nao deve ter sido facil discemir o caminho certo. Nem todos pensavam do mes-
moj eito. Algumas comunidades procuravam enculturar sua fe e assumiam elementos,
tanto das religi6es gr6s/j.cos e mz.I/Grj.cczs como da religiao oficial do imp6rio, para ex-

pressar sua fe em Jesus Cristo. Outras assumiam uma atitude de defesa contra a inva-
sao das doutrinas estranhas, como transparece no Apocalipse, na carta aos Colossenses
(Cl 2,8) e nas cartas Pastorais (1Tm  1,3-7; 4,1-2; 2Tm 2,16-18).

As ameaeas do imp6rio, as press6es da propaganda imperial, o medo de perse-
guicao e de hostilidades (Hb 10,32-34), a falta de uma analise critica da realidade e a
ingenuidade politica de muitos cristaos, tudo isso levava alguns a voltar atras (Hb
6,6) ou a buscar nas cartas de Paulo e nas id6ias gn6sticas umajustificativa para nao
se opor publicamente ao imp6rio e encontrar uma forma de convivencia. Se a mate-
ria e o coxpo nao tern valor, assim diziam os gn6sticos, entao nao tern importancia
nenhuma voce queimar urn pouco de incenso em honra do imperador, dobrar os joe-
lhos diante de uma imagem da deusa Roma ou participar de uma orgia sexual numa
celebracao de uma dessas divindades romanas. Isso 6 coisa do corpo, da mat6ria!
Nao atinge o espirito fiel da pessoa, nem significa renegar a fe em Jesus. Coisas mate-
riais e coxporais desse tipo nao afetam em nada o espirito que se mant6m puro e sem
mancha. Assim alguns ensinavam.

0 conflito basico com o imp6rio nao era tanto a perseguicao direta e sangrenta,
massimaquaseimperceptivelinfiltragaocrescentedaideologiadoimp6rionavidadia-
ria e no modo de pensar e de viver das comunidades. Isto se concretizava, sobretudo, na
compra da came oferecida aos idolos, na participae5o em algum ato de culto ao impera-
dor ou em alguma procissao em houra das divindades romanas, na aceitagao das id6ias
gn6sticas etc. Liderancas como Balaao e Jezabel favoreciam esta confusao ingenua. A
mesma atitude de simpatia com as autoridades do imp6rio transparece em alguns outros
textos da mesma 6poca. A carta a Tito continua pedindo submissao aos magistrados e as
autoridades (Tt 3,1) e outros pedem que se fapam pedidos, orac6es, sdplicas e acao de
gragas por todos os homens, pelos reis e todos que detem autoridade (1Tm 2,1-2).

Diantedesteavancoameagadordaideologiaimperialediantedaconfusaodeid6i-
as existente entre os pr6prios cristaos, o Apocalipse de Joao reage com forca. Ele nao
concorda com este tipo de raciocinio, e chama tudo isto de pros/z./wz.€Go (Ap 2,14.21).

5. A perseguicao por parte do imp6rio

0 objetivo real da Pczx JZomcz#cz era legitimar e expandir o dominio romano no
mundo, favorecer o com6rcio intemacional, garantir a cobranea tranqtiila dos impos-
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(Ap 18,9-20). De urn lado, sofrimento e revoltas. Do outi.o, inscnsibilidade, alicnag5o
e afrouxamento dos costumes (Rm 1,18-32). Paulo define bern a situac5o quando diz:
"Eles mantem a verdade prisioneira da injustica" (Rm 1,18).

Enquanto os povos subjugados cumprissem suas obrigac6es, nao eram molesta-
dos. Sua obrigagao era pagar o tributo, os impostos e as taxas, nao fazer guerra entre si,
fomecer soldados para o exercito romano, reconhecer a autoridade divina do impera-
dor e cultuar as divindades romanas.  0 mesmo valia para as comunidades cristas.
Enquanto nao prejudicassem os interesses do Estado, podiam viver e crescer. Na hora,
por6m, em que apresentassem qualquer amea¢a para o poder do Estado, comecavam a
ser perseguidas sem piedade.

Nota-se hoje em alguns comentarios uma tendencia para diminuir o impacto da
perseguic5o no fim do govemo do imperador Domiciano (81 -96). De fato, os historia-
dores informam que nao se tern noticia de perseguig6es explicitas, decretadas pelo im-
p6rio contra os cristaos nesse periodo. Alguns autores quase chegam a dizer que n5o
houve perseguigao na 6poca de Domiciano e que o Apocalipse nao faz referencia a
persegui¢6es.

0 que importa nesta questao talvez seja definir melhor o que se entende por per-
segui¢ao. De fato, 6 possivel e provavel que nao tenha havido uma perseguig5o expli-
cita contra os  cristaos,  em nivel global do  imp6rio,  decretada por Domiciano.  Na
America Latina, de 1950 para ca, tambem nao houve perseguicao explicita decretada
contra os crisfaos por parte dos govemos dos varios paises. Mas nestes mesmos 50
anos, de 1950 ate 2000, houve nao dezenas, mas sim centenas e centenas de martires
na America Latina,  a qual,  aparentemente,  continua sendo urn Continente pacato,
onde a Igreja vive em paz, sem perseguigao da parte dos govemos. Assim, mesmo n5o
tendo havido perseguicao explicita no fim do primeiro s6culo na 6poca de Domiciano,
muita gente foi morta. As alus6es a perseguigao no livro do Apocalipse s5o demasia-
das para serem negligenciadas ou desfeitas como sendo de menor importancia:  Ap
1,9;  2,3.10.13;  6,9-11;  7,13-14;  11,7-8;  12,11.13.17;  13,7.15;  16,6;  17,6;  18,24;  20,4.

Mesmo nao havendo informagao explicita extrabiblica a respeito de perseguic6es na
6poca de Domiciano, estas alus6es do pr6prio Apocalipse tamb6m s5o uma informa-
c5o hist6rica dos anos 70 a 110 depois de Cristo que nao pode ser ignorada.

Quando  falamos  em perseguigao pelo  Imp6rio  Romano,  nao  falamos  s6  das
grandes perseguic6es deflagradas pelo govemo central de Roma. Estas ate que nao fo-
ram muitas, ao menos no primeiro s6culo. Mas sim de todo tipo de conflito que os cris-
taos  tiveram  com  o  sistema  do  Imp6rio,  mantido  no  mundo  inteiro  atrav6s  da
observancia estrita das leis do Imp6rio, atrav6s da propaganda e da manipulacao da re-
ligi5o do povo e atrav6s da for¢a das armas. Isto e, conflitos com a policia, com ajusti-
ga,  com  a  opiniao  pdblica,  com  a  propaganda,  com  a  religi5o  oficial,  com  as
autoridades locais, com os grupos de interesse ou de press5o, com os vizinhos. A ma-
neira de viver e de conviver dos crisfaos, querendo ou nao, incomodava aos que prefe-
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Jiovwww i` {l`i ciilttt :`o linpcrador. A propaganda dizia: o impcrador 6 dcus c scnhoi.. Os
ci.istaos ilizium: Jesus 6 o "Rei dos reis, Senhor dos senhores" (Ap  19,16).

Na medida em que se aproximava o fim do primeiro s6culo, crescia a centraliza-
cao do poder nas maos do imperador contra o Senado. Domiciano mandava para o exi-
lio os que pensavam de modo diferente (Ap  1,9).  Para conseguir o apoio popular,
manipulava a religi5o atrav6s da divinizapao do imperador e usava de repressao direta
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cidade para construir urn outro em honra ao imperador. Esta politica tomou-se a ten-
d6ncia hegem6nica no imp6rio. Tudo isto fazia com que pessoas de alguma posicao
social pudessem mobilizar com relativa facilidade as instituig6es locais e regionais do
Imp6rio contra grupos e pessoas que agissem ou vivessem na contramao desta tenden-
cia hegem6nica. Isto transparece bern claramente mos Atos dos Ap6stolos.

Lucas escreve em tomo dos anos oitenta. Mesmo querendo apresentar o cristia-
nismo como simpatico ao Imp6rio, ele nao conseguiu esconder o conflito cresce#fe
com as instituig6es locais e regionais do Imp6rio mos varios lugares por onde Paulo
passava e onde as comunidades iam surgindo. Como exemplo, apresentamos aqui urn
quadro comparativo dos conflitos ocorridos durante a primeira e a segunda viagem de
Paulo, tais como descritas mos Atos:

Conflitos na Primeira Viagem
(At  13,1-14,28)

1. Com Judeus

i . Chipre ( 13,6-1 I)

2. Antioquia Pisfdia (13,44-50)

3.  Ic6nio (14,2)

4. Listra (14,19)

2. Com pagaos

I. Listra (religiosidade) (14,11-18)

3. Envolvimento de outros

I. Senhoras nobres (Ant) (13,50)

2. Principais da Cidade (Ant) (13,50)

3. Chefes (Archontes) (Ic6nio) ( 14,5)

4. Populacao, pagaos (Ic6nio) (14,2.4)

5. Multidao (Listra) (14,19)

6. Proconsul (Chipre) (13,7-8)

Conflitos na Segunda Viagem
(At 16,1-18,22)

1. Com Judeus

1. Tessal6nica (17,5)

2. Ber6ia (17,13)

3. Corinto (18,6.12)

2. Com pagaos

1. Filipos (interesse econ6mico) ( 16,19)

2. Atenas (conflito ideol6gico) (17,18.32)

3. Envolvimento de outros

I. Magistrados (Filip) (16,19)

2. Estrategos (Filip) ( 16,20.22.35.36)

3. Litores (Filip) (16,35.38)

4. Assembl6ia (demos-povo) (Tess) ( 17,5)

5. Politarcas (Tess) (17,6.8)

6. Individuos perversos (Tess) (17,5)
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Acusa€5es

Ndo se formula nenhuma

acusa€do. Apenas se agita,

se conspira e se blaofema

(At  13,45;  14,2.5.19)
4. Contra as leis de C6sar (Tess) (17,7)

5. Resultado

I. Expulsos (Ant) (13,50)

2. Devem fugir (Ic6nio) (14,4-6)

3. Apedrejado (Listra) (14,19)

4. C6nsul se converte (Chipre) (13,12)

7.  'I`,ih,,",I  ((`,,I.in'(,)  ( I 8,12)

8. Proconsul (Corinto) (18,14)

9. Fil6sofos gregos (Atenas) (17,18)

10.  Multidao (Filip+Tess+Ber) (16,22;  17,8.13)

4. Acusa€6es

1. Agitam a cidade (Filip) (16,20)

2. Costumes contra Roma (Filip) (16,21)

3. Revoluciona o mundo (Tess) (17,6)

5. Aceita Jesus como Rei (Tess) (17,7)

6. i contra a lei (Corinto) (18,13)

7. Prega divindades (Atenas) (17,18)

5. Resultado

1. Polfcia bate (Filip) (16,22)

2. Polfcia prende (Filip) (16,23)

3. Preso sob vigilancia (Filip)  (16,23-24)

4. Libertado sob fianea (Tess) (17,9)

5. S6stenes espancado (Corinto) (18,17)

6. Carcereiro se converte (Filip) ( 16,30-32)

7. Cidadania Romana protege (Filip) (16,37)

8. Proconsul neutro (Corinto) (18,14-17)

Naprimeiraviagem,houveumdnicoconflitocomospagaos,decaraterreligio-
so. Na segunda viagem, o conflito com os pagaos aumenta, se aprofunda e atinge o
ideol6gico e o econ6mico. As acusap6es s5o mais politicas. 0 envolvimento das insti-
tuic6es do imp6rio contra os cristaos 6 muito mais amplo e mais freqtiente. Nas duas
vezes em que uma suprema autoridade romana local (proconsul) aparece para decidir
uma questao cz/¢vor dos cristaos (Chipre e Corinto), nao se trata de urn conflito entre o
imp6rio e os crist5os, mas sim de uma questao religiosa entre judeus e cristaos.

Assim, para al6m das inteng6es de Lucas, dentro do pr6prio texto dos Atos dos
Ap6stolos,  transparece o envolvimento progressivo  das  instituic5es do  imp6rio na
perseguig5o aos cristaos. 0 imp6rio pode ter tido funcionarios honestos a favor dos
cristaos, como os proc6nsules de Chipre e Corinto, mas suas instituic5es eram usadas
e manipuladas, cada vez mais, co#/rtz os crist5os.  Elas conseguem ser mobilizadas
com relativa facilidade por pessoas que se sentem prejudicadas mos seus interesses
pelamensagemcrista,masquasenaoconseguemsermobilizadaspelospr6prioscris-
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podci. quc vivc na contramao. Por causa da sua maneira diferente de vivcr, s5o f:`cil-
mente identificados e molestados. Os judeus, poiem, possuem uma grande influ6iicii`
junto as autoridades e as classes mais altas.

Embora no livro dos Atos ainda n5o apareca urn conflito aberto com o imp6rio,
nele ja aparece a semente da futura perseguicao: a facilidade com que as instituig6cs
do imperio podiam ser utilizadas contra os que defendiam ajustica e a verdade. Aqui
esta uma das causas principais da perseguic5o aos cristaos no fin do primeiro s6culo.

Como consequencia desta pressao ideol6gica cada vez mais forte, havia tamb6m
perseguieao sangrenta. Juntando todos os indicios do Apocalipse a este respeito, ob-
t6m-se urn quadro de muita gravidade, em que as pessoas corriam perigo de vida pelo
simples fato de serem crist5s: em P6rgamo houve o martirio ate a morte de Antipas
(2,13);acomunidadedeEfesoerapei-seguidaporcausadoNomedeJesus(Ap2,3);na
comunidade de Esmima, alguns ja foram presos (Ap 2,10); a de Filad6lfia, apesar de
fraca, nao renegou o nome (Ap 3,8); o pr6prio Joao, no momento de escrever sua men-
sagem, estava preso (Ap 1,9); no quinto selo, que reflete a situacao das comunidades,
ouve-se o grito dos que foram mortos por causa do testemunho que deram da Palavra.
Era perigoso e diffcil sustentar a fe. 0 controle do imp6rio era total. A repressao era
tanta, que ningu6m podia escapar da sua vigilancia (Ap  13,16). Quem nao apoiava o
regime, nao podia vender nem comprar nada (Ap 1 3 ,17; Hb 10,32-35). Quem nao con-
cordava com as id6ias da ideologia era perseguido. Fala-se de comercializa€ao de vi-
das humanas (Ap 18,13) e de perseguigao ate a morte (Ap 12,11.13.17;  13,7.15;  16,6;
17,6;  18,24; 20,4).

Conclusao

Estas sao algumas breves informag6es sobre a violencia do Imperio Romano e a
sua influencia na vida das comunidades crist5s no fim do primeiro s6culo. Quando sc
analisam os fatos antigos de perto e se procura olhar pelas entrelinhas dos escritos para
dentro da realidade vivida do dia-a-dia da vida do povo, entao aquilo que parecia dis-
tante adquire proximidade,  e os  fatos que pareciam totalmente diferentes apresen-
tan-se  mais  atuais  do  que  nunca.  Atraves  deles  ressoa  com  forea  o  aviso  do
Apocalipse: "Quem ten ouvidos ouca o que o Espirito diz as igrejas!"

Carlos Mester.s
Caixa Postal 64

23900-970 Angra dos Reis, R.J

Franci,sco Orof illt)
Castelo Branco, 313/12

26525-120 Nil6polis, RJ
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