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Coma urna antiga estoria que por volta de 200 a.c. urn 
prosperocomerciantedePompeia, cbamadoPubliusLibonius, tinba 
oferecidoaliberdadeaseu mais queridoescravo, Loreius.Emtroca, 
estedeveriaencontrarumafrasetaJ que,amaneiradospalindromos, 
pudesse ser lida da esquerda para a direita e ao reves. Mas nio 
apenasisso,Publius,deespiritoa.uiosoevoitadoparaaselu~ 
sobreoincompreensivel,exigiradoescravoumaftasequeabrangesse 
todo 0 misterioda existencia. Assima fraseteria que significara 
mobilidade do mundo e a imutabilidade do divino. A tarefa 
assemelhara-seaos olhos de Loreius a possibilidade de ser livre. 
Pouco apouco foisendoenvolvidopeloenigmada frase. Sonhos0 

perseguiamesequerconversavacomseusenhor. Tornara-seinquieto 
e preocupado. Ate quenumacerta manhi, apos muitoter sonhado, 
eleadescobre:Satorarepotenetoperarotas. Seu primeiroimpulso 
foi 0 de contar ao seu senhor e adquirir a liberdade. No entanto, a 
caminhodecidenioir.Percebequeestandotaoproximaaliberdade, 
apenasurnprazerpoderia ser maior:adiar, por propriavontade, a 
libertacao. Emboranio conte a frasea Publius,jaDiose senteurn 
escravo.Por outro lado,Publius,ao conbeceradecisiodo escravo, 
nio sabe oquefazer. Refletesobre0 assuntodiaenoite,emaranha
se em conjeeturas e em hip6teses, Dio sabe se 0 escravo de fato 
encontrou afrase ou senada maisequeurnardil.De al.gumaforma 
a suavidatomara-se,emespirito,servadoseuescravo. Comonuma 
partida de xadrez ele procura esgotar as possibilidades do seu 
oponentenumamutiplicidadedejogadas semfim. Loreius,por SUa 
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vez, estAdecidido arevelar suadescobertaapenas na hora damorte, 
paraque afraseassinale sua sepultura. Entretanto avaidadeperde
o. Aposbeberdemasiadovinhoedeter comuma cortesa, elerevela 
a frase. No dia seguinte, PubLius e toda a cidade imortalizaram a 
descoberta do escravo. Este, ao ver seu achado tornado publico, 
vern a matar-se diante daquela que 0 enganara.

Aparte 0 final tragico quepossui, a estorianosprovocaeternseu 
centro na frase de Loreius. Ele representa ao escravo urn valor 
especial, ao ponto dele preferir 0 privilegio de conhece-laagozar a 
liberdade. Paranos, que estamos distantes mais de dois mil anos ela 
DaO esimples de ser compreendida. A frase pode ser traduzida da 
seguinte forma: " Aquele que semea sabe manter com cuidado a 
charrua nos sulcos". 

A frase nos interessa aqui pois ela expressa a re1a~io que se 
estabelece entre a imanencia e a transcedencia Tal rela~ eque 
propomos comentar, considerando-a a partir de uma epoca que 
se tomou secularizada. As formas variadas querecebeu 0 binomio 
imanente-transcendente caracterizam e possibilitam os diversos 
processos e etapas que it historia apresenta Toda epoca se 
mantern segundo urn certo aspecto desta rel~iio. Eneste sentido 
que toda epoca expressa, isto e, mantem em suspenso, uma 
determinada vigencia etica. 

o vigor de uma etica so pode ser compreendido a partir do 
sentido que se concede i existencia, i ambi&1ciana qual se insere 
o bomem, e nao a partir de regras de conduta, expressas em 
moldes, em mores, pois estas sao apenas consequ&cias de 
detenninado ethos. A epocasecularizada produz uma mea que 
se increduliza no proprio processo de cons~? Esta etica 
somente se plenifica quando elimina a rela~io entre imanencia e 
transcendencia? Asecul~ enquantown processohistOrico se 
realiza totalmente, alcancaoseusummus, nomomento exatoemque 
perde de vista a re1a~io originaria, uma vez que prescinde de 
qualqwJ"refer&1ciatranseendente, autoreferindo-seacadamomento, 
chegando ao ponto de absorver e entendera transcendertcia como 
sendo nada maisque a propria realidade imanente? 

Estas sao as questOes que nos motivam a pensar a relayio 
necessaria entre a seculariu~o e a moderna perda darna fe, a 
incredulidade. Percebemos que a senteacade Loreiuseanterior i 
secuIari~, eisto porqueelase refereir~originaria.Assim, 
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oescravovisaexpressarahannoniaemreumprincipioquetranscmde 
a realidade e a rea.lidade enquanto tal. Esta harmonia sO pode ser 
pensada porqueestaaquemdasecularizacaoeportanto presencia 
umaoutraeticidade. Embora nao sejanosso proposito tratardesta 
outra etica, ter em mente a frase misteriosado escravo nos servira 
como ponto de partida pois ela se insere numa epocaque ainda 
vivencia a credulidade, justamente 0 que a secularizaio tende a 
excluir da existencia humana. E neste sentido eta nos apresenta 
elementosdos quais estamosmuitodistaotesdevivenciar, ou seja, de 
algumaforrnaas suas palavras exprimemumaexperieneiaque nos 
desconhecemos, pois elas dizem sobre a rel~ da criaturacom 0 

criador, dofinito com 0 infinite, doquemudacom 0 imutilvel, enfim, 
do ente com 0 ser. 

Estamosdiante deuma posturaespeculativa que, sem duvidas, 
apresentaumcarilterparadoxal "Provaievedequeo Senhorebom 
" <liz Salrno, no entanto estaexperienciaque traz 0 conhecimento e 
que entra em contato com Deus ou com uma entidade metafisica 
dificilmenlepodeserexpressaempalavrasquenioestejamnaOrbita 
defe. Poisa re, comoouviramosHebreusaPauJopregar, "eaposse 
antecipadado que se espera, urn meiode demonstrar as realidades 
que nao seveem". 0 carater invisive1e irredutivel desta realidade 
torna a compreensao datranscedencia urn conhecimento queesta 
isento de provas e justificativas, mantendo-se sob 0 manto da 
revelacao. E, na medida em que esta compreensao se revela ao 
crente, a fe e libertadora. Salvo as experiencias misticas que 
possibilitamo conhecimentodireto e imediato, que Tomaschamou 
de cognitiode;experimentalis, 0 homem credulose libertaa partir 
da propriagratuidade do seu ato de crer. Assim, aceitar a verdade 
reveladanaoeuma posturaquesejustificaporouem~de,mas, 
unicamente, porque esta postura se fundamenta " elle-meme ". A 
demonstracao que 0 apostolo aponta so pode ser aceita a partir 
da fe. E neste sentido que a fe e antonoma; embora parta da 
revelacao, a fe sO encontra seu fim quando da maximasemelhan
ca com Deus. Nao se trata de pensar a praticidade da fe, pois 0 

fimaqui nio comportameios. 13 urn fimquepressupoeumcomeco, 
masenquanto urn principio ou origem. Principiumsineprincipio, 
quia non aliquando coepit.esse, sedsemper era quodest, pensa 
Joaquim de Fiore. A fe vigora no sentido de aproximar 0 homem 
desteprincipio. Quantomaisseaproxima, maiora~.Uma 
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similitude que se expressa,: nio no aspecto formal, mas na vita 
spmtualis, isto e, a existencia que' se entrega plenamente a 
contemplaeao do principio transcedente. 13 desta entrega, deste 
desprendimento que diz Avicena: "quando 0 espirito e livre se 
mantem verdadeiramentedesprendido, ele forca Deus a vir ao seu 
ser; e se pudesse subsistir sem forma a1guma e sem quaisquer 
acidentes, ele assumiria 0 ser proprio de Deus ". Damesmaforma 
em Eckhart, queentendeque 0 tim '. Ultimo da fe e 0 proprio 
desprendimento: " ... 0 desprendimento enobre emsimesmo poiso 
espiritopennanecetioinsensivelemface detodas as vicissitudesda 
alegriaedador, das honrarlas, dos tiltrajes edos insuhos, comouma 
montanha de chumbo e insensivel a um sopro de vento Tal 
desprendimentoconduz ohomemamaxima semelhancacomfseas 
" 

Quando pensamos a fecomo libert~io ou desprendimento 
tomamos nas maos 0 que Nietzsche charnou "0 novelo dos mais 
profundos dos problemas eticos". Tanto Iibertacao quanto 
desprendimento dizern respeito a urncerto abandono daexisten
cia emsuamundanidade. A vida, tal Como a conhecemos, isto e, 
nascimento ernorte, eorientadaparaa contemplacaodo principio 
originBrio.Nestesentidoafeseaproximadafilosofia,ambasquerem 
conhecer 0 que e"digno e grandioso ". 0 que motiva a fe nio se 
encontranoslimitespossiveisdaexperiencia-aima.nencia -massim 
numprincipioquetranscendeesteslimites. Entretanto, 0 principio, 
ou melhor, a aceitafriodeumatranscendencia, que estaaquem dos 
limitesimanentespoiseoriginaria, sustemuma eticanaqualapr6pria 
vidaassemelha-se a uma •• soma de injusti~s •• a ser expiada. Uma 
existenciaque nio se legitimamas, ao contrario, se penitenciapelo 
sucumbir.E nesseprocesso de geracaoe corrupeao datotalidadedo 
existente que reside aprofundidade do problemaetico: Afinal,oque 
valeoexistir? 

Pensar a existeneia a partir de urna injustica ou de uma culpa, 
seguida de uma expiacao ou de uma penitencia, Dio e urn 
privilegioda fe crista. Isto ja se encontra expresso na Sentencade 
AnaxirnandrodeMileto, talvezamaisantigadopensarnentoocidental: 
"De onde as coisas tern seu nascimento, para Ii tambem devem 
afundar-se na perdicao, segundo a necessidade; pois elas devem 
expiar e serjulgadaspela suainjustica, segundo a ordem do tempo 
". No entanto eatraves dotroncojudaico-cristaoque oOcidente se 
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toma apologistadeuma outra vida, a qual, emboranio subvertaa 
necessidadedamorte,semodifica,tornando-seumavidadedicada 
e justificada para epela fe, isto e, a aceita~o do mYSterium 
tremendum. Destaforma,0 valor que seoutorgaaVidaprovemde 
umaoutra dimensioqueIlio aordinaria, ou seja, eoextra-ordinsrio 
quepossibilitaumsentidoapr6priaexistencia. Umaeticasalvacionista 
entendeLowith. Noentanto,nIoepropriamentea~prometida 

quecaracterizaumaet:icae,por consequencia,umaepoca credula, 
mas,principaJmente, 0 voltar-se para, emdirecao ao que n80 esta 
submetidoaofluxoconstantee ininterruptodo vir-a-ser Umamica 
que vigora no sentido de sedispor ao que transcende."Nada esta 
foradeDeus,pensaSpinoza,poistodasascoisassao(tern existeneia) 
nele". Principioquetranseende,masqueestapresenteemcarla ens 
creatum. Esta presenea que transcende e se inserena etica como 
referenda necessariaparatoda ~iio, isto e, a moradado homerne 
edificadaa partir de uma relacao que se remete aorigem a carla 
momentode seu obrar. Perder tal referenciae 0 que caraeterizaa 
~eaincredulidade. 

A caracteristica basica daseeutarizacao consiste na perda de 
referenciastranscedentes. No entanto, tal processo nio esimples 
de ser limitado,quer dizer, encontrar 0 momenta no qual perdeu 
o homemesta referencianioetarefa de poucamonta. Cabeainda 
indagar por aquela referencia que ocupou 0 lugar da 
transcendencia, se eque isto epossivel. 

A seculariza~ pressupOes a construcao do saeculum, desig
nando assim 0 tempo propriamente historico em oposieao a 
etemidade. Esta oposi~io,. embora erie urn antagonismo entre 
uma existencia secular e uma existeneia eterna , Dio engendra, 
necessariamente, uma etica incredula. Neste sentido uma etica 
secular niioeprerrogativa de uma epoca que perdeu a fe, a Ilio 
ser quando se pensa 0 saeculumde uma maneira inversa. Istoe 0 
que sugere Voegelin; na modernidade, notoriamente a epoca 
secularizada,ocorre umduplo processo na secularizacao. Por urn 
ladoatranscedenciaqueseafiguranodivinoeabandonada, Mas por 
outro lado 0 homem modemo torna para si 0 carater do divino, 
ocorrendoentioumadi~iodo serhumanoe,principahnente, 
do ohrar humano. Neste sentido no saeculum, despojado de sua 
referencia transeedente, continuam a vigorar as condicoes 
transcedentesabsorvidaspela propriaimanenciahumana. 
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Ecerto que 0 cristianismopensouosaec:ulum, entendendo com 
istoo tempo no qual seinsereatotalidade do existente. No entanto, 
a medida deste tempo parte daalma, como anuncia Agostinho: 

"0 que agora esta patente e 
claro, nem epretento e nem e 
futuro. Nem se diz compropri
edade que os tempos siio Ires, 
preterito.presemeefuturo. mas 
talvezsedissessemaispropria
mente, 0.<;tempos siIo Ires: pre
sente dos pretentos, preseme 
dos presentes, presente do«fu
MOS. Pois elesseapresentam 
aalma, respectivameme. como 
memona; vista e esperanca ". 

A perspectiva agostiana do tempo e, desta forma tambem, da 
historia, orientou grande parte do rnedievo cristio. Ao identificar 
o tempo apercepcao d'alma, Agostinho por urn lado colocou urn 
termo as" f'abulas ridiculas dos khiliastas"; mas, por outro lado, 
conservou no seio do cristianismo 0 e1emento que teria gerado 
ate mesmo os milenaristas que ele combatia: a esperanca. E 
importante lembrar que 0 saeculum sempre esteve ligado aideia 
da parousia, ou seja, 0 seculo cristio eo periodo da espera, a 
expectativa da segunda vinda, a espera da esperanca. E, oeste 
sentido, Agostinho traz a estabilidade a ordem temporal, vale 
dizer, a trajet6ria historica, 0 permanecer na cidade profana, se 
mantem confonne osdesignios divines. "Urn dia perante Deus e 
como mil anos e mil anos como um dia", recorda Agostinho. De 
talsorteque aparousiaesempreumaespera, mas urnaespera que 
encontraseu 6m no interiord'alma. anavesdafe, que aproximando 
o homemde Deus the possibilitaa presence divina. 

o tempoordenadoporAgostinhonaideiadosaeculumengendra 
uma eticacristi, que se mantem atravesdarelacao dacriacao com 
oCriador.Estarelavio,comovimos,nioepuramemewnfenOmeno 
cristio. A bist6ria das religi6es fomece diversos aspectos desta 
r~.Ofato do cristio, imbuido defe, se projetarnahistOria, ede 
pensa-la a partir da contemp~do criador nio permite que a 
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sea.JlariZ8{AoseJaidentificadaaocristianismo, salvoqueseentenda 
comclareza 0 que signifiea 0 soeculum no sal sentido original. Ou, 
o que e mais grave, nio se pode tomara eticacrista como sendo, de 
algumaforma, veiculo da incredulidade Pensara seculariza~o e a 
incredulidade a partir do cristianismo, seja pela sua fe ou pelasua 
realjza~ohist6rica, niodeixadetmzeravistaumprofundo paradoxo. 
No entanto, a modernidade, a epoca secularizada e incredula por 
excelencia, conseguiu eliminartal paradoxo. 

A modernidade constitui uma epoca que nio pennite facil 
delimit~o. Disto decorrem as dificuldades em tratar esta epoca 
de urn modo geral. A etirnologia do tenno que a compOO, 0 

modemo, como bem lembra Pe. Vaz, apenas aponta "0 que e 
recem cbegado" ou "0 que erecente". No entanto, mais que uma 
adaptacao do adverbio latino modo, a modernidade designa uma 
epoca que instaura urn processo de afastamento e esquecirnento 
da rel~o originaria, que tern na incredulidade a sua mais 
pervertidaconseqtiencia.Diantedestasdificuldadesdede~o, 

nos resta suporque se a incredulidadeeconsequencianecessariada 
rnodernidade, deve estar presente ja nos primordios dessa epoca. 
Valedizer, supomosquea incredulidadetema suagenesenaprimeira 
manifest~oquepossa ser denominadacomo modema. 

o fen6meno cia incredulidade nio consiste unicamente num 
simples ateismo. Isto e, a negaeao de Deus ou Deuses, ou Binda, a 
d~danatureza, sedistinguedaincredulidade. 0 ateisrno 
jaseenoontrano pensa.mento grego;nio sonasLeisdePlat8o. onde 
sepercorreosmodosdoateismo, ouno materiaIismoepicurista, mas 
tambemnodiscursosofistico, comoemProtigoras :"Naturalmente 
nioestouemcondi~desaberdosdeuses,nemdequeseiam, nem 
de que nio sejam, nem de como sejam em seu aspecto. Porque lui 
muitascoisasqueimpedemperceber0 existentecomotal:tanto anio 
revel~aodo existentecornotambem a brevidade do curso hist6rico 
do homem". Ou ainda, nas aporiaselaboradas pelo ceticismo, como 
as apresenta Carneades de Cirene: "Se existem, os deuseseStio 
vivos e se estiio vivos sentem. Se sentem recebemdorouprazer. E 
se recebemdor ou prazer sao capazes deturbacoes emudan~asem 
seudetrimentoedetalma.neirasao mortais. Portanto, se sao mortais 
nio sao deuses". Em suma, 0 ateismo grego talvez possa ser 
entendido comoum ateisrnofilosofico, isto e, umademarcecao do 
quepodeconheceron sobre oquepodedizerodiscurso filos6fico. 
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Embora apresente 0 ateismo, entendido como urn esforco de 
racionali~, aepocaqueosgregosvivenciamnioseearacteriza 
pelaincredulidade, namedidaem que afe permanecepresente,seja 
atravesdeumareligiosidade"oficial", sejapelasreJigiOesde misterio, 
imbuidas deumcarater esoterico. 

Conta Plutarco que pouco antes do cristianismo triunfar, 
espalhando-sepelos mais remotos rincoes do mundo civilizado, 
uma voz misteriosase fez ouvir, revelandoum segredo: Pan esta 
morto! Tal revela~o teria sido aceita de bom grado pelos 
homens desse tempo. Tendo 0 cristianismo absorvido as pecu
Iiaridadesdas religiOes antigas,e chegandomesmoa seoficializar 
no ImperioRODWlO, a morte do antigo deus da natureza signifi
cava ao homem, nio urn profundo pesar, mas, ao contrario, urn 
verdadeiro a1ivio. Estando morto 0 simboloda natureza estaria 
morta a t~o que conduz ao mal. No entanto, vale notar que 
a mortedodeusnio implicana incredulidade, pais a fepermanece 
e, arriseamo-nos a dizer,que a nova fe, a novita christiana, 
manifestou-se com tal pujan~ como nenhuma outra epoca 
conheceu. 

Ecerto que 0 grego na origem de sua religiosidadevive a feb 
de umaformaextremamenteviva. Sacrificios, imolacoes, oracu
los, templose religioesdiversas pertencemao cotidiano e carac
terizam a epoca dos gregos antigos. Contudo, e sO a partir do 
cristianismo que encontraremos uma fe que se edificatemporal
mente e que fundamenta a disposi~ etica, Ebem conhecido 0 

sentimento de orgulho do homem grego: "Nio nos curvamos 
nemperante reise nemperante deuses". A rel~o do grego com 
seus deuses, que estao sujeitos aos mesmos sentimentos que os 
homens, estabelece uma distincia entre deus eo homem. Esta 
distincia determina, por um lado, em que consiste a ambiencia 
humanae, poroutrolado, o lugardosdeuses.o sentimentodogrego 
cl8ssicoesta longedeadmitirinterferenciasdivinas, taiscomoasque 
apresentarn os relatos homericos. Neste sentido, a morte de Pan 
assinalaofimdo decliniode determinada reeepoca. Epocaestaque 
sOconheceuoateismoapartirdeuma perspectivagnoseolOgica, seja 
pelaimpossibilidadede sealeanearajustamedidadeDeus,sejapelo 
interesseinquietantedeconheceroslimites, istoe,apropriaablangmcia 
doconhecimentohumano. Assim, enquanto 0 gregoviunadivindade 
amedidadesuaexistencia, produziu urnpensamentooriginario, no 
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sentidodeencontrarumfundamentoemtodooexistente. Objetar
se-ia que se trata de urn panteismo disfarcado, e dessa forma 
poderiamosaproximar 0 grego do homem moderno, noentanto, a 
rel~ dos pensadores com essa origem, embora suscite nocoes 
que remetem IIempiria,produziu umpensamento que de nenhuma 
forma pode ser tornado como empirico, no sentido modemo do 
termo. Em suma,ajustamedida, a mensurabilidadedo queexiste, 
Diosearemapenasaobserva¢eseexperiencias, masque,sobretudo, 
trazwnarefererr.iaaolllpra-sensivel,justamenteoqueoconhecimento 
tecnificantee aincredulidadeniopodem, nemquerem, abranger. . 

Aindaque breves,estasconsideraeoes, que ateaquifizemos,nos 
auxitiamemnossoprop6sito.Resta-nosentao,quevohemosanossa 
questio eaosseusdesdobramentos. Porumlado, percebemosque 
seaincredJJ1idadeefiutoda~,endodeveserencontrada 
nas origens de tal processo e, vale dizer, da modemidade. E, por 
outrolado,percebemosqueapropriaepoeamodemafazumavoha, 
"un tour de force", e encontra 00 cristianismo a genese, tanto da 
~quantodaincredulidade.EsteUltimoaspecto,alemde 
suscitarwnaantinomia,asaberdoteismoseoriginaoateiSlDO,ouque 
da credulidadeseoriginaa incredulidade, fazda secularizacgo uma 
notacaracteristicadocristianismo. Ou seia,afe cristae secularizada 
desde a sua origem, entendendo assim que 0 dogma maior do 
cristianismo,de queDeus sefezhomem, e aprimeiramanifest~o 

da secularizaeao. 
Aniquilimmtodavontade,enfraquecimenlodohomem, tnJw1encia 

eclesiistica;sejasob aperspectivaquefor,encontrarno cristianismo 
as mazelase osequivocos detoda umaepoca nioe souma postura 
anti-crista, dotada de urnanimuslaedendi, mas sim,0 que e pior, 
uma simples redu~io dos acontecimentos e entender 0 saeculum 
cristae a partir deurn sentido que nio 0 que a propria fe crista 
professa. Ora, mesmoAgostinho, 0 grande "rnestredo ocidente", 
confonne as palavras de Gilson, embora situe 0 saeculum na 
dimensio temporal, Diodeixadereconhecer que os sucessores de 
Cairn,propriamenteoshabitantesdacivitaste"enapreoropam-se 
maisem "edificarcidades"que emhonrar aDeus. Enquanto queos 
herdeicos deAbel,emsuapermanenteperegrinatio, tomamsuavida 
como um progresso emdir~o aVerdade, que e 0 proprio Deus. 
Esta diferenca por si so ja separa os homens propriarnente,como 
diriamoshoje, "seculares"eterrenos, daquelesque sioespirituaise 

- .:, '. . . 
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celestes. Nestadif~o nio halegitimidade cristaparaaqueles 
quesepreocupammaiscornascoisasdos homensquecornascoisas 
divinas. No entantoadifereJll;&n80 esuficienteparaentendennosas 
aiticasqueprovemdasanaIises modemasdocristianismo, poisseus 
autoresnio manwmumaquerela pessoal comafecristi. Portanto, 
cabe-nosapreciar taiscriticaseentenderde queforrnaelasresolvern 
o paradoxo de creditar itfecristaascausas de uma secul~ioe 
daincredulidade ernquevivemos.

Epelo pensarnentode Nietzsche que encontramos a sentenca 
maisclaradaincredulidademodema. Atravesdo freneticoficamos 
sabendoque"Deusmorreu". Estafrasepodesertomadacomouma 
decortencienecessariadeumaeticidadeque sedelineanaaurorada 
modemidade. Ecertoquea frasee expressiodeurnaeticaincredula. 
ooentanto.percebemosqueoenfi"aquecimentodafejaseencontra 
presente a partirda Alta Escolastica e principalmente,no deismo 
arWogoediminuenteexpressopelosmodemos. TantoateoJogiadita 
aristotelico-tomista, quantaaracionaliza-yiodeDeus, Diosesituam 
na orbita da fe. Isto e. 0 esforco de conhecer Deus Ilio parte da 
credulidade, masdometodoedaretidio dousoda razioemdelinear 
a ideia de Deus. E urnesforco destanatureza Ilio poderia sermais 
contririoacetebre~agostiniana, pelaquaJ expressaarel~ 

entre 0 conhecimentoe a fe: "Nio procuramos compreenderpara 
crer, crernospara compreender e nio compreenderiamosse nio 
cressemosdeinicio' . 

Coube a Nietzsche proclamar ern estiJolapidar 0 que parecia 
impronunciavel, Aindaque a "morte de Deus" nao expresse urn 
sentimento original ( ja virnos que ele foi expresso DO fun do 
paganismo) nospodernosaoompanharHeideggeremsuaspalavras. 
quandodizque talfrase"aludea propriahistoriado Ocidente".Sem 
davidas.oqueestaem referenciae 0 proprio cristianismo,a morte 
do Deus Trine. 0 episodicdo frenetico nos diz: "Como podemos 
sorver toda a agua do mar? Como podemos apagar as linhasdo 
horizonte1"Asrespostasataisindagacoesdeixemclaraa referencia 
aocristianismo, quando, apOsentraremdiversas igrejaseovacionar 
a eternidade divina, 0 personagem pergunta :"Que sio as igrejas 
senio asfossas e astumbasde Deus?"E aindacontinua Nietzsche 
: "0 maiordos acontecimentosmodernosja comeea a projetar as 
suassormrasnaEuropa: QueDeusestamorto. queaa~noDeus 

cristioconverteu-seernincredulidade". 



153 

Entendera"mortede.Deus", 0 fun da fecrista, suseita, emsoma, 
que se responda esta questao: De que forma se desenvolve a 
conversio da fecristaoumaincredalidade ?Respondera talquestio 
e compreender em que sentido a "morte de Deus" designa 0 fato 
unicoda hist6riauniversal, a saber, queniohamaispertinenciapara 
a existencia do divino. E, ainda, compreender que a postura 
nietzsclteananaoewnmeroateismo, mas wnacertaleituradafecristi 
pela qual a "morte de Deus " euma consequencia propria do 
cristianismo. 

Ora. tais indagacoes, berncomoas suas possiveisexpli~, 
devem ser investigadas a partir do pensamento de Nietzsche. 
Desta forma. 0 paradoxo de encontrar os gennes da incredulida
de na credulidade crista, so pode ser resolvido a partir do 
conceito-mor que orienta a leitura que Nietzsche faz do cristia
nismo : A vontade de potencia E a partir deste conceito que 
Nietzsche considera 0 cristianismo, caraeterizando-o como sen
do, por principio, umafe e urnaetica que se constroi sobrevalores 
nihilistas. 

E no Anticristo que Nietzsche apresente a sua critica mais 
vorazsobre 0 cristianismo. No entanto, parecejusto que faeamos 
a consideracao de que tal criticatem como objeto, principalmen
te, a fe crista pensada, expressada e expandida por Paulo de 
Tarso. Ajustezadesta consideracaofaz-nos refletirsobre 0 papel 
que desempenhou a obra de Paulo nos primeiros momentos do 
cristianismo. Nio se trata de equacionarmosos diversos matizes 
que compuseramacanonicidadedo cristianismo, istoe, aindaque 
conhecamos os apocrifos, que tenhamos acesso as elucid~es 

epocaisdo Mar Morto, que saibamosdos problemas inerentes as 
tradu~biblicas, umacontecimentosedaaopensamentoequeja 
seencontraexpressonointeriordaEscritura. Com issoqueremos 
deixarde lado as possiveisintencoeseclesiasticasque possamter 
orientadoaaceitacaodesteoudaqueletexto"cristae" paraquenos 
atenhamosespecificamente aleitura dos textos paulinos aluz da 
analise deNietzsche.Este deixardelado, contudo, nio induzuma 
reducao ou urn apequenamento dos problemas propriamente 
hermeneuticosdaBiblia. Seagimosassim epor entendennosqueas 
obje¢esqueNietzschepropoepodem ser investigadasnoslimites 
mesrnosdaobradePaulo.Agindo-sedessafonnasaberemosqueas 
aiticasdeNietzscheafecristisemantemnumadimensiofilosOfi.ca 
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por excelencia, da qual pode se encontrar a pertinencia de sua 
interpretacao no que diz respeito Ii superacao do paradoxo. Uma 
interpreta~ que deve, entio. apresentar a logica que permite, 
segundo as palavras do proprio Nietzsche. a "conversao" do 
cristianisrnoaincredulidade, ao nihilismo. 

Alinguagem queexpressa 0 Anticristo edetal forma, digamos, 
inusitada, que, porvezes, temos a impressao de que seu autor, por 
estabelecerumaradical oposicao ao cristianismo, perdia-senouso 
das paJavras. Somente assimpodemos entender0 epiteto de Paulo 
como 0 "ap6stol0 da viaganca"; e tambem entender 0 cuidado 
recomendadode"calcarhrvas, poisa issoobrigaa proximidadede 
tantairnundicie", quando serefere Ii leituradoNovoTestamento. De 
qualquerfonna, prowramospela filosofia, portanto, Dio nos cabe 
ater-nos aoquilatetingilisticoutilizado mas, sobretudo, asquestoes 
que sio propostas e que se referem a"conversao". 

Nietzsehenionosofereceumcorol8riodefinitivodesuaobj~io 

aocristianismo.contudonioatrai~-lo-iamosseconsider8ssemos 

queessaconsisteem entenderque 0 "cristianismoeumareligiaoque 
violae subvertea namralidadeda existencia, que epropriamente a 
vontadedepoder".E neste sentido que ele afinna que "bornetudo 
aquilo queaumenta no homern 0 sentimentodepoder,avontadede 
poder, 0 proprio poder; e 0 mau tudo 0 que procede da fraqueza". 
oquecaracterizaeo instintode crescimento, ~io. oacUmulo de 
forcas.logo, ondefitltamtaiselementoshadegener~o.corrupcao, 
declinio ou 0 proprio fim. Desta forma, segundo Nietzsche. uma 
religiio da piedade, que e0 sentimento da tolerancia para com a 
fraqueza, acarretaumainversiodosverdadeirosvaloresvitais. Vital. 
neste sentido, designatudo quanto rnantem a vidano seu contexte 
terreno,naarnbienciapr6priadetudoqueexiste.Assim,oaistianismo. 
marcadamente a religiio dosfracos, elaborou urn ideal em oposicao 
aos instintos de conservacao da vida. "0 cristianismo, prossegue 
Nietzsche. defendeu tudoqeantoefiaco, baixo e palido",urn homem 
dotado devalores outrosque nio osnaturais. VaJores verdadeiros 
dizo cristianismo. No entanto, Nietzsche procurademonstrarque 
uma vida nio everdadeira ou falsa, isto e. osunicos valores que se 
podem aplicarli vidadizern respeito, unicamente. aoqueserveounio 
aconservacaodessavida. Distodecorreo problemadocristianismo 
de encontrarvaloresverdadeirosparaa vida, poistaisvalores.janao 
se encontram nesternundo. mas, no "mais alem", em suma, 0 valor 
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da vida crista sO ealcan~o quando do encontro com Deus. E 
justamente irpara"alem de", 0 desejo de encontrar, que tambem 
euma promessa que 0 cristianismo fez florescer. Ir em busca de 
Deus, esperar por esse encontro, e, segundo Nietzsche, uma 
subversio dos valores vitais, a tal ponto que 0 proprio Deus se 
transforma. Atributos tais como 0 que eforte, valoroso, domi
nante, orgulhoso, enfim, tudo 0 que caraeteriza uma vida supe
rior, eabandonado e subtraido do conceito de Deus. Deus passa 
a ser"um b8cuJo paraoscansados", uma"tabuade salva~" para 
os que se afogam. 0 Deus cristio e0 Deus dos desgracados, dos 
pecadores, dos enfermos, em sama, 0 Deus dos fracos. 

Ora, cabe-nos voltar a questio principal apresentada por 
Nietzsche. Se 0 cristianismo cria urn Deus que subverte os 
valores da vida, testa-nos, entia, que entendamos as consequen
cias desta subversio. Eo proprio Nietzsche que pergunta: A que 
conduz tal transformacao e tal redu~ do divino? Ou de uma 
outra maneira: 0 que ocorre quando se invertem, ou se abando
nam os valores vitais? A resposta e simples: A piedade que 
fortaJece e fundamenta 0 cristianismo e, a rigor, uma pratica do 
nihilismo; a piedade, a propria fe crista, persuade os homens ao 
nada, a urn Dadadivinizado em Deus; fazda vontade uma vontade 
para 0 nada santificado. As consequenciasde tal fe, desta pnitica 
pela qual 0 homem constroi umaetica, onde os vaJoresque regern 
a sua existencia naodizem respeito propriamenteavidaouaterra, 
masprincipalmente, aumaverdadeque seencontraparaalemdessa 
existencia. E, no quetern de abandono de uma vida"concrete", 0 

cristianismoinstauraumaapologiademorte,deumavidaqueniose 
justificaanlo serern razio de suacrenca, dacrenca quese legitima 
no "alem",junto a Deus. Disso decorreque a"mortedeDeus"seja 
uma decorrencia do cristianismo, pois eproprio ao cristianismo 0 

afastamento da vidae dos valores que the correspondem. 0 nada 
que santificaepara0 qual todos os homensdeveriamconvergir, bern 
como too os os tempos, uma vez que a fe crista e sabidamente 
universal, istoe,0 cristianismoseprotDJlgacomoareligiioverdadeira, 
em detrimento de todas as outras, e apresenta aos creates uma 
salv~ abstrata. Esta abstracao, pensa Nietzsche, esta presente 
nos principais argumentos do cristianisrno: Culpa, Pecado, Juizo 
Final, Vida.Etema, etc... Estasideiasdesviamo olhardarealidade 
e oferecemuma redenyio e urn consolo para os fracos, para aqueles 
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queniosio senhoresdeumavontade depoder;contudo, 0 salvar
see redimir-se nao seencontram sobre a terra. Epreciso a morte 
p8l1lseremencontrados. Nessesentidoa"conversio"doaislianismo 
emincredulidadeseriaa passagernnecessariadeuma eticaquenio 
seresignaavida, talcomoaconaecemos, e seorientaparaumaoutra 
realidadequenuncafoi vista. Umarealidadequeenadificantepois 
sobre esta Dioh80 que ser dito, a Rio ser a partir da esperanea de 
queaboanovasejaverdadeira, umavezquetal realidadeestilonge 
de ser provada,e mesmoconhecidanaexisteneia, Nietzscheve na 
boa novaurngrande engano, pois, na realidade,0 que seterneurn 
dysangelium, umanoticiainfeliz. E isso,principahnente, porqueafe 
crista, transfonna 0 estarno mundo num simplesmomenta que se 
orientapelosereterno. FinaJmente, econtraa~dohomem 

e dapropriavidaqueNietzseheproclama a"morte deDeus" como 
frutotardiodocristianismo. 

As obiecoes levantadaspor Nietzsche nio sao desprovidas de 
sentido. Percebemos que ba uma relativa pertineneia em sua 
oposi~ ao cristianismoe em sua analise sobre 0 nihilismo. No 
entanto, a historia Dio permite maximas e tampouco formulas 
magicaspara secelucidada. Portanto, continua aberta a questio 
da secularizacaoe da incredulidade,e ainda, a rel~o que possa 
existir sobre 0 cristianismoe seeularizacao. Entendemos que 0 

exercicioqueaquifizemoserntomodessaquestioeWlidonosentido 
de apresentar alguns dos pontes que devern ser considera.dos 
quandodaan3lisepretendida. 

Outrossim,a questio da secul~io provoca ao pensamen
to uma investiga~o profunda da epoca que vivemos.. Embora 
possamos ver um certo "retorno do sagrado" Rio podernos 
deixar de ver tambem que mesmo urn retorno dessa natureza ja 
coloca em suspenso 0 proprio sagrado. E sem devida uma 
questioaqualdevemosresponder. Senio a partir da fe, poisessa 
pressupoe uma disposicao de quem conhece, mas ao menos, a 
partirda rela~o que se estabeleceentre uma epoca credulae urna 
epoca destituidade quaisquer referenciasuJtra-sensiveis. Qual 0 

momento ou qual 0 desvio que a humanidade seguin no seu 
percurso historico que provocou a increduJidade e a secuIariza
~o, berncomoa decorrente"fugadosdeuses" permanecesendoa 
rnateriamesmadopensarnento boje. 
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