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T ento, neste trabalho, atraves de unia analise passo a passo do texto de Gibbon, mos- 
trar como a Antiguidade classica, anterior ao cristianismo, funcionou como arma 

de luta para o pensamento iluminista. Com Gibbon se estabelece o que sera a relacao 
de forca predominante na epoca contemporanea entre a historia e a religiao, ou seja, 
Llfirma-se uma interpretacao historica da religiao, eni lugar de uma interpretacao reli- 
giosa da historia. 
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N os capitulos XV e XVI do Declz'nio e queda,' de Edward Gibbon, a decadencia do Impe- 
rio romano e a difusao do cristianismo sao apresentadas como desenvolvimentos his- 
toricos paralelos; mas, apesar das formulacoes explicitas muito incisivas, Gibbon se es- 

forca para nao estabelecer uma caiisahdade imediata e simplista entre as duas series de da- 
dos. Esforco inutil (se nao foi puramente retorico e, precisamente, com objetivos contrarios), 
pois esta relacao veio a ser designada como o "Gibbon's problem", e isto apesar de nao ter si- 
do ele o primeiro, longe disso, a estabelecer esta relacao (Momigliano, 1983, p. 331). Como fre- 
quentemente em Gibbon, as consideracoes de metodo sao utilizadas na argumentacao: 

com o objetivo de tornar as notas menos pesadas, e nao cansar o leitor remetendo-o a cada instante as notas, optamos por 
inserir no texto as referencias as passagens de Gibbon. Assim, IIQ (Decliizio eqiieda) se torna a abreviacao de E. GIBBON 
(1983), volume 1; qualquer referencia ao Decliuio e qrreda e relativa ao volume 1, que trata da historia do Ocidente, salvo 
indicacao em contrario. E preciso tambem alertar o leitor para o fato de que trabalhei sobre o texto da traducao francesa, 
por razoes praticas mas tambeni materiais (indisponibilidade do testo ingles em Belo Horizonte). E como a analise e 
muitas vezes um estudo de estilo, temo ter me colocado "em perigo" aigumas vezes. Mas r i o  tinha outra escolha. 
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O teologo pode se entregar ao prazer de se representar a religiao como descendo do ceu em 
todo o brilho da sua gloria, e envolta em sua pureza primitiva. Uma tarefa mais triste e 
imposta ao historiador: ele deve descobrir a mistura inevitavel de erro e de corrupcao que 
a f e  deve ter adquirido numa 1011ga estadia entre seres fracos e degenerados. (DQ, p. 327) 

Ele procura, assim, afastar, desde o inicio, a critica crista, atraves desta distincao de metodo. 
A fim de explicar os progressos do cristianisn~o, Gibbon distingue cinco causas e, antes 

mesmo de se dar ao trabalho de enumera-las, ele provoca uma inversao ironica entre fe e ra- 
zao: 

Sem duvida esta vitoria se deve a evide~zcia co?zvincente da propria doutrina e a proui- 
dencia iilzvariauel de seu grande auto): Mas nao e um fato sabido que a razao e a verdade 
raramente encontram uma acolhida tao favoravel entre os homens? (DQ, p. 327) 

Apos tal abordagem do assunto, ele indica as cinco causas: 

I - O zelo i~zJlesiuel e, se nos epermitido dize-lo, intolerante dos cristaos; zelo encontra- 
do, e verdade, na religiao judaica, mas livre deste espirito estreito e insaciavel que, longe 
de convidar os gentios a abracar a lei de Moises, desviou-os dela. 2 -A  doutrina de uma 
vida futura, aperfeicoada e acompanhada de tudo que podia darpeso e forca a esta verda- 
de importante. 3 - O dom dos milagres, atribuido a Igreja primitiva. 4 - A  moralpura e 
aus-tera dos fieis. 5 - A  uniao e a disciplina da republica crista que foi formando, por 
etapas, no seio do Imperio romano, um Estado livre, cuja forca se tornava cada dia mais 
consideravel. (DQ, p. 327-328) 

No exame das caracteristicas do cristianismo e do paganismo, Gibbon e acusado de fa- 
vorecer este ultimo (Baridon, 1977, p. 162), que, segundo ele, era marcado pela harmonia 
religiosa e pela tolerancia reciproca entre as "supersticoes". Com uma excecao: os Judeus, 
que escondem assim um "odio contra a humanidade": "mas o sabio, o humano Maimonides, 
ensina abertamente que se um idolatra cai n'agua, um Judeu nao deve impedi-lo de morrer" 
(DQ, p. 328). Muitas observacoes e exemplos "assassinos" sao subrepticiamente lancados 
por Gibbon nas notas, como este ultimo, que nao e nem um pouco excepcional, mas, ao con- 
trario, representativo dos preconceitos anti-judaicos de Gibbon. Em relacao ao judaismo, o 
cristianismo parece-lhe um progresso: "um culto puro, espiritual, igualmente adaptado a to- 
dos os climas e a todos os estados do genero humano" (DQ, p. 331). O problema e que, em 
Gibbon, um elogio esconde sempre algo, como numa boneca russa, onde se deve sempre con- 
tinuar procurando no interior. Aqui, apos o elogio, ele introduz o seu mas, que e, no cristia- 
nismo, a obrigacao de aceitar a fe e de comunica-la aos outros. 

No estilo de Gibbon, sempre e preciso buscar o sentido mais longe (Gay, 1990, p. 54); 
e uma das razoes pelas quais sua leitura e tao instigante. Seu ceticismo, que poderia torna-lo 
amargo, e sempre compensado pela ironia. Assim, na analise de uma querela dos inicios do 
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cristianismo, ele filosofa: "A opiniao mais rigorosa impos-se sobre a mais doce, como natural- 
mente era de se esperar" (DQ, p. 334). Siia argumentacao nunca e monotona. Quando ele 
ataca, adota a linha direta, quase sempre, mas muito astuciosa, alegando moderacao e suge- 
rindo que nunca ira ate onde poderia. E ao mesmo tempo uma estrategia de prudencia e um 
procedimento literario. Quando ele fala dos gnosticos, diz: 

Ha contra a autoridade de Moises e dos profetas algumas objecoes que se apresentam 
muito facilmente ao espirito cetico, apesar de que estas objecoes so teilhamporprinc@io 
a nossa ignorancia acerca de uma antiguidade muito remota, e a fraqueza do nosso espi- 
rito incapaz de formar uma ideia precisa sobre a economia divina. (DQ, p. 334) 

Ou ainda, sobre as incoerencias da Genese, quando ele diz, numa nota: "O doutor Burnet dis- 
cutiu os primeiros capitulos da Genese com um tom picante demais, e com liberdade excessi- 
va" (DQ, p. 335). Pode ser que Gibbon tenha considerado certas coisas, por vezes, como ex- 
cessivas, mas certamente nao o picante e a liberdade. 

Vejamos um pouco mais em detaiiie a sua analise do triunfo do cristianismo. Gibbon 
explica que o paganismo penetrava toda a vida privada e publica, e que era preciso muita vi- 
gilancia ao cristao para escapar de sua influencia. E cita Tertuliano, para o qual: "Se um ami- 
go pagao (talvez quando alguem espirrava) se servia da expressao familiar: 'Que Jupiter o 
abencoe', o cristao era obrigado a protestar contra a divindade de Jupiter" (DQ, p. 339). Des- 
sa descricao divertida, e atestada por ... Tertuliano, os cristaos saem parecendo, no minimo, 
um bando de chatos. 

Enquanto os cristaos agem assim, os pagaos festejam, e as festas pagas sao um enorme 
perigo para os cristaos. Gibbon fala (DQ, p. 339, por exemplo) do paganismo de maneira 
neutra e "dos cristaos", como se o proprio autor se excluisse deste grupo, o que, por si so, era 
um insulto a religiao crista. Gibbon discorre sobre o sagrado enquanto historiador, o que era 
inaceitavel para os fieis, e alias, muito raro antes dos Philosophes (Baridon, 1977, p. 832). E, 
quando o tom neutro nao basta, ele nao recua diante da provocacao. Por exemplo, falando so- 
bre a doutrina da imortalidade da alma, ele diz: 

No tribu?zal e no senado de Roma, os oradores mais habeis nao temiam ofender seus 
ouvintes apresentando esta doutrirza como uma opiniao va e extrauagarzte, que todo ho- 
mem cujo espirito tinha sido cultivado pela educacao rejeitava totalmente. (DQ, p. 341) 

O tribunal e o senado de Roma sao uma cortina de fumaca que permite a Gibbon opor um ele- 
mento fundamental da doutrina crista a cultura e ao bom gosto. 

A doutrina da imortalidade da alma e, para o nosso autor, um terreno muito favoravel. 
Ele desenvolve uma rapida pesquisa sobre a questao em diversos povos e religioes. Isso per- 
mite a ele privar o cristianismo de uma especificidade quanto a este ponto importante, e jus- 
tamente quando o objetivo proclamado da passagem seria o de mostrar os precursores como 
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uma marcha em direcao i perfeicao da revelacao crista. Cristaos e barbaros tornam-se assim 
con~paraveis, e Gibbon ainda pode cacoar. Entre os Gauleses, por exemplo: "nos podemos ob- 
servar que eles confiavam, nao apenas suas vidas, mas ate seu dinheiro a garantia de um mun- 
do no alem" (DQ, p. 342). E os cristaos nao sao diferentes; num tom em que ele exagera na 
afetacao de fe e sinceridade, ele diz: 

' 

Quando apromessa de uma felicidade eterna foi oferecida aos homens, sob a condicao de 
adotar a crenca e de observar os preceitos do Evangelho, nao e surpreendente que uma 
proposta tao vantajosa tenha sido aceita por tantas pessoas de todas as religioes, de todos 
os estados, e de todas asprovincias do Imperio romano. (DQ, p. 343) 

A adesao a fe crista se torna questao de "vantagens", quase uma pechincha de feira livre. 
Simetricamente ao uso falsamente positivo dos valores cristaos, Gibbon desenvolve mui- 

tas vezes um uso falsamente negativo dos seus proprios valores, como a "razao". Assim, ele 
mostra que, na espera do fim do mundo, os cristaos previam as piores catastrofes e um incen- 
dio total de Roma, sede de todos os vicios: "O cristao, que fundava sua crenca menos nos ar- 
gumentos enganadores da razao, que na autoridade da tradicao e na interpretacao das escri- 
turas, aguardava com terror e confianca esta destruicao total, persuadido de que ela chegaria 
em breve" (DQ, p. 345). Mas, em certos momentos, Gibbon para com a brincadeira e adota 
um tom serio, sobretudo quando se trata de tolerancia (Baridon, 1977, p. 428). Ele permeia 
o seu relato de condenacoes da intolerancia. Acerca da danacao prometida aos pagaos, ele 
desenvolve uma comparacao favoravel ao paganismo: "Estes sentimentos rigidos, que tinham 
sido desconliecidos pelo mundo antigo, pareciam ter espalhado amargura num sistema de 
amor e de harmonia" (DQ, p. 346). Gibbon relata tambem um ataque violento de Tertuliano, 
que ele interrompe bruscamente, dizendo: "Mas a humanidade do leitor me perdoara descer 
um veu sobre o restante desta descricao revoltante (...)" (DQ, p. 346). Desta forma, ele "pou- 
pa o leitor", e excita a imaginacao do mesmo! Procedimento literario de grande efeito. 

Talvez ainda mais que a imortalidade da alma, os milagres desencadeiam a ironia de 
Gibbon. Para comentar milagres, sua inspiracao esta sempre a postos: 

Os dons ~zaturais que o cristao, dizia-se, recebia ainda durante esta vida (...) Alem dos 
prodkios que, em diferentes ocasioes, puderam ser operados pela intervencao imediata 
de Deus quando, para o servico da religiao, ele suspendia as leis da mztureza (...) . (DQ, p. 
346) 

Esta "suspensao das leis da natureza", para um homem do Iluminismo ... 
Gibbon se coloca o tempo todo fora do universo cristao (Gay, 1966, p. 207) e, as vezes, 

se coloca do lado pagao atraves da assimilacao entre os seus proprios principios e a conduta 
eventual dos pagaos. Assim: 
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Num periodo enz que a fepodia se vangloriar de ter obtido tantas vitorias surpreendentes 
sobre a morte, e dijTci1 explicar o ceticisnzo desses filosofos que rejeitauatn ou que ousa- 
vam ridicularizar a doutrina da ressurreicao. Um grego de nascimento rzobre, dejenden- 
do o partido do erro contra Teofdo, bispo de Antioquia, reduziu toda a disputa a um so 
ponto, na verdade nzuito inlportante. Ele protneteu que sepudessenz mostrar a ele uma so 
pessoa que tivesse sido tirada do reino dos mortos, ele imediatamente abracaria a reli- 
giao crista. E um fito muito singular que o prelado da primeira Igreja do Oriente, apesar 
do seu zelo pela conversao do amigo, nao tenha julgado apropriado aceitar este desafio 
simples e razoavel. (DQ, p. 347) 

A razao e o cristianismo, no Declh'o e queda, sao como o sol e a lua: encontram-se ra- 
ramente. Gibbon se coloca ao lado dos que, no seculo XVIII, no prosseguimento do pensa- 
mento de Hume, querem submeter os milagres, e a religiao em geral, a critica historica (Gay, 
1990, p. 47). Ele nao quer, ou nao pode, simplesmente negar os milagres; seria talvez ainda 
excessivo e inaceitavel na sua epoca e no seu meio. Procedendo entao por distincoes, e se per- 
guntando em que momento cessaram os milagres, ele mostra urna diferenca entre o ontem e 
o hoje: "Acostumados desde muito a observar e a respeitar a ordem invariavel da natureza, 
nossa razao, ou ao menos nossa imaginacao, nao e suficientemente preparada para sustentar 
a acao visivel da Divindade" (DQ, p. 349). Gibbon se salva do perigo atraves deste apelo ao re- 
lativismo psicologico. 

Outra maneira, muito habil, de proceder, e fazer associacoes que finge rejeitar, mas 
que sao marcantes, como a que se segue: "Os cristaos foram outrora acusados de atrair para 
o seu partido os maiores celerados" (DQ, p. 350). "Cristaos" e "celerados" estao a algumas 
palavras de distancia e, ainda que a acusacao seja rejeitada, o mal esta feito, e a ligacao ficara 
na mente do leitor. Gibbon gostava muito de Luciano (DQ, p. 35 1, por exemplo), e seu elogio 
e sintomatico dos proprios procedimentos de Gibbon, onde o distanciamento critico e a iro- 
nia ocupam lugar tao importante. 

Gibbon leva a coquetterie ate o ponto de se colocar em "ma companhia" voluntaria- 
mente. Ele reconhece aos cristaos uma grande forca de persuasao atraves do exemplo das vir- 
tudes: 

Uma doutrina tao extraordinaria e tao sublime nao podia deixar de atrair a veneracao do 
povo; mas ela nao era de forma alguma apropriada paraganhar o szlfi.agio dessesfilosofos 
mundanos que, no curso desta vida passageira, consultam apenas os movimentos da na- 
tureza e o interesse da sociedade. (DQ, p. 35 1) 

Entre a doutrina sublime e o povo (a respeito do qual nos sabemos que Gibbon tinha a visao 
negativa tipica de um burgues) de um lado, e os filosofos mundanos de outro, nao temos ne- 
nhuma dificuldade em saber onde Gibbon estava mais a vontade. Ao lado dos judeus, o povo e 
outra categoria que conta pouco no pensamento de Gibbon. Falando, por exemplo, dos pri- 
meiros cristaos, ele deiua transparecer sua condicao de burgues: 
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E um merito ficil tanto quanto agradhelpara as ziltimasjleiras da sociedade aquele que 
consiste em desprezar a pompa e os prazeres que a fortuna coloca acima de seu alcance. 
A virtude dos primeiros cristaos, semelhante aquela dos primeiros cidadaos da republica 
romana, foi com freguetzcia presewada pela sua pobreza e pela sua ignorancia. (DQ, p. 
353) 

Em outros dois aspectos, o sexo e a guerra, Gibbon julga os cristaos desfavoravelmente. 
Ele explora as relacoes esquizofrenicas entre o cristianismo e o sexo com uma ironia perma- 
nente: "A enumeracao das leis bizarras e nunuciosas com as quais eles cercaram o leito nup- 
cial arrancaria um sorriso ao jovem esposo, e faria ennibescer a virgem modesta" (DQ, p. 
353). E, quando fala sobre alguns cristaos que desafiam o desejo carnal por provocacao, 
acrescenta numa nota: "Bayle diverte seus leitores acerca deste assunto delicado" (DQ, p. 
354). Quando comenta a aversao dos cristaos pela guerra e pelo governo, Gibbon critica: "Es- 
ta indiferenca indolente ou ate criminosa pelo bem publico os expunha ao desprezo e a repro- 
vacao dos pagaos (...) A esta questao insultante, os apologistas do cristianismo respondiam 
com palavras obscuras e equivocas" (DQ, p. 355). O sexo e a guerra sao manifestacoes viris 
indispensaveis. Se, por um lado, nos sabemos muito pouco sobre a vida sentimental de Gib- 
bon, e nada sobre a vida sexual deste celibatario convicto, por outro lado, conhecemos muito 
bem seu apego ao papel patriotico das armas e o seu engajamento na Milicia, que lhe roubou 
momentos preciosos a sua atividade de historiador. (Baridon, 1977, p. 71) 

O mais interessante e que, se os valores primordiais dos cristaos ihe parecem nefastos 
a vida social, quando os mesmos cristaos decidem assumir este papel, nem por isso passam a 
ser bem vistos por Gibbon. Ele mostra (DQ, p. 355) que, apesar desta aversao, foi preciso aos 
cristaos se organizar e que eles entao cairam, com o agravante do zelo religioso, nas disputas 
e pakuoes politicas dos pagaos. E o luxo se insinuou na comunidade crista: 

E inutil obseruar que os padres humildes e piedosos que foram inicialmente revestidos da 
dignidade episcopal, nada possuiam eprouauelmente teriam rqeitado o poder e apompa 
que hoje cercam a tiara do porztrlfice romano ou a mitra de um prelado alemao. (DQ, p. 
357) 

Na sua analise das transformacoes do cristianismo, podemos constatar sua hostilidade 
ao poder e aos metodos da Igreja: 

Os prelados do seculo terceiro mudaram ing~erceptivelr~ze~zte a lingzugem de exortacao 
pela do comando; eles lancaram as sementes de suas zrsurpacoes futuras, e supriram a 
falta de forca e razao atraves de alegorias tiradas das santas escrituras, e atraves das de- 
clamacoes dos oradores. (DQ, p. 358) 

Assim, o cristianismo se torna duplamente desqualificado: ele e desqualificado pelos 
seus valores de origem, e tambem desqualificado pelo abandono dos mesmos valores. Sobre- 
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tudo, o metodo de Gibbon, analisando um periodo a luz do que aconteceu mais tarde, e uma 
forma de projetar sobre o passado longinquo os crimes das epocas ulteriores. Noutro sentido, 
os crimes do passado sao utilizados por Gibbon para por em dificuldade os escritores eclesi- 
asticos; e o que acontece, por exemplo, quando ele chama a atencao para a resistencia que as 
provincias, sobretudo Orientais, opuseram a preeminencia de Roma, mostrando a dureza des- 
te combate: 

A dura necessidade de cotzderzar a memoria de um papa, ou a de um santo, ou a de um 
martir, embaraca hoje os catolicos, quando eles suo obrigados a contar asparticularida- 
des de uma disputa na qual os defensores da religiao se deixaram carregar pelas paixoes 
que se revelariam mais convenientes nos acampamentos militares ou no senado. (DQ, p. 
360-361) 

Quando um meio adicional de dessacralizar o assunto se apresenta, podemos ter a certeza que 
Gibbon nao o deixara escapar. 

Com uma carga tao pesada lancada contra o cristianismo, era de se esperar que o pa- 
ganismo saisse de sua analise com um novo brilho, o que de fato acontece. Quando ele co- 
menta a distincao entre leigos e clerigos, inexistente no paganismo, ele logo acrescenta, acer- 
ca dos clerigos: "Classe de homens celebres para sempre, que forneceu os atores mais impor- 
tantes da historia moderna, ainda que nem sempre sejam os mais edificantes" (DQ, p. 361). 
Gibbon e um mestre incontestavel da litote e, como dizia Gide, alias, "o classicismo tende in- 
teiramente em direcao a litote". (In: Petit Robert) 

Outro meio frequentemente utilizado por Gibbon e o de provar afirmacoes delicadas 
ou ridiculas para a Igreja atraves de testemunhos muito claros dos proprios cristaos. Assim, a 
respeito das doacoes a Igreja, ele utiliza autores cristaos e, logo em seguida, acrescenta: 

(...) e que varios dos seusproselitos tinham vendido suas terras e suas casas para aumen- 
tar os fundos pziblicos da socie&de, a eurpensas, na verdade, de seus desgracados filhos, 
que se encontravam redzuidos a mendicidade, pelo proprio fato de seus pais terem sido 
santos. (DQ, p. 362) 

Vemos aqui a santidade dos pais como uma ameaca de mendicidade para os filhos. E entao 
lembramos o medo que sempre acompanhou Gibbon quanto a integridade da sua heranca, 
ameacada pela impecuniosidade do seu pai (que, quanto a si, nao tinha nada de um santo) 
(Baridon, 1977, p. 25). Mas, pelo menos enquanto as doacoes permaneceram voluntarias, 
elas foram um fato positivo e, ele acrescenta, um poderoso instrumento, pois atraves da cari- 
dade, elas possibilitavam a difusao do cristianisn~o. E ele assimila estas obras a dos missiona- 
rios modernos que "salvavam" milhares de recem-nascidos em Pequim. Gibbon se situa cla- 
ramente, podemos constatar de passagem, na perpectiva de uma expansao benfeitora da Eu- 
ropa e, por extensao, da sua religiao. Ele esta entre os que lamentaram sinceramente a perda 
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do primeiro imperio colonial britanico. (Baridon in Gibbon, 1983, v. 1, p. vi) 
Quando chega o momento do balanco das causas da vitosia do cristianismo, Gibbon re- 

toma o seu tom distanciado: 

A ultima e?zJim fortaleceu sua coragem pela uniao, dirigiu suas armas, e deu a seus esfor- 
cos esta impetuosihde irresistivel, quefregiierztemente tornou um pequenogrupo de uo- 
lunturios irztrepidos e benz disciplitzados uiloriosos contra urna multidao confusa e irzdi- 
feretzte quanto ao dese?zrolar de umaguerra CZ@ tema ela ignora. (DQ, p. 366) 

Gibbon comeca, pois, apregoando uma certa resignacao diante do fato consumado, e um cer- 
to lamento sobre o sumo que a historia nao tomou. Alem da forca do cristianisnio, a fraqueza 
do paganismo; ele explica que o ceticismo ja tinha ganho muito espaco no interior do politeis- 
mo, e em seguida medita: "Um estado de ceticismo e de incerteza pode distrair alguns espiri- 
tos curiosos e reflexivos; mas a pratica da supersticao e tao natural a multidao que, o charme 
rompido, ela sempre lamenta a perda de uma ilusao agradavel" (DQ, p. 367). Ele semeia, as- 
sim, com maestsia, uma duvida sobre a letra do que diz, pois o seu leitor sabe muito bem que 
a incerteza do filosofo nao pode, de foma alguma, para Gibbon, ser inferior a supersticao da 
multidao. Ele se aproveita do clima criado pelo seu discurso para imaginar, com uma afetacao 
de medo, o surgimento de uma outra forma de supersticao se, neste momento de fraqueza do 
paganismo, "a sabedoria da Providencia nao tivesse enviado a terra uma revelacao pura e sa" 
(DQ, p. 368). E e entao, quando tudo parece no seu devido lugar, que ele vira a expectativa e 
causa a surpresa: "Se nos seguimos esta reflexao em toda a sua extensao, longe de nos sur- 
preendermos com os progressos rapidos do cristianismo, ficaremos talvez surpresos com o 
fato de que estes sucessos nao tenham sido ainda mais rapidos e mais universais" (DQ, p. 
368). E, como dizem os franceses, "o beijo que mata", pois ele pode assim mostrar como o 
paganismo resistiu. Gibbon rouba a cena ao cristianismo na propria analise dos seus tsiunfos; 
pode, assim, colocar os csistaos, imediatamente, no papel de vilao. Com uma simples frase ele 
limpa todo o terrreno diante de si, e pode comecar o seu trabalho de reconstrucao do passa- 
do. 

Analisando os progressos do cristianismo no Oriente, ele faz numa nota esta obsesva- 
cao importante segundo a qual, entre as igrejas osientais, "a de Atenas parece ter sido uma das 
menos florescentes" (DQ, p. 369). A cidade dos filosofos estava melhor amada para se defen- 
der contra a supersticao; o subentendido nao poderia ser mais claro. Sua analise historica 
nunca e gratuita; a erudicao pela erudicao nao faz seu genero (Mornighano, 1983, p. 324). 
Frequentemente, a analise e de uma modernidade espantosa e, como podemos facilmente su- 
por, inaceitavel para a Igreja. Assim, sobre a antiguidade das igrejas do Oriente, ele diz que: 
"ate os enxames de gnosticos e outros hereticos que de la sairam mostram o estado florescen- 
te da Igreja ortodoxa, uma vez que a denominacao de heretico sempre foi aplicada ao partido 
menos numeroso" (DQ, p. 369). Gibbon, mestre em escrever a historia "contra as fontes", 

240 Clnssicn. Sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10: p. 233-254, 1996-1997 



Gibbon e a religiao - Notas i niargein do Declinio e qztedu (origens e ... 

pode perfeitamente, por causa desta sua faceta, ser considerado um precursor da "historia 
dos vencidos"; constatamos nele o mesmo combate contemporaneo contra o establishment 
(mas, no seu caso, num sentido puramente intelectual, ja que poiiticamente ele e conserva- 
dor), e a mesma projecao em direcao ao passado dos valores do historiador, fazendo desses 
valores o fio da analise historica. 

Voltemos, portanto, a analise da construcao gibboniana: acerca "deste tema obscuro, 
mas interessante" (DQ, p. 370), ele chega a conclusoes estatisticas. Utilizando fontes cristns, 
ele avalia em 100.000, num total de 500.000 habitantes, o numero de cristaos em Antioqiiia 
na epoca de Teodosio. E um dado importantissimo para Gibbon, pois, neste caso, o que dizer 
da proporcao de cristaos: a) antes da liberdade de culto; b) no Ocidente; c) nas aldeias; d) 
nas regioes recentemente convertidas? Portanto, sob a aparencia de um discurso sobre os 
progressos do cristianismo, ele fala, na verdade, sobre a resistencia do paganismo. 

Apos o Oriente, Roma. Analisando os progressos do cristianismo na capital do Impe- 
rio, ele utiliza outra vez esta retorica subliminar que e um dos segredos do seu estilo: 

Nesta mistura permanente de tantospovos, um ministro da verdade ou da mentira, o j m -  
dador de uma associacao criminosa ou de uma sociedade virtuosa encontrava facilmente 
os meios de aumentar o numero de seus disc@uIos OU de seus cumplices. (DQ, p. 371) 

E nos, a leitura desta passagem, nos perguntamos seriamente (?) se os cristaos sao "discipu- 
los" ou "cumplices". Mas ha ainda exemplos mais interessantes e perversos; ele continua a 
passagem desenvolvendo um paralelo entre Tacito (falando sobre os cristaos de Roma) e Tito- 
Livio (comentando o caso das bacanais): 

Quando as bacanais acordaram a severidade do Senado, temeu-se que umgrande multi- 
dao, e por assim dizer um povo inteiro, tivesse sido iniciado nesses horriveis misterios. 
Pesquisas mais exatas mostraram logo que os culpados nao excediam o numero de sete 
mil; numero na verdade assustador, quando nos o consideramos como objeto da justica 
publica. (DQ, p 371) 

E, numa nota, ele acrescenta: "Nada pode ultrapassar o horror e a consternacao do Senado, 
quando ele descobriu as bacanais, cuja licenca desenfreada e descrita, e talvez exagerada, por 
Tito-Livio" (DQ, p. 371). O que e um cumulo: ao mesmo tempo que nao se da o trabalho de 
dirimir a ambiguidade sobre os "discipulos ou cumplices" em relacao as associacoes de Ro- 
ma, ele ousa sugerir que a descricao das bacanais talvez tenha sido exagerada por Tito-Livio. 
Fato que se torna ainda mais eloquente quando nos lembramos que as manifestacoes do irra- 
cional, como as do culto baquico, nao sao bem vistas pelo Gibbon apologo da razao. (Bari- 
don, 1977, p. 740) 

Gibbon recomeca seus calculos, estimando em 50.000 o numero de cristaos em Roma, 
num total de pelo menos 1.000.000 de habitantes, ou seja, "no maximo a vigesima parte" 
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(DQ, p. 372). Do Oriente, passando por Roma, ele chega a Galia: 

Podemos julgar e nos ajigir diante do estado definha~zte e deploravel do cristianismo nas 
provincias que titzham abando~zado o celtapelo latim, qzmndo vemos que nos tresprimei- 
ros seczdos elas nao produziram rzelzhz~nz escritor eclesiastico. (DQ, p. 372) 

Ora, revemos aqui a mesma insinuacao ja avancada em relacao a Atenas. Na mente de Gibbon, 
Galia equivale a Franca que equivhle a cultura. Portanto, sua ausencia ... Esta ausencia coloca 
o problema da fiabilidade das fontes. O silencio e tao grande que: 

(...) se nos quisessemos abordar esta epoca e as circunstancias de sua fundacao, para su- 
prir o silencio da antiguidade, seriamos forcados a recorrer a essas lendas que a avareza 
ou a supersticao ditou, muito tempo depois, a mougespreguicosos na solidao de seus cla- 
ustros. (DQ, p. 373) 

Das consideracoes gerais, ele passa ao ataque dirigido: "Entre todas estas ficcoes sagradas, as 
aventuras romanescas do apostolo Sao Tiago merecem, pela sua extravagancia singular (...)" 
(DQ, p. 374). E ele critica entao "o tribunal terrivel da Inquisicao", que afastou "todas as ob- 
jecoes de uma critica profana" (DQ, p. 374), mostrando assim sua consciencia do fato de que 
sua "critica profana" (propria de Gibbon) so e possivel em funcao da fraqueza contempora- 
nea da Igreja. 

Da longa discussao sobre os progressos do cristianismo, ele conclui que os cristaos, 
ate a epoca de Constantino, na maior das estimativas, constituiam cinco por cento da popula- 
cao do Imperio. Lembremos aqui que Gibbon afirma escrever sobre "os progressos da reli- 
giao e da barbarie", e que esta proporcao indicada de cristaos, cinco por cento, coincide com 
a proporcao indicada pelos historiadores, um pouco mais tarde, para o numero de barbaros 
no Imperio romano! "Mas a natureza de sua fe, de seu zelo e de sua uniao parecia multiplica- 
10s" (DQ, p. 374). Portanto, apos um longo desenvolvimento acerca da quantidade de cris- 
taos, Gibbon termina seu capitulo XV com um debate sobre sua qualidade. No exame da ques- 
tao sobre "se e verdade que os primeiros cristaos tenham sido ignorantes e de condicao bai- 
xa", reencontramos a mesma afetacao de simplicidade superior do cristianismo. A adesao dos 
simples e oposta aos: "felizes do seculo (que) se contentam da posse deste mundo, e aos sa- 
bios que, entregues a suas duvidas, ou levados por disputas inuteis, abusam de uma va supe- 
rioridade da razao e do saber" (DQ, p. 376). E, apos uma listagem de sabios e escritores an- 
tigos que ignoraram o cristianismo, ele diz: 

Entretanto (o que nao causa menos surpresa que dor) todos estes sabios ~zegligenciaram 
ou rqeitaram a perfeicao da doutrina crista. Szm litlguagem ou seu silencio mostram 
igualmente seu desprezo profundo pela seita nascente que, ~zo seu tempo, titzha se espa- 
lhado pelo Imperio romano. (DQ, p. 376-377) 
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E Gibbon, estava ao lado dos "sabios" ou da "seita nascente"? Ele sugere a resposta: 

Aqueles dentre eles que se dignaram falar dos cristaos olhavam-nos apenas como entusi- 
astas fanaticos e pervertidos, que exigiam uma submissao implicita a seus dogmas miste- 
riosos, sem poder produzir um so argumento capaz de satisfdzer um homem sensato e 
instruido. (DQ, p. 377) 

Aqueles dentre os sabios que consideranl ... O leitor nao precisa de um grande esforco para 
alinhar Gibbon entre eles. 

Se no capitulo XV Gibbon analisa sobretudo os progressos do cristianismo e suas cau- 
sas, no capitulo XVI ele retoma a um exame mais detido da "conduta do governo romano em 
relacao aos cristaos, desde o reinado de Nero ate o de Constantino". Seu eixo de argumenta- 
cao e a dialetica tolerancia us perseguicao. Ele comeca perguntando a razao da perseguicao. 
Tema de espanto (apenas retorico, e claro) para ele, dado o carater "benfazejo" da doutrina 
crista e a "tolerancia universal do politeismo": 

(...) e dijkil descobrir que nova ofensa os cristaos titzham cometido, que nova injuria ti- 
nha tomado amarga a doce indqerenca da antigiiidade, e tinha provocado os princqes 
romanos, ate entao insensiveis ao espetaculo de tohs  as formas variadas da religiao, que 
subsistiam em paz sob seugovenzo moderado. (DQ, p. 379) 

Para Gibbon, e o cristianismo que, enquanto fato novo, afastou a "doce indiferenca" do paga- 
nismo e, portanto, "provocou" o problema.'~istoricamente falando, a tolerancia teria sido di- 
minuida para conter a difusao do cristianismo. Ele sugere imediatamente que seu objetivo e 
separar, nesta questao, o "autentico" da "ficcao". E ele estabelece, logo de saida, uma relacao 
de forcas. Isto e tanto mais necessario quanto o assunto e, para Gibbon, muito delicado, tendo 
em vista seu apego a tolerancia e o tom geral que ele quer imprimir ao seu tratamento do fato 
cristao: 

Relatou-se com cuidado a morte de alguns martires eminentes e, desde que o cristianis- 
mo foi revestido do poder supremo, os superiores da Igreja nao se aplicaram menos a 
mostrar a crueldade de seus adversarios idolatras que a imitar sua conduta. (DQ, p. 379) 

Sua introducao do tema sugere na sua mente o esquema seguinte: provocacao daviolencia => 
sofrimento e vitoria => reproducao da violencia. 

Apos esta abordagem geral do assunto, ele comeca uma analise detalhada. Inicialmen- 
te, examina os motivos da perseguicao: "Os direitos da tolerancia apoiavam-se numa indul- 
gencia mutua; nao se poderia mais reivindica-los a partir do momento em que se recusava pa- 
gar o preco habitual" (DQ, p. 379). E deste raciocinio que provem a ideia ja avancada de 
"provocacao". Judeus e cristaos estao juntos nesta posicao. Gibbon e de um antisemitismo 
violento; ele chega a falar dos judeus como "uma raca de fanaticos", "inimigos implacaveis, 
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nao apenas do governo de Roma, mas de todo o genero humano" (DQ, p. 380). A diferenca e 
que "os judeus eram uma nacuo, e os cristaos umaseita" (DQ, p. 381). E interessante ver co- 
mo ele provoca uma inversao, ja que seu antisemitismo, que poderiamos qualificar como o ve- 
lho antisemitismo do "deicidio", e transformado, e como Gibbon chega, pelas necessidades 
da sua polemica, ao ponto de se colocar do ponto de vista judeu. Falando, por exemplo, da 
ruptura crista em relacao ao judaismo, ele diz: "Uma tal apostasia (se nos podemos nos servir 
desta expressao) (...)" (DQ, p. 382). Formulacao na qual a observacao entre parenteses serve 
para marcar sua audacia e chamar assim a atencao do leitor distraido ou ingenuo. 

Este posicionamento discursivo (neutralidade aparente, na verdade arma de combate) 
e altamente agressivo para um leitor cristao. Mas, pelo menos, tem o merito da clareza, na me- 
dida em que o espirito tortuoso de Gibbon nos permite falar assim. Pior ainda e a maneira co- 
mo ele coloca sempre um sorriso no ar, ao restituir as criticas dos filosofos antigos ao cristia- 
nismo, manifestando uma reprovacao tao explicita quanto afetada. Seu tom "inchado" denun- 
cia a insinceridade manifesta da letra do seu discurso. Por exemplo: 

~Vunz celebre dialogo atribuido a Luciano, pretende-se ridicularizar e tratar com desprezo 
o dosma misterioso da trindade. Esta obra mostra como o autor conhecia pouco a fraque- 
za da razao humana e a natureza impenetravel dasperfeicoes divinas. (DQ, p. 383) 

Quando nos lembramos do parentesco espiritual que existe entre Luciano e Gibbon ... 
Ao longo de todo o capitulo, Gibbon procura apresentar o assunto atraves de uma serie 

de pinceladas muito habeis. Assim, ele mostra que as reunioes de cristaos pareciam aos impe- 
radores um desafio a sua autoridade. Mas esta atitude era, segundo ele, geral, pois a descon- 
fianca era a regra diante de <Iiialquer associacao. Ele cita o caso (e vemos imediatamente sua 
intencao) de uma associacao de bombeiros, em Nicomedia, proibida por Trajano. Assim, os 
cristaos sao recolocados num contexto geral. E a grande vantagem de Gibbon e sua erudicao 
(Momighano, 1983, p. 326). Ele raciocina como filosofo, mas ele prova como um erudito, 
com citacoes sempre pertinentes e bem feitas; ele se torna portanto irrefutavel, pelo menos 
quando se entra na sua logica. 

Uma outra estrategia e a de jogar os cristaos da Antiguidade contra eles proprios, e 
contra os cristaos modernos. Gibbon mostra a forma como seus costumes sao objeto de calu- 
nia e como eles sao acusados dos mais horriveis crimes. Mas, diz ele, quando eles acusam os 
hereticos (que tambem sao cristaos) dos mesmos crimes, estao fazendo, aos olhos dos pa- 
gaos, uma verdadeira confissao. Os cismaticos faziam as mesmas acusacoes aos ortodoxos. Is- 
to no que se refere a Antiguidade. Os imperadores modernos (cristaos) sao ainda mais culpa- 
dos pelas perseguicoes religiosas (pois foram criados dentro do cristianismo) que os antigos. 
Seu discurso comparativo tende a atenuar a perseguicao: 
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A historia, que tenta relatar os acontecimentos passados para a instrucao dos seculos fu- 
turos, seria indig~la deste emprego honrado, caso se rebaixasse dt$endendo a causa dos 
tirarzos ou justzjkando as maximas da perseguicao. Entretanto, e preciso conjessal; a 
conduta dos imperadores que apareciam como os menos favoraveis a igrejaaprimitiva 
nao e certamente tao criminosa quanto a dos soberanos moder~los que empregaram a ar- 
ma do terror e da violencia contra as opinioes religiosas de uma parte de seus suditos. 
(DQ, p. 386) 

Passagem em que vemos a simetria cara ao seu classicismo, onde a chave da argumentacao e 
dada pela formula de transicao entre as duas metades: "entretanto, e preciso confessar...". Por 
outro lado, Gibbon pertence a uma epoca em que os conflitos religiosos comecam a cansar a 
todos. Por isso ele se sente em posicao de forca para atacar a religiao. E esta condenacao da 
violencia moderna, despotica (Baridon, 1977, p. 107), nao deixa de se projetar positivamente 
sobre o politeismo antigo e sua tolerancia. (Baridon, 1977, p. 428) 

Mais "compreensivel", a repressao foi, por varias razoes tambem, muito mais lenta: 
,~czrh, 

"A mesma razao que torna sua conduta menos odiosa, contribuiu, segundo todas as aparen- 
cias, para retardar o rigor de suas perseguicoes" (DQ, p. 387). E aqui intervem um elemento 
importante da sua analise. Ele mostra que o que e muito importante para os cristaos, e que 
aparece assim nas fontes cristas, e ridiculamente pouco importante nas fontes nao-cristas da 
mesma epoca, mesmo no caso dos relatos mais cirscunstanciados. Gibbon aparece assim, 
mais uma vez, muito moderno no seu metodo. Ele mostra, em particular, como judeus e cris- 
taos eram confundidos pelos contemporaneos. Seu antisemitismo se projeta, transborda um 
pouco sobre o cristianismo. Ora, Gibbon e um autor preocupado com a sorte da sua obra e es- 
pera tocar um publico com ideias iconoclastas. Em outras palavras, seu ataque ao cristianis- 
mo e uma "necessidade social" do momento. 

Podemos ter a medida da "fe" de Gibbon atraves de uma observacao como a seguinte: 

Talvez os judeus, mais ciunzentos da sua propria fe e animados por um zelo mais violento, 
nao tenhanz demorado a se aperceber que seus irmaos nazarenos se separavam cada dia 
mais da sinagoga; eles teriam com prazer apagado esta heresia no sangue dos que a ti- 
nham abracado. Mas os decretos do ceu tinham ja retirado qualquer arma ao seu odio; 
pois alguem ja lhes tinha retirado n adnzinistracao da justica criminal (...) 

Eram, portanto, os romanos, mais "calmos", que julgavam. Ele estabelece aqui uma corres- 
pondencia ficticia "decretos do ceu" = "alg~iem", que esconde a correspondencia real "de- 
cretos do ceu" diferente de "alguem"; "alguem", na verdade, sao os romanos (causas huma- 
nas) e nao a Providencia divina. 

Isso porque as querelas entre judeus e cristaos sao, para os romanos, totalmente des- 
preziveis: "A ignorancia e o desprezo protegeram a inocencia dos primeiros cristaos; e o tri- 
bunal dos magistrados idolatras tornou-se frequentemente seu asilo mais seguro contra o fii- 
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ror da sinagoga" (DQ, p. 388). Gibbon opera assim uma reviravolta, temporaria e verdade, 
mas tao sutil quanto total: de perseguidores, os romanos se tornam protetores. Ainda com o 
apoio "indiscutivel" das fontes cristas, Gibbon minimiza (DQ, p. 388) o martirio e as viagens 
dos apostolos. Ele relativiza tudo; acerca dos cristaos como bode expiatorio do incendio de 
Roma, sob o reinado de Nero, ele questiona, provisoriamente (mas mesmo assim seu argu- 
mento tem um funcionamento corrosivo), a responsabilidade de Nero no sinistro episodio. 
Gibbon e mais anti-catolico que anti-cristao, mais anticlerical que anti-catolico, e sobretudo 
contra a alta hierarquia: 

Aqueles que contemplam com olhos curiosos as revolucoes do genero humano, podem ob- 
servar que os jardins e o circo de Nero no Vaticano, que foram regados com o sangue dos 
primeiros cristaos, tornaram-se ainda mais famosos que o triunfo da religiao perseguida, 
e atraves do abuso que ela fez de suas vitorias. No mesmo local ospontz@es cristaos ele- 
varam em seguida um templo que ultrapassa em muito os antigos monumentos dagloria 
do Capitolio. Sao aqueles que, tirando de um modesto pescador da Galileia suaspreten- 
soes a monarquia universal, sucederam ao trono de Cesar. (DQ, p. 389) 

Gibbon combate a visao da historia eclesiastica sobre esta epoca, mostrando que o fato 
cristao era pouco conhecido e nada importante. Ele sublinha, por exemplo, a ignorancia qua- 
se total de Piinio o Jovem, na epoca de Trajano, acerca dos cristaos. Fica claro que ele preten- 
de mostrar os progressos do cristianismo como tendo sido muito lentos, e nao rapidos como 
pretendia a historia eclesiastica. Segundo ele, ate a autoridade publica e indiferente a questao: 
"( ...) e que, quaisquer que tenham sido as medidas anteriormente empregadas contra os cris- 
taos, ainda nao tinha havido decisao suficientemente respeitavel nem suficientemente autenti- 
ca a ponto de servir de modelo a um magistrado romano" (DQ, p. 395). Ele faz o elogio das 
disposicoes de Trajano, que nao se recusa a punir, mas descarta a denuncia anonima. E, no 
elogio da moderacao no combate anti-cristao, ele insere, como que por acaso, a lembranca 
do que vira a ser a atitude crista: 

Ao inves de usar o zelo implacavel de um inquisidor avido em descobrir os mais leves tra- 
cos de heresia, glorzjkando-se com o numero de suas vitimas, o imperador se preocupa 
mais em proteger o inocente que em impedir o culpado de escapar. (DQ, p. 389) 

Constatamos aqui uma tematica frequente em Gibbon, que e a da autoridade publica esclare- 
cida funcionando como uma muralha contra as paixoes irracionais das multidoes. No caso 
em questao, ele indica os clamores populares que acusavam os cristaos de responsaveis por 
todas as catastrofes, humanas e ate naturais, mas diz que imperadores como Adiiano e Anto- 
nino Pio moderaram as queixas e tomaram medidas para limitar as punicoes. E ele acrescen- 
ta, numa nota: "Encontramos nos autos do martirio de Sao Policarpo uma pintura viva destes 
tumultos, que eram normalmente alimentados pela malvadez dos judeus" (DQ, p. 396). Ve- 
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mos aqui outra vez o preconceito cristao do deicidio. Da mesma forma como no caso dos mo- 
vimentos de massa, Gibbon nos aparece nesta questao muito longe dos projetos generosos 
que culminarao com a emancipacao dos judeus sob a Revolucao. 

"Relativizemos" e "citemos o adversario", sao duas das divisas de Gibbon. Quando ele 
relata (o que ele faz) as vexacoes contra os cristaos, nao deixa passar a ocasiao de formular 
um julgamento sobre as fontes cristas: "Os monges dos seculos seguintes que, em sua solidao 
pacifica, tiravam grande prazer em diversificar a morte e os sofrimentos dos primeiros marti- 
res, inventaram frequentemente tormentos de uma especie mais refinada e mais engenhosa" 
(DQ, p. 397). Neste sentido, ele cita fontes cristas, entre elas Tertuliano (!) para afirmar que 
imperadores e magistrados foram na maior parte das vezes uma protecao: "Todas as vezes que 
se ihes remetia um poder ilimitado, eles se serviam dele menos para oprimir a Igreja do que 
para socorre-la na sua afl~cao" (DQ, p. 398). As vezes somos nos que sorrimos, a leitura do 
texto de Gibbon, como na passagem acima, ou ainda quando ele cita entre os castigos "mais 
brandos" iniligidos aos cristaos o trabalho nas minas! E sem ironia, pelo menos perceptivel. 

Gibbon sempre provoca os autores eclesiasticos, citando textualmente Origenes quan- 
do este afirma que o numero de martires foi pouco consideravel: 

Sun autoridade [de Origenes] bastaria, sozinha, para destruir este exercito inumeravel de 
confessores cujas reliquias, tiradas em sua maioria das catacumbas de Roma, encheram 
tantas igrejas e cujas aventuras maravilhosas foram o tema de tantos romances sagrados. 
(DQ, P 398) 

E, numa nota: "Depois de dez seculos de um comercio livre e aberto [das reliquias], algumas 
suspeitas se ergueram entre os catolicos instruidos (DQ, p. 398). Ou ainda: "Para dar uma 
ideia sobre estas lendas (...)" (DQ, p. 398). Gibbon situa, assim, romances sagrados e lendas 
de um lado (Baridon, 1977, p. 133), suspeitas oriundas da instrucao do outro. 

Gibbon sempre coloca as coisas em perspectiva; sim, houve massacres contra os cris- 
taos, mas eles nao foram os unicos. Ele mostra que quatro imperadores e suas familias tam- 
bem foram massacrados, no periodo de tempo em que Sao Cipriano dirigia tranquilamente a 
igreja de Cartago. Outra estrategia gibboniana e situar as perseguicoes no contexto legal ro- 
mano. Ele denuncia assim o anacronismo dos autores eclesiasticos, e afirma desta forma sua 
superioridade de metodo. Ainda acerca de Sao Cipriano, ele diz: 

O t@o do seu suplicio era o mais doce e o menos doloroso que se podia infligir a um ho- 
mem acusado de crime capital; e nao se usou a tortura para forcar o bispo de Cartago a 
renunciar a seusprinc@ios ou a revelar o nome de seus cumplices. (DQ, p. 401) 

Observemos, de passagem, este "cumplices" de um santo. Apos a sua morte, inclusive, fune- 
rais importantes e publicos foram realizados sem obstaculo e sem repressao. E Gibbon cita, 
numa nota: "M. de Tiilemont ficou aborrecido ao ver afirmado de forma tao peremptoria que 
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nao houve um so bispo entre.os martires dos primeiros seculos" (DQ, p. 402). Gibbon usa to- 
dos os materiais que consegue enxergar. No martirio de um bispo ele chama a atencao ... para 
a raridade do fato! Ele nao poderia deixar de marcar este ponto contra a hierarquia da Igreja. 

O tema do martirio exalta Gibbon. Entre os "diversos motivos que levavam os cristaos a 
buscar o martirio", ele inclui este: "A garantia de uma reputacao em terra, motivo tao proprio 
a acariciar a vaidade do homem, animava frequentemente a coragem dos martires (DQ, p. 
402). A "busca" do sofrimento nao tinha nada para sed~zir alguem como Gibbon, mas o que 
e mais irritante, no caso, para os cristaos, e a indicacao de uma causa tao baixamente humana 
para um fenomeno tao valorizado pelos fieis. 

Gibbon, quando faz um elogio, separa nitidamente ontem e hoje, atraves de um disciir- 
so sobre a diferenca: 

Hoje que o entusiasmo deu lugar a uma circunspeccao reservada, estariamos mais dis- 
postos a criticar que a elogiar, mais dispostos ainda a elogiar que a imitar o feruor dos 
primeiros cristaos que, segundo a viva expressao de Szc@icio Severo, desejavam o martirio 
com mais ardor que seus cotztemporaneos quatzdo solicitavam um bispado. 

Ele joga com o passado longinquo contra um passado mais proximo ou o presente, dizendo 
em suma, "cristaos, voces nao sao mais o que eram"; e ele joga, ao mesmo tempo (e e fasci- 
nante observar sua maestria) o presente contra o passado, dizendo, "felizmente a razao fez 
progressos, e voces ja nao sao tao loucos quanto antes". 

Esta postura de Gibbon e muito clara, pois, quanto ao martirio, ele se alinha juntamen- 
te com os filosofos antigos. Ele cita os exemplos de varios cristaos que buscam, provocam ou 
exigem o martirio, e diz: 

Uma conduta tao digna de nota nao podia escapar a atencao dos antigos filosofos; mas 
parece que ela Ihes inspirou bem menos admiracao que espanto. Incapazes de conceber 
os motivos que transportavam por vezes a coragem dos fieis alem dos limites da pruden- 
cia OU da razao, eles atribuiam este desejo de morte ao resultado estranho de um desespe- 
ro obstinado, de uma insensibilidade estzipida ou de um frenesi supersticioso. (DQ, p. 
403) 

Gibbon brinca ainda, no que toca aos efeitos da passagem do tempo sobre os homens, 
indicando que o ardor diminuiu e que certos nieios para escapar ao martirio foram reconhe- 
cidos. Esta pratica, condenada por Tertuliano, excita a verve de Gibbon contra este autor: "Ele 
escreveu a este respeito um Tratado que e cheio do fanatismo mais extravagante e das decla- 
macoes mais ridiculas. E entretanto um fato curioso que Tertuliano nao tenha, ele proprio, so- 
frido o martirio! (DQ, p. 405) 

Em resumo, portanto, as perseguicoes existiram, mas se deve desconfiar dos cristaos: 
"Todas as vezes que se exerceram alguns atos de severidade em diversas partes do Imperio, os 
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primeiros cristaos deploraram e, talvez, exageraram seus proprios sofrimentos". (DQ, p. 406) 
Assim, constatamos que Gibbon ataca o cristianisn~o e a interpretacao eclesiastica da 

historia da Igreja, seja nos detalhes, seja no exame dos grandes problemas. Podemos citar, 
por exemplo, sua denuncia frequente quanto aos absurdos cronologicos relativos aos autores 
e tradicoes cristas. Sabemos, alias, que os problemas de cronologia por vezes perturbaram o 
seu sono. Lembremos ainda sua retorica subiirninar, quando mostra os cristaos "protegidos" 
pelos tiranos mais abjetos, como ~omodo, ou ainda sua maneira de lancar, como que por aca- 
so, frases cheias de consequencias, como a seguinte, que mostra a que ponto ele enxergava 
cristianismo e Imperio como incompativeis (Momigliano, 1983, p. 329): "A ascensao de Ga- 
liano, aumentando as calamidades do imperio, deu um pouco de paz a Igreja". (DQ, p. 410) 

E importante para Gibbon nao apenas lancar duvidas sobre a Igreja no seu conjunto, 
mas tambem sobre cristaos tomados individualmente. Mostrar que os membros da Igreja pri- 
mitiva nao eram seres superiores corresponde a dessacralizar a historia eclesiastica. Para fa- 
lar, por exemplo, dos costumes dissolutos de Paulo de Samosata, ele desarma a critica dizen- 
do, numa nota: "Se nos quisessemos dissimular os vicios de Paulo, seria necessario supor que 
os bispos do Oriente reunidos encheram com as mais culpadas calunias as cartas circulares 
que eles enderecaram a todas as igrejas do imperio" (DQ, p. 41 1) .  Num segundo movimento, 
ele ataca: 

Apesar destes vicios escandalosos, se Paulo de Samosata tivesse conservado apurem da fe 
ortodoxa, seu reinado sobre a capital da Siria so teria terminado com o fim de sua pro- 
pria vida, e se por acaso uma perseguicao tivesse comecado, um esforco de coragem o te- 
ria talvez elevado ao nivel dos sa~ztos e dos martires. hlas ele tinha tido a imprude?zcia de 
adotar alguns erros sutis e delicados em relacuo a doutrina da Tri~zdade (...). (DQ, p. 41 1) 

Se ha um ponto em que Gibbon nao tem "razao" e quando se queixa, aposteriori, do 
escandalo provocado pelo seu livro (o primeiro in-quarto) (Baridon, 1977, p. 152). Ele sa- 
bia muito bem onde estava indo, provocava com conhecimento de causa, e a prova disso e que 
se protege de todos os lados, e interpoe repetidas vezes autores cristaos como escudos: 

A corrzipcuo dos costumes e dospri?zc@ios, em relacao a qual Eusebio se queixa com tan- 
ta forca, pode ser co~zsiderada mio apenas como uma conseque~zcia, mas tambem como 
uma prova da liberdade da qual desfrzctavam e abusaugm os cristuos sob o reinado de 
Diocleciano. (DQ, p. 41 3) 

E ele prossegue, numa nota: "Os que consultarem o original (Eusebio) nao me acusarao de 
forcar o quadro". Ou ainda: " (...) e a fe muito viva que distinguia sempre os cristaos do gentio 
brilhava bem menos na sua conduta do que nos seus escritos sobre temas de controversia". 

Gibbon, parido precisa por numa balanca fe paga e fe crista, por conviccao ou por cal- 
culo, se inclina em direcao a segunda, pelo menos na aparencia, ja que nos raros casos em 
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que isto acontece, ele encontra sempre motivos de recriminacao: 

Nuncapoderiamos lamentar suficientemente que os padres da Igrqa, reconhecendo que o 
paganistno compreendia coisas sobreuaturais, ou, como eles acreditavam, i flfenzais, te- 
nham aniquilado com suas proprias maos a grande vantagem que, sem esta conj?ssao, 
nos poderiamos retirar das liberais concessoes dos nossos adversarios. (DQ, p. 41 4 )  

Estes "momentos de fraqueza" sao raros e, quer se trate de circunstancias particulares ou de 
comportamentos gerais, os cristaos estao quase sempre em posicao desconfortavel no relato 
de Gibbon. Ele reduz muitas das acoes que os cristaos apresentavam como sendo decorrentes 
da perseguicao como simples resultado da lei romana, aplicada de forma habitual: 

Encontrariamos poucos governos que deixariam impune a acao do centuriao Marcelo. 
Um dia de festa publica, este oficial, apos terjogado seu talabarte, sua espada e as inski- 
nias do seu estatuto, disse em alto e bom som que so obedeceria a Jesus Cristo, rei eterno, e 
que renunciavapara sempre as armas temporais e ao servico de um senhor idolatra. (DQ, p. 
415) 

Quando analisa a perseguicao de Diocleciano, Gibbon desaprova com firmeza a violen- 
cia, que ele nao pode negar. Mas, seguindo o dia a dia dos acontecimentos, indica tambem as 
possiveis razoes do imperador: 

No espaco de quinze dias o fogo se manifstou duas vezes no palacio de Nicomedia, ate no 
quarto de Diocleciano; e apesar do fato de que nessas dzus ocasioes o fogo tenha sido apa- 
gado antes de ter causado estragos maiores, a repeticao estranha do mesmo acidentepa- 
receu, com razao, uma prova evidente que ele nao tinha sido o efeito do acaso ou da ne- 
gligencia. A suspeita caia naturalmente sobre os cristaos. (DQ, p. 418) 

Ate aqui ele se limita a uma utilizacao de palavras tais como "razao", "repeticao estranha", 
"prova evidente", "naturalmente", do ponto de vista do imperador. Mas ele chega ao ponto de 
levantar a questao em seu proprio nome: culpados ou inocentes? "Mas como nao foi possivel 
arrancar nenhum esclarecimento sobre este complo tenebroso, parece que devemos presu- 
mir a inocencia dos cristaos, ou entao admirar sua firmeza" (DQ, p. 418). O simples fato de 
levantar tal questao, no contexto daquela que e considerada a pior das perseguicoes, soa co- 
mo uma acusacao aos cristaos. E, atraves de uma observacao de metodo, ele parece se eximir 
de responsabilidade, no estilo "nao me acusem, voces tem uma imagem muito deformada dos 
fatos: os historiadores eclesiasticos, nossas unicas fontes acerca desta perseguicao, e que nos 
deixaram nocoes incompletas e cheias de parcialidade, nao sabem como explicar os temores 
e o perigo corrido pelos imperadores" (DQ, p. 418). Gibbon, enquanto historiador erudito, 
nao podia se limitar a consideracoes gerais. Ele faz, portanto, um relato por regiao das perse- 
guicoes, insistindo nos textos oficiais, condenando a violencia, mas restituindo de forma neu- 
tra as acusacoes lancadas contra os cristaos. Em seguida, quando faz um balanco das perse- 
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guicoes, ele comeca colocando em duvida as fontes: 

Nesta exposicaogeral sobre a perseguicao que os editos de Diocleciano inicialmente auto- 
rizavam, omiti co~zscientenzente o quadro dos sofrimentos particulares e da morte dos 
martires. Teria sido facil para mim retirar da historia de Eusebio, das declamacoes de 
Lactancio e dos autos mais antigos uma longa serie de pinturas horriveis e revoltantes. 
Poderia ter falado detalhadamente dos cavaletes e dos chicotes, dos ganchos de@rro, dos 
leitos em brasa, e de toda esta diversidade de tormentos que o ferro e o fogo, os animais 
selvagens e os carrascos mais selvagens aindapodem injligir ao corpo humano. Estas tris- 
tes cenas poderiam ter sido acompanhadas de muitas visoes e milagres destinados a re- 
tardar a morte dos martires, a celebrar seu triunfo, ou a descobrir as reliquias dos santos 
canonizados. Mas eu nao posso determinar o que eu devo escreve? enquanto ignorar o 
que eu devo acreditar. Um dos mais serios autores da historia eclesiastica, Eusebio em 
pessoa, confessa indiretamente que relata tudo que possa aumentar a gloria da Igrqa, e 
que suprime tudo que pudesse desonra-la. (DQ, p. 426) 

Nesta longa passagem ele exprime sua recusa da facilidade (e nos sabemos que Gibbon nao 
detestava agradar o leitor pelo colorido do relato), e suas duvidas em relacao a interpretacao 
do passado. De tudo isso, ele salva ao menos uma certeza: os historiadores eclesiasticos nao 
sao confiaveis. Gibbon mantem um olho sobre a perseguicao e o outro fixado no comporta- 
mento dos cristaos. Ele chega a fazer uma lista (DQ, p. 427) dos possiveis comportamentos er- 
rados dos cristaos, e diz: "Duas circunstancias, entretanto, imprudentemente reveladas, fazem 
crer que, em geral, o tratamento dos cristaos entregues a justica nao foi tao intoleravel quanto 
imaginamos com frequencia" (DQ, p. 427). Gibbon e um ser dividido. Se, por um lado, o fi- 
dalgo Gibbon demonstra, navida social, um cristianismo'de bom tom, por outro lado, o histo- 
riador Gibbon pensa que a historia da perseguicao e uma historia de vencedores (os cristaos), 
questiona o valor das fontes e tenta fazer um pouco uma historia dos vencidos (os pagaos) : 

Quando a Igrga triunfou sobre seus inimigos, o interesse e a vaidade dos cristaos que ti- 
nham sido perseguidos os levaram a exagerar o merito de seu respectivo sofrimento (...) 
as lendas mais extravagantes, desde que contribuissem a honra da Igreju, eram aceitas 
com aplauso pela multidao credula, sustenta& pelo poder do clero, e atestadas pelo tes- 
temunho suspeito da historia eclesiastica. (DQ, p. 427) 

Logo a seguir, sua ultima investida se refere ao numero de martires e a relativizacao deste nu- 
mero: "Escritores mais antigos se contentam em espalhar, desordenadamente e em profusao, 
invectivas pateticas, e nao se preocupam em fixar o numero dos que tiveram a felicidade de se- 
lar com o seu sangue a crenca no Evangelho" (DQ, p. 427). Gibbon tem prazer em faze-lo, e 
a partir de dados de Eusebio, para a Palestina, faz uma projecao numerica que da, no total, 
duas mil pessoas, durante os dez anos de perseguicao mais intensa. Ele chega, assim, a um to- 
tal surpreendentemente baixo, e inaceitavel para os cristaos. Mas o que se segue e ainda pior, 
um verdadeiro ataque cerrado: 
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h'os terminaremos este capitulo com zuna verdade triste, que, apesar da nossa repugnaiz- 
cia, sonos obrigados a reconhecey e que, mesmo adtnitindo, sem hesitar e sem nenhun~ 
exame, tudo o que a historia relatou ou tado o que a devocao inventou acerca dos marti- 
res, devenzos ainda colzfessar que os cristaos, no desenrolar de suas lutas internas, causa- 
ram-se a si proprios males muito mnaiores que os que Ihesforam causados pelo zelo dos 
pagaos. (DQ, p. 428) 

O que abre a Gibbon a oportunidade de atacar a ortodoxia romana: "A Igreja de Roma defen- 
deu com a violencia o imperio que ela tinha adquirido pela fraude: proscricoes, guerras, mas- 
sacres, e a instituicao do santo oficio logo desfiguraram um sistema de caridade e de paz" 
(DQ, p. 429). E ele conclui comparando os numeros muito mais assustadores dos massacres 
cristaos. 

Os capitulos XV e XVI sao os ultimos do primeiro in-quarto, que na edicao original foi 
publicado muito antes dos demais. Gibbon termina, como vemos, com uma acusacao em re- 
gra contra o cristianismo, em que tudo que e desfavoravel e explorado. A dessacralizacao da 
historia da Igreja, uma revalorizacao do paganismo, unia revisao completa, metodica, argu- 
mentada e provada a cada passo, na maior parte da vezes atraves de dados dos proprios au- 
tores cristaos! Na historia dos inicios do cristianismo em Gibbon, tudo era motivo de descon- 
tentamento para os leitores cristaos praticantes. Mas, mais ainda que isso, sao os procedimen- 
tos narrativos, seu estilo, sua ironia, sua maneira de insinuar, de duvidar, de fingir indignacao 
ou, ao contrario, sua maneira de se excluir da comunidade crista que tornaram seu livro mui- 
to ofensivo. Ele nao pode reivindicar inocencia. Sabemos que Gibbon trabalhou sobre estes 
capitulos mais que sobre todos os outros, que ele os redigiu, corrigiu, condensou mais de 
uma vez, ate que os considerasse prontos. Vemos tambem que ele antecipou no proprio texto 
respostas a muitas acusacoes que achava que seriam feitas contra ele. 

Mas a amplitude das reacoes foi sem duvida maior que a esperada, e Gibbon se sentiu 
no direito e no dever de responder, atraves de uma pequena obra, onde da a replica as acusa- 
coes (Baridon, 1977, p. 152). E esta polemica nao deixara de marcar a redacao dos volumes , 

seguintes. 
E verdade que a posicao de Gibbon nao era facil, pois ele ficava dividido entre os dois 

polos da sua educacao (Baridon, 1977, p. 299); do lado franco-helvetico, ele tirava seu desejo 
de liberdade, o seu lado de filosofo contestador e neo-pagao; e do lado ingles vinha o seu 
grande desejo de ordem e respeitabilidade. Por outro lado, ele queria ser reconhecido como 
um grande autor. Entao, era-lhe necessario encontrar um equilibrio: dar livre curso a contes- 
tacao filosofica que estava no ar da epoca, mas sem ir longe demais e ultrapassar os limites do 
aceitavel. No calor do momento, Gibbon pode ter tido medo de ter ultrapassado os limites. 
Mas, ainda em vida, o sucesso de sua obra e, mais ainda, a permanencia da associacao do seu 
nome a um sopro de liberdade mostram que ele teve razao em ousar tanto quanto ousou. 
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TRABULSI, J. A. D.Gibbon et Ia religioii. Notes sur Le Declin et Ia Chute (origines et victoire du Christia- 
nisnie). Chssica, Sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 233-254, 1996/1997. 

J 'essaie, dans ce travail, par le moyen d'une analyse serree du texte de Gibbon, mon- 
trer Ia facon dont I'htiquite classique, anterieure au christianisnie, a fonctionnee 

comme une arme de lutte pour Ia pensee des Lumieres. Avec Gibbon se mettent en place 
les rapports de force nouveaux entre histoire et religion, a savoir, I'affirniation d'une in- 
terpretation historique de Ia religion, a Ia place d'une interpretation religieuse de l'his- 
toire. 
Mots-cles: Gibbon; Historiographie; Tradition classique; Paganisme; Cliristianisnie. 
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