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"Quem dizem os homens que eu sou?" 

Jesus (Me 8:27) 
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Resumo 

Nesta tese verifico as imagens de Jesus Cristo que foram elaboradas pelo cinema em 

seu esfon;:o de adaptar esta est6ria para a sua linguagem. Teria o cinema desenvolvido 

incidental ou acidentalmente cristologia? Em busca destas respostas analisei detidamente os 

filmes mais representatives da prodw;:iio cinematognifi.ca, abarcando o perfodo entre 1895 e 

2004. Com este objetivo, tive sempre em mente o filme como o principal documento de 

analise e objeto ultimo de minhas conclus6es sem deixar, no entanto, de levar em 

consider~iio a percep9iio de outros crfticos e o momento hist6rico-social da sua produ9iio. 

Com esta inten9iio, analiso como se elabora a narrativa, como esta dialoga com os textos 

evangelicos e com a sociedade que a originou - atraves da tradi9iio - e como o cinema, 

adaptando-a as suas necessidades, originou uma nova forma de Cristologia. 

Abstract 

In this thesis, I verify which Jesus images were elaborated by the cinema in its 

efforts to adapt this story to its own language. Had the cinema developed Christology 

incidentally or accidentally? In search for all these answers, I analyzed the most 

representative movies of the cinematographic production in its very small details, in the 

period consistent within 1895 and 2004. In my mind, have I always had the movie as the 

main analysis document and final object of my final conclusions; however, I had 

considered it all, the perception of other critics and the social-historical moments of its 

production. Withal, I analyze how the narrative is elaborated, how this one dialogizes to the 

gospel texts and to the society in which it was originated - throughout the tradition - and 

how the cinema, having it adapted to its own needs, created a new way ofChristology. 
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lntroduc;ao 

Jesus de Nazare, ou Jesus Cristo, e urna figura que afetou decisivarnente a hist6ria 

do rnundo ocidental. Seguido por rnuitos como a propria encarn~ao de Deus, e 

vilipendiado por outros que declararn-se descrentes, sua figura dialoga inequivocarnente 

corn a nossa cultura e, rnuitas vezes, nossa sociedade tao absorvida por ela, dialoga corn 

outras culturas, dizendo-se crista. Dois rnilenios de civiliz~ao crista rnoldararn a forma de 

se ver o rnundo, a etica, os seres hurnanos e a arte. Isto para ficarrnos apenas no que vern 

rnais irnediatarnente a lernbrans;a. 

Urn trabalho lans;ado recenternente no Brasil, A lmagem de Jesus ao Longo dos 

Seculoi, de Jaroslav Pelikan, Professor Ernerito de Hist6ria na Yale University, nos 

Estados unidos, inspirou esta lese. Pelikan apresenta ern ordern cronol6gica, urna serie de 

oitenta pinturas representando a irnagern de Jesus, que para ele refletern o Iugar ocupado 

por Jesus na hist6ria da cultura. Essas irnagens rnostrarn-no como: 0 Rab"i; A luz dos 

Gentios; 0 Rei dos Reis; Cristo Crucificado; 0 Filho do Homern; 0 Principe da paz e 0 

Libertador. Para apoiar a importancia dessas imagens, Pelikan evoca urna vasta garna de 

evidencias culturais, focando sobre a literatura e a arte visual. 

Na literatura ern geral, ele !ida corn textos literfuios e tambern com textos teol6gicos 

de diversas epocas, citando os escritos de: Santo Agostinho, Atanasius, Santo Thomas de 

Aquino, Bernardo de Claraval, e Francisco de Assis. Preocupa-se tambem com a Teologia 

Protestante, citando: Martinho Lutero, Joao Calvino, Friedrich Schleiermacher, e Karl 

Barth. Pelikan tarnbem utiliza comentfuios de outros autores que nao estao inseridos numa 

6bvia literatura Teol6gica, como: Thomas Jefferson, Emerson e Coleridge. Faz ainda 

referencias as Bulas Papais, Ordena<;6es de Monasrerios, hinos e poernas sacros, e 

sobretudo, dedica-se a textos hist6ricos sobre a "vida" de Jesus. Nas artes visuals ele 

selecionou pinturas e esculturas, de: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Giotto, Durer, 

Lucas Cranach ( o Jovem), El Greco, William Blake e, estranharnente, Siegfried Reinhardt, 

para n6s urn pintor pouco conhecido. 

1 Jaroslav Pelikan, A imagem de Jesus ao Longo dos Secu/os, Sao Paulo: Cosac & Naify Edi\Xies Ltda, 2000. 
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Ao estabelecer urn Iugar de Jesus na cultura atraves dos seculos, Pelikan diz te-lo 

feito atraves de releituras da chamada "Alta Cultura", a arte academica, impulsionada por 

grandes investimentos econ6micos e valorizada nos mercados de atte, e, a "cultura 

Popular". Nao obstante essa preocupa<;ao toda, Pelikan nao faz qualquer referencia a 

grande arte do secu!o XX, os filmes, o Cinema. 

Inspirado pelo trabalho de Jaroslav Pelikan, me propus a escrever A Imagem do 

leone - Uma Hist6ria da ConstrufiiO da lmagem de Jesus Cristo no Cinema. Interessa-me 

saber como a est6ria de Jesus foi adaptada para a grande tela. Que tipos de imagens foram 

forjadas para represent::i-lo numa mfdia regida pelo movimento e nao pela imobilidade, tao 

caracteristica do sagrado. Desejei, desde o infcio, verificar se, na hist6ria cinematogcifica, 

algumas imagens caracteristicas de Jesus haviam se conservado, ou mesmo se nao foram 

elaboradas novas, tendo em vista as necessidades do novo meio. 

Nao desejando imitar o percurso realizado por Pelikan, mas como disse 

anteriormente, inspirado pelo seu trabalho, tive que buscar por diversos metodos e fontes a 

forma como se deu essa elabora<;ao de diversas imagens. A fonte principal sempre foram os 

filmes, eles foram e sao a primeira fonte de informa<;iio sobre uma determinada imagem por 

eles gerada. Verificar a situa<;ao hist6rica e social da sua prodw;ao serviu, muitas vezes, 

para iluminar questoes que estavam, de outra forma obscuras. Juntar a analise com o 

momento da produc;:ao, com as lutas de interesses diversos, e com a recepc;:ao que a 

sociedade fez no momento de lan<;amento destes filmes, constituiu-se em fator de extrema 

importiincia, pois pude alterar percepc;:6es criticas de outros te6ricos que tambem atuam 

nesta area. 

Trabalhar em conjunto hist6ria e sociedade fez com que eu precisasse, a maneira de 

Pelikan, apelar para o desusado metodo cronol6gico, ou seja, minhas informac;:oes 

necessitaram ser organizadas de maneira mais ou menos cronol6gica, dado que uma 

produ<;ao filmica de importiincia - na qual foram feitos grandes investimentos - quase 

sempre influencia a proxima produc;:iio de mesmo tema. Atraves das diferen<;as entre a 

elaboras;ao das diversas imagens, ao Iongo do tempo, e que pude estabelecer alguns temas 

recorrentes nos filmes que contam a est6ria de Jesus. E, tambem, verificar as diferens;as e 

seus significados. Isso nao quis dizer abandonar os grandes temas que tambem orientam 

estas an<i!ises. Neste trabalho nao puderam ficar esquecidos a teologia, a musica, e outras 
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representa<;6es artfsticas, pois o Cinema, tern a conhecida capacidade de tocar em todas as 

artes e patrim6nios da cultura, dialogando complexamente com elas ao mesmo tempo em 

que estabelece uma arte sua completamente nova. 

Nao desejo evocar, ou me equivocar, evocando pioneirismo neste assunto. No 

transcurso de desenvolvimento deste trabalho, descobri o livro de Barnes Tatum, Jesus At 

the Movies- A Guide to the First Hundred Yeari, lan<;ado em 1997, que se tornou o meu 

unico interlocutor neste mesmo tema. Apenas ele tentou estabelecer "imagens" relativas a 

Jesus Cristo no Cinema. Admirado descobri que tambem inspirou-se no mesmo Jaroslav 

Pelikan. Apenas nestes quesitos eu e Tatum concordarnos. Ao Iongo deste trabalho 

perceber-se-ao algumas quest6es fundamentais nas quais discordariamos veementemente se 

num born "bate-papo" pudessemos nos juntar. 

0 fato de Barnes Tatum ser o unico a tratar do mesmo tema (mas nao da mesma 

forma e nem com os mesmos metodos), nao me deixou ficar a descoberto de te6ricos 

importantes que tangenciararn este assunto, ou ate mesmo tocaram nas inumeras 

vincula<;5es e rela<;5es entre Cinema e Religiao, Cinema e Teologia, Cinema e Filmes de 

Cristo. Alguns deles sao bern conhecidos dos estudos de Teoria e Hist6ria do Cinema, 

como: Tom Gunning, Charles Musser e Noel Burch. Outros, menos conhecidos, mas nao 

menos importantes para este trabalho, como: Jon Solomon, William Telford, Lloyd Baugh, 

Roy Kinnard e Tim Davis, Guy Bedouelle, alem de outros. Dialogo com eles tambem, uma 

vez que a sua maneira, ao historiar ou teorizar, estabeleceram imagens de Jesus Cristo no 

Cinema. 

Estes di versos autores tambem me indicaram carninhos para que pudesse criar 

metodos de ana.J.ise e estabelecer os principais temas a serem discutidos. Devo dizer que a 

principal contribui<;ao destes autores foi a informa<;ao. E muito diffcil escrever uma 

Hist6ria da Constru<;ao da Imagem de Jesus Cristo no Cinema sem consultar fontes 

primanas que estao em outros paises, estes autores trouxeram uma boa parte delas para 

mim. Trouxeram-nas por motivos diversos, mas trouxeram. Uma das dificuldades do 

trabalho realizado por Barnes Tatum foi nao ter se preocupado mais profundamente com 

cada urn dos filmes escolhidos, e ter mantido urn leque de obras bastante limitado, tirando 

2 W. Barnes Tatum, Jesus at the Movies- A Guide w the First Hundred Years. Santa Rosa, California: 

Polebridge Press, 1997. 
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quase sempre conclus6es urn tanto quanto apressadas como tentarei demonstrar rnllis 

adiante. Reunir as diversas informac;oes, esparsas nas obras de varios autores, organiza-las 

e interpreta-las foi uma maneira importante de aclarar o sentido eo significado dos filmes. 

Nao tive a pretensao de esgotar o assunto. Quando muito, urn dos meus desejos 

maiores foi disponibilizar em portugues a maior parte da informac;ao existente, permitindo 

a outros terem acesso mais facil ao tema e assunto aqui tratados. E nisto espero ter 

contribufdo pois as relac;6es entre religiao e cinema sao urn c3.lllpo imenso de estudos, 

contando com centenas de obras no exterior, e no Brasil essa area tern sido quase 

completarnente ignorada. 

A Selefiio dos Fi/mes e os Metodos 

As relac;oes entre Hist6ria e Cinema, enquanto uma nova area de estudos, pede que 

se busquem novas formas e novos metodos de analise, como diria Marc Ferro, em seu livro 

quase classico Cinema e Hist6ria. Nao acredito em metodos que se imponh3.lll ao objeto de 

trabalho, mas sim em metodos que poss3.lll surgir a partir da previa observac;ao deste objeto. 

Desta forma nao corremos o perigo de 3.lllputar informac;oes importantes para a 

compreensao de urn fen6meno porque o metodo nao as previa. 

Em todos os casos aqui analisados permiti-me uma grande liberdade de observac;ao. 

Minhas reflex6es sempre estao baseadas nos filmes, e deles parti para aumentar minhas 

informac;oes, dialogar e, se necessaria, criticar outros autores. Sempre nessa ordem. A 

primeira preocupac;ao de analise foi a obra cinematografica, num primeiro instante 

deslocada do seu contexto de produc;ao, de seu solo nacional, de sua lingua materna, etc, 

etc, etc, como se fosse urn quadro de Leonardo Da Vinci visto pela primeira vez no Brasil e 

cuja f3.llla se ignorasse cornplet3.lllente. Foi dessa maneira que cheguei a incluir em minhas 

analises alguns filmes desprezados pelos meus colegas intemacionais. 

Antes de abordar a pr6xima questao metodol6gica, creio ser necessaria fazer urn 

esclarecimento relativo ao objeto deste trabalho. A materia prima com que lido e o Jesus 

Film. Ch3.llla-se generic3.lllente assim uma infinidade de produc;6es que trazem como seu 

tema principal a vida de Cristo, ou que trazem referencias a sua vida. Ern portugues o 

substantivo nao ficou muito born: Filmes de Jesus soou estranho; lembrei-me entao que 

para os 3.lllericanos evocar "Jesus" a todo instante, a todo espanto, e urn fato muito natural, 

no Brasil e mais costumeiro que se o ch3.llle de Jesus Cristo mesmo, por isso, preferi 
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traduzir o termo como Filmes de Cristo, uma vez que nao ha ate o momenta outro termo 

em uso em portugues. Doravante tratarei os Jesus Film por Filmes de Cristo. 

A Selec;;iio dos Filmes 

A primeira questao que costumam me fazer no funbito academico e sobre quais os 

filmes que selecionarei para este trabalho. Isso lhes parece muito evidente, pois por poucos 

filmes que conh~am conseguem falar as palavras "dezenas de filmes" muito rapidamente. 

Asseguro que nao sao dezenas, mas centenas. E nao uma ou duas centenas, mas muitas 

mais se se levar em consider~ao todo o universo de documentarios, curta-metragens, 

desenhos animados, prodw;5es comerciais e prodw;5es oriundas de instituic;oes religiosas, 

com fins catequeticos ou educativos. Tendo em vista este universo e escudado nas opc;oes 

de outros autores, decidi-me por limita-lo sensivelmente. Os filmes que serao aqui 

analisados serao apenas aqueles que tern como tema principal a est6ria da vida de Cristo. 

Essa op<;ao nao significou abandonar de todo os outros tipos de filmes produzidos, como se 

vera ao Iongo deste texto, pois eles tambem tiveram a sua cota de participa<;ao na 

constru<;ao cinematognifica destas imagens. 

Mesmo tratando apenas da vida de Jesus, ainda assim o numero de filmes era 

bastante elevado, agora, apenas quase duas centenas. Meu primeiro guia para estabelecer os 

filmes mais importantes foi o artigo de William Telford, Jesus Christ Movie Star: The 

Depiction of Jesus in the Cinema
3

• Telford e professor de Origens do Cristianismo e Novo 

Testamento na University of Newcastle, na Inglaterra, e, neste artigo verificou as diversas 

formas pelas quais os filmes de Cristo sao analisados e percebidos pelos pesquisadores em 

geral; destacando os pontos caracterfsticos que devem ser levados em considera.;ao no 

momenta de uma analise. Ele trouxe uma primeira sele<;ao de filmes. No entanto, esse 

pesquisador localiza os filmes de Cristo dentro do genera Filme Epico Biblico, ou seja, 

prefere ver o seu desenvolvimento relacionado a toda uma serie de filmes que tiveram 

como tema fatos e est6rias da Biblia. 

Ele categoriza tres tipos de produc;ao ou sub-generos: Os Epicos do Velho 

Testamento, Os Epicos Romano-Cristaos e os Filmes de Cristo. Essas categoriza<;5es sao, 

3 William Telford, "Jesus Christ Movie Star: The Depiciton of Jesus in the Cinema" in: Marsh, Clive & Ortiz, 

Gaye, org. Explorations in Theology and Film - Movies and Meaning. Massachusetts, Blakwell Publishers 

Ltda, 1997. p. 116-139. 
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no entanto, relativas, pois outro pesquisador, Jon Solomon, em seu livro The Ancient World 

in The Cinema
4

, inclui os Filmes de Cristo dentro de sua categoria de trabalho os Filmes do 

Mundo Antigo, onde cabem os Epicos do Velho Testamento, os Epicos do Novo 

Testamento e Contos de Cristo, alem de todos os outros filmes cujo tema seja a 

Antigiiidade. Importante, neste caso, e nao perder de vista a inten<;iio de Telford. Quando 

localiza os Filmes de Cristo dentro de urn genero maior, ele deseja perceber como essas 

diferentes produ<;6es dialogam entre si, e como a sociedade as recepciona e as origina. 0 

mesmo faz Solomon e outros autores. 

Na categoria Filmes de Cristo, Telford, escolheu como representativos, utilizando o 

criterio "reconhecidos internacionalmente", "os mais vistos", ou seja de maior sucesso: 

I. From the Manger to the Cross (Sidney Olcott, 1912), para ele urn classico do 

Cinema Mudo, e foi o primeiro filme de Cristo a ser rodado em loca<;oes autenticas 

na Palestina; 

2. The King of Kings (Cecil B. DeMille, 1927), este foi o primeiro grande longa

metragem sobre a vida de Jesus, vis to sob a perspectiva de Maria Madalena; 

3. Golgotha (Julien Duvivier, 1935), conhecido tambem por Ecce Homo nos Estados 

Unidos, foi o primeiro filme de Cristo sonoro; 

4. King of Kings ( Nicholas Ray, 1961), famoso porter sido atacado pela Catholic 

Legion of Decency como "teologicamente, historicamente e escrituralmente 

incorreto "; 

5. II Vangelo Secondo Matteo (Pier Paolo Pasolini, 1964), urn filme italiano 

caracterizado por Telford como "niio convencional, feito em estilo Cinema 

Verdade" e que teve grande impacto sobre a audiencia; 

6. The Greatest Story Ever Told (George Stevens, 1965), marcado pelo fracasso 

comercial, assinalando definitivamente a decadencia das produ96es de estilo epico 

hollywoodiano; 

7. Jesus Christ Superstar (Norman Jewison, 1973), ele o adiciona a sele<;ao por ser o 

primeiro musical do genero e por tentar adequar a est6ria de Cristo as novas 

condi<;oes sociais reinantes na decada de setenta; 

4 
Jon Solomon, The Ancient World in the Cinema, New Haven and London, Yale University Press, 2001. 

Edis:ao revista e ampliada da primeira edis:ao de 1978. 
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8. Godspell (David Greene, 1973), outro musical marcado pela op.;;ao de 

modemiza<;:ao, a est6ria de Cristo e contada pelas ruas de Nova York; 

9. Jesus of Nazareth (Franco Zefirelli, 1977), produ.;;ao italiana, considerada a mais 

correta do genero, Telford a incluiu, mesmo tendo em vista que originalmente o 

filme foi produzido para a televisiio, dada a sua importil.ncia e impacto mundiais. 

10. Monty Pyton 's Life of Brian (Terry Jones, 1979), produ.;;ao ing1esa, escolhido por 

ser o primeiro filme Anti -Filme de Cristo, uma par6dia do grupo humoristico ingles 

Monty Pyton sobre a est6ria de Jesus, feita atraves da personagem Brian; 

11. The Last Temptation of Christ (Martin Scorsese, 1988), produ~ao Hollywoodiana, o 

mais famoso e controverso filme do genero, baseado no romance de mesmo nome 

de Nikos Kazantizakis; 

12. Jesus of Montreal (Denys Arcand, 1989), produ~o Franco-Canadense que marca 

outra diferente abordagem da vida de Cristo, nela atores estao preocupados em 

elaborar uma Pe.;;a da Paixao, e seus personagens acabam vivenciando na realidade 

cotidiana os papeis que representam na p~a. 

Os criterios de escolha de William Telford pareceram realmente bons, quanto mais 

eu adentrava no assunto mais verificava o quanto essa relao;:iio era reconhecidamente s6lida. 

Estes filmes citados por Telford foram todos, com exc~ao de Golgotha, analisados por 

outros autores. Isto niio significou aceitar pura e sirnplesmente esta sele~ao, mas esta foi o 

meu ponto de partida para estabelecer a minha propria. 

Ainda com respeito as categoriza~6es, Lloyd Baugh, Professor de Teologia e 

Hist6ria na reconhecida Pontifical Gregorian University, em Roma, em sen livro Imaging 

the Divine Jesus and Christ-Figures in Film5
, analisa urn genero chamado de Filrnes de 

Figura de Cristo. Nestes a est6ria de Jesus, total ou parcialmente, e vivida de forma 

rnetaf6rica pelas personagens nos rnais diversos contextos. Este genero e urn dos prediletos 

dos pesquisadores e te6logos que atuam na area de cornunica<;:iio, pois aceitam-no como 

significantemente mais rico para a cinernatografia, entre eles encontra-se o padre 

pesquisador frances Guy Bedouelle, que ern seu livro Du Spirituel dans le Cinema6
, faz 

5 Lloyd Baugh, Imaging the Divine- Jesus and Christ-Figures in Film, Franklin, Wisconsin, Sheed & Ward, 

2000. 
6 Guy Bedouelle, Du Spirituel dans le Cinema, Paris: Les Editions du CERF, 1985. 



26 

uma abordagem introdut6ria a estes filmes, colocando como seus grandes representantes 

Eric Rohmer, Robert Bresson, Roberto Rosselini e Pier Paolo Pasolini. 

Esta categoria, por nao tratar especificamente da est6ria de Jesus nao constara deste 

trabalho. Acredito que ela possua uma riqueza toda propria que nao pode ser 

desconsiderada, no entanto, niio cabe aqui, pois trata-se, antes de tudo, de identificar 

resqufcios do esquema tradicional da est6ria de Cristo nos filmes e, mesmo que isso seja 

"de alguma forma estranha" uma colabora<;:iio para a representa<;:ao da Imagem de Jesus no 

cinema, estes filmes nao seriio aqui analisados por serem em tao grande mimero que 

tomariam inexeqiiivel a minha proposta. William Telford, comentando essa categoria chega 

a afirmar que os Filmes de Cristo ja foram esvaziados e que nenhuma nova prodw;;iio 

poderia reviver o genero, que para ele estii obviamente decadente. Sugere inclusive que 

numa sociedade tecnol6gica, mediada pelo saber da Ciencia, o genero que retratara melhor 

a sociedade e a Fic<;:ao Cientffica. 

Uma posic;:iio bastante discutfvel, uma vez que viirios filmes de Cristo foram 

lan<;:ados depois da publica<;:iio de seu texto, alem de series para TV, sem contar que hii 

pouco tempo o ator e diretor Mel Gibson rodou uma Paixiio, na qual as personagens falam 

em Aramaico e Latim! Parece haver, sim, urn campo amplo de testes para esse genero. Isto 

niio faz com que eu discorde do Iugar que a Fic<;:iio cientffica ocupa para a nossa sociedade, 

mas, com certeza ela nao estii ocupando o Iugar do Filme de Cristo e o genero nao estii 

morrendo. 

Voltando a sele<;:ao dos filmes. Barnes Tatum possui urn metodo de classifica<;:iio 

mais ou menos diverso do de Telford, mas de resultados bastante semelhantes. Seu criterio 

fundamental, e creio que realmente deve ser levado a serio, e o acesso aos Filmes de Cristo 

no formato vfdeo-cassete. Ele buscou analisar e selecionar estes videos, tambem filzendo 

urn recorte deixando de fora documentiirios e outros tipos de produc;:ao. Usou tambem o 

criterio de niio analisar produ<;:6es comprometidas com alguma religiiio, ou produzidas por 

empresas ligadas a alguma igreja, no entanto, tendo em vista o acesso em video e a grande 

divulga<;iio, acrescentou a sua lista o filme Jesus (John Heyman, 1979). Trata-se de uma 

produo;ao americana realizada sob o titulo Jesus Project, pertencente a Campus Crusade for 

Christ. Talvez Tatum tenha entendido por esse criterio niio analisar as produ<;:6es Cat6licas, 
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uma vez que, cinematograficamente, em termos de linguagem, representf19i'io, e inovf19i'io 

no que tange a imagem de Cristo, o filme e uma nulidade. 

Ja. Lloyd Baugh usa criterios relativamente diferentes, ao mesmo tempo que eles sao 

tematicos, estao postos em ordem cronol6gica, os capitulos do seu livro sao temas, vejamos 

os da primeira parte que nos interessa mais de perto: 

1. Os Primeiros Anos 

2. 0 Evangelho Segundo Hollywood: King of Kings e Greatest Story Ever 

Told. 

3. 0 Jesus dos Musicais: Jesus Christ Superstar e Godspell 

4. Os Filmes de Escandalo: The Life of Brian e The Last Temptation of Christ 

5. Dois Classicos Recentes:Jesus of Nazareth e The Messiah 

6. A obra Prima: The Gospel According to Saint Matthew. 

No capitulo Os Primeiros Anos ele reune rapidamente, e de forma competente, 

vanos filmes produzidos no Primeiro Cinema e no Periodo Mudo. No a!a de reunir muitos 

filmes num s6 capitulo, ele acabou perdendo informao;:oes importantes de como se constr6i 

a imagem de Jesus Cristo no Cinema, que nao e toda a sua preocupao;:ao no livro, mas que 

perpassa por boa parte dele. 

Barnes Tatum, apesar de ter dedicado dois capitulos para filmes como From the 

Manger to the Cross (1912) e The King of Kings (1927), tambem apenas comentou 

levemente os filmes re1ativos ao chamado Primeiro Cinema. Jon Solomon inclui os 

Primeiros Filmes de Cristo juntamente com sua vasta gama de filmes, mas, infelizmente, 

por nao ser sua proposta, nao se aprofunda em analises. Em outras palavras, os Filmes de 

Cristo em sua origem estavam relativarnente abandonados. Eles podiam ser citados, 

lembrados, criticados ate, mas nao eram descritos, e nem tinham seu conteudo discutido 

dentro das v:irias perspectivas abordadas por Solomon, Baugh, Tatum, entre outros. Havia 

ate certo desprezo para a qualidade desses filmes, pois eram considerados "primitives", 

"entediantes para o espectador moderno", "procissao de quadtos", etc. Tanto esses filmes 

foram citados, inclusive por Georges Sadoul, no conhecido A Hist6ria do Cinema 

Mundiaz7, onde foi ressaltado seu papel para o desenvolvimento tecnico e da narrativa no 

cinema, que nao me restaram duvidas, eles eram importantes. 

7 Georges Sadoul, A hist6ria do Cinema Mundinl, Lisboa: Livros Horizonte, 1970. 
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Ora, como o periodo abordado por mim vai de 1897 a 2004, havia uma vasta gama 

de possibilidades sejam tematicas, sejam de numero de filmes a serem inclufdos numa 

analise. Percebendo, ao Iongo das leituras, que as imagens formuladas sabre Jesus Cristo 

informavam-se umas as outras e que participavam de uma formulao;:ao imagetica e literana 

anterior ao proprio cinema, nao pude deixar de aceitar a importancia do perfodo inicial do 

cinema o chamado Primeiro Cinema, e as novas transformao;:oes nas imagens de Jesus 

possibilitadas pelo desenvolvimento da narrativa cinematografica no periodo do dito 

"cinema mudo". 

Sendo assim, me centrarei na analise de filmes disponfveis e na reconstruo;:ao do 

conteudo de filmes ja perdidos. A maior parte dos te6ricos contenta-se em simplesmente 

citar alguns filmes do primeiro cinema e dizer que "estiio perdidos", mas o fato de nao se 

possuir mais seus negativos completos nao impede que se conhe<;a o seu conteudo, ou seja, 

as cenas que os compunham e a sua decorrente estetica. 

Para atingir este objetivo de "reconstruo;:ao" tenho lan<;ado mao de tres meios: a 

observa<;ao de fragmentos que ainda existam; a reuniao de informao;:oes diversas e dispersas 

entre os vanos pesquisadores diferentes (Baugh, Kinnard & Davis, Tellford, Solomon, 

Tatum, Musser, etc); e por ultimo a utiliza<;ao de informao;:oes de jomais da epoca (do 

Brasil). Este esforo;:o de compreensao dos primeiros filmes resultou no Primeiro Capitulo 

da Tese Um Repert6rio de Imagens para os Filmes de Cristo, onde defendo e demonstro a 

existencia de urn repert6rio mais ou menos fechado de imagens de Jesus Cristo, anteriores 

ao cinema, e que ja previam uma narrativa em ordem dos acontecimentos da Vida de 

Cristo. Essa ideia e fundamental, uma vez que e uma resposta critica aos te6ricos 

intemacionais, cujas ideias nao deram conta dos problemas relativos a narratividade. 

Isso me levou a acrescentar aquela seleo;:ao anterior de Telford os diversos filmes e 

fragmentos de filmes existentes daquele periodo, sendo os principais analisados: A Paixtio 

de Liar, A Paixiio dos Lumieres, A Paixiio de Horitz, A Peqa da Paixtio de Oberammergau, 

A Paixtio da Pathe, e A Paixtio da Gaumont. Neste percurso novo escolhido por mim, dais 

te6ricos e historiadores foram fundamentals Charles Musser, em sen artigo Passions and 

the Passion Play- Theater, Film, and Religion in America (1880-J900l e seu livro The 

8 
Charles Musser, "'Passions and The Passion Play", in: Francis Couvares, Movie Censorship and American 

Culture, Washington, London: Smithsonian Institution Press, 1995; e vide tambem: Charles Musser, The 
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Emergence of Cinema: The American Screen to 1907, e o trabalho da brasileira Flavia 

Cesarino Costa, 0 Primeiro Cinema9
• Eles foram importantes tanto para urn primeiro 

contato te6rico com a area quanto para algumas informac;:6es historic as. 

Outros filmes escolbidos por mim, como a serie televisiva The living Christ (1952), 

que resultou do fi1me I Beheld His Glory (1953), que na verdade foi seu ultimo capitulo, e 

Day of Triumph (1954), todos realizados pela produtora Cathedral, alem de uma produc;:ao 

americano-espanhola, rodada proxima a Madrid, Os Misterios do Rosario (1956), 

obedecem o criterio de serem citados por outros autores, Roy Kinnard e Tim Davis citam

nos, assim como Jon Solomon, e mesmo Tatum. Minha opc;:ao por esses filmes, no entanto, 

deve-se a quest6es hist6rico-sociais vividas anteriormente aquele perfodo, decada de 50, 

nos Estados Unidos, e que influenciaram a elaborac;:ao da imagem de Cristo. Urn exemp1o 

disso e que ap6s The King of Kings (Cecil B. DeMille, 1927), nao houve qualquer produc;:ao 

hollywoodiana com esse tema ate 1961, ano do lanc;:amento de King of Kings, de Nicholas 

Ray. 

Este Iongo espac;:o de tempo entre as duas produc;:6es abriu possibilidades para 

comentarios os mais estapaflirdios por parte de alguns dos pesquisadores. Se, na realidade, 

se levar em considerac;:ao essas produc;:6es confissionais, uma da Igreja Episcopal 

Americana e a outra da Igreja Cat6lica, distribufdas amplamente nos cinemas e nas 

televis6es, nao teremos urn espac;:o de tempo tao grande assim entre as varias produc;:6es, e 

mais: ap6s urn importante perfodo de estabelecimento do conhecido C6digo Hays de auto

regulac;:ao da industria cinematografica americana que se consolidou no embate com 

diversos grupos socials religiosos, e extremamente irnportante assistir os filmes que as 

Igrejas haviam produzido, pois elas consideravam-se, de alguma forma, detentoras dos 

direitos sobre a lmagem Oficial e verdadeira de Jesus Cristo. Estes filmes sao, por isso, urn 

irnportante contra-ponto a toda produc;:ao anterior e posterior a sua realizac;:ao. 

Para maior clareza, segue abaixo a lista dos fllmes selecionados por mim: 

1. Paixiio de Lear (Lear, 1896) 

2. Paixiio dos Lumieres (Lumieres, 1897) 

3. Paixiio de Horitz (1897) 

Emergence of Cinema: The America Screen to 1907, Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press, 1998. 
9 Flavia Cesarino Costa, 0 Primeiro Cinema, Sao Paulo: Editora Pagina Aberta, 1995. 
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4. Paixfio de Oberammergau (Vincent, 1898) 

5. Paixiio da Pathe (Zecca, 1903) 

6. Paixiio da Gaumont (Alice Guy, 1904) 

7. From the Manger to the Cross (Sidney Olcott, 1912) 

8. The King of Kings (Cecil B. DeMille, 1927) 

9. Golgotha (Julien Duvivier, 1935) 

10. The Living Christ (Cathedral,l953) 

11./ Beheld His Glory (Cathedral, 1953) 

12. Day ofTriunph (Cathedral, 1954) 

13. King of Kings (Nicholas Ray, 1961) 

14./l Vangelo Secondo Matteo (Pier Paolo Pasolini, 1964) 

15. The Greatest Story Ever Told (George Stevens, 1965) 

16. Jesus Christ Superstar (Norman Jewison, 1973) 

17. Godspell (David Greene, 1973) 

18. Jesus of Nazareth (Franco Zefirelli, 1977) 

19. The Last Temptation of Christ (Martin Scorsese, 1988) 

20. The Passion of the Christ (Mel Gibson, 2004) 

Alem desses filmes guardei o capitulo fmal para as prodw;:5es brasileiras relativas 

ao tema. Infelizmente elas praticamente nao existem, e as existentes nao sao de qualquer 

forma relevantes. A an:l.lise principal re1ativa a prodw;:ao nacional recaiu sobre o filme do 

Pe. Marcelo Rossi: Maria, Mae do Filho de Deus (2004 ). No en tanto, para inc1ui-1o 

necessitei abrir mao de urn pre-requisito da pesquisa, o filme trata de Maria e nao de Jesus 

propriamente dito. Estabelecido o material a partir do qual esse trabalho se desenvolvera, 

restam ainda outras escolhas, desta vez relativas aos metodos de analise. 

William Telford, e o unico dentre todos que refletiu sobre OS quesitos sobre OS quais 

devem recair as anilises desses filmes. Isto se deve ao fato dele ter feito em seu artigo, 

Jesus Christ Star Movie, uma especie de introdw;:ao ao assunto. Buscou nos diversos livros 

sobre o genera, inclusive os aqui citados por rnim, o metoda e a forma freqiientemente 

utilizados e os colocou em revista: a forma do filme; as fontes; o contexto ideol6gico e 

social das produ~5es; e o estilo. Ele ainda coloca como urn item a parte a caracteriz~ao de 

Jesus (a imagem fisica e emocional). 
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A Forma- Os filmes podem aparecer sob diversas formas, Telford reconhece que 

dentre os doze citados anteriormente, oito deles: From the Manger to the Cross, 1912; The 

King of Kings, 1927; Golgotha, 1935; King of Kings, 1961; II Vangelo Secondo Matteo, 

1964; The Greatest Story Ever Told, 1965; Jesus of Nazareth, 1977, e The Last Temptation 

of Christ, 1988; trataram a imagem de Cristo de forma direta, seria e respeitosa, com 

atenqao aos aspectos lrist6ricos e sociais envolvidos, estabelecendo modelos a serem 

seguidos. 

Em busca da revitalizaqao do tema na decada de 70 surg~ram: Jesus Christ, 

Superstar, 1973 e Godspell, 1973. Os dois sao Musicais e procuraram adaptar a hist6ria de 

Jesus as necessidades contemporaneas. 0 ultimo formato e o do filme Jesus of Montreal, 

1989, que trouxe para as telas as classicas encenaqoes da Paixao. 

As Fontes - V anos textos antigos podem ser utilizados por diretores e roteiristas. A 

primeira e mais conhecida fonte sao os Evangelhos canonicos (Mateus, Marcos, Lucas e 

Joao). Eles foram usados de diversas formas, o mais comum e que suas partes sejam 

selecionadas, harmonizadas e conflagradas. Pode acontecer tambem que seja utilizado 

apenas urn deles,como foi o caso de II Vangelo Secondo Matteo (Pasolini, 1964). Os textos 

Ap6crifos tambem sao lembrados de forma direta ou indireta. 

Urn importante mimero destas produq6es foi realizado a partir de adaptaq6es de 

romances lrist6ricos. Isso e mais comum no caso dos filmes Romano-cristaos. Tambem ja 

se utilizaram textos do lristoriador judeu Flavio Josefo, e, mais recentemente - a partir da 

decada de cinquenta - vern se buscando auxilio da arqueologia para uma perfeita 

reconstituiqao historic ada epoca. 

Neste ponto eu gostaria de emendar as fontes citadas por Telford e acrescentar os 

textos das Peqas da Paixao. Este genera do teatro religiose surgiu na !dade Media, 

precisamente na Inglaterra, tendo em vista os rituais do culto relative a Pascoa e de se 

evangelizar o publico iletrado. Existem centenas de textos adaptados para a Peqa da Paixao 

que se baseiam ou nos evangelhos ou na tradiqao oral. 

Contextu Social e Ideologia - 0 momenta hist6rico-social da produqao dos filmes 

tambem influencia em seus formato e conteudo. Talvez seja urn dos temas cinernaticos que 

mais sofram essa influencia. Existia, ja no infcio do seculo XX, uma imagem tradicional de 

Jesus bastante firmada, e nao havia como contradita-la em demasia sem provocar rejeiqao 
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social ao filme. A cada novo Filme de Cristo os diretores e produtores enfrentavam crfticas 

de tres frentes: protestantes, cat6licos e judeus. Enfrentar a constante vigililncia religiosa 

nao significou que a imagem fosse imutavel, muito pelo contnirio, pode-se ter uma 

apreci~ao consideravel das transformac;6es sociais numa determinada epoca tendo em vista 

o quanto esta imagem foi "adaptive!". 

E importante tambem ter em vista o momenta tecno16gico (efeitos especiais, 

cameras, etc) no qual o cinema encontrava-se, pois isto tambem pode influenciar na escolha 

do que sera representado ou nao. 

0 Estilo - Em razao da longa e tradicional construc;ao da imagem de Jesus Cristo, 

anterior ao seculo XX, os diretores buscaram freqiientemente inspirac;ao na arte para 

representar tanto Jesus quanto outros personagens da sua hist6ria. Cecil B. DeMille diz ter 

incorporado cerca de 270 pinturas religiosas no seu The King of Kings e outras 200 em The 

Ten Commandments (1956). Esta utiliza¢o nao respeita nem mesmo ideologia, pois 

Pasolini tambem utilizou o mesmo recurso, apelando para mosaicos Bizantinos. 

A musica surge como outro elemento importante do estilo dos Filmes de Cristo. 

Tem-se uma ideia de seu uso se pensarmos que DeMille inseriu sonoriza¢o em The King 

of Kings em 1931, e deu enfase na utilizac;ao de hinos cristaos tradicionais em momentos 

climaticos e no restante colocou apenas efeitos sonoros. Essa preocup~ao justifica-se, pois 

a sociedade ocidental tern uma produc;ao sobre Jesus Cristo que nao conceme tao somente a 

imagem, mas tambem a teologia, a musica, a pintura, etc; e todas essas referencias fundem

se de forma complexa nos filmes. 

Outro elemento estilistico e a escolha das loc~6es. Os Filmes de Cristo ja foram 

ambientados no Meio-Oeste Americano (Monument Valley), na Tunisia, na Palestina, no 

Marrocos, entre outras, sempre obedecendo o desejo dos diretores de dar uma ambientac;ao 

visual a mais proxima possfvel da suposta paisagem na qual Jesus viveu. No perfodo 

chamado de Primeiro Cinema existiram filmes cujo principal atrativo foram as loc~6es. 

Urn dos filmes mais importantes em termos de locac;ao foi From the manger to the 

Cross (1913, Sidney Olcott). Rodado inteiramente na Palestina e no Egito, e famosa a 

seqiiencia da fuga para o Egito onde Sao Jose puxa urn burro no qual a Virgem Maria esta 

montada levando nos bra({os o menino Jesus, ao fundo veem-se a Esfinge, ainda semi 

enterrada, e as tres grandes piramides de Gise. Esse conceito de imagem foi irnitado em 
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vanos filmes, posteriormente substituindo-se as loc~oes verdadeiras por cenanos. Este foi 

o caso, p. ex., do filme A Vida, Paixiio e Marte de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1925, 

produzido pela sociedade Pathe e que foi projetado decadas a fio no Brasil, durante as 

comemora.;;oes da Semana Santa 

A Caracteriza~o - 0 primeiro problema e a escolha do ator. No infcio da hist6ria 

do cinema a questao de quem iria fazer o papel de Jesus Cristo nao era tao candente quanto 

tomou-se poucas decadas depois. Os atores tinham uma importancia bastante relativa nas 

produ.;;5es. No entanto, com o estabelecimento do chamado Star Sistem, a questao se 

impos. Ninguem imagina, p.ex., Arnold Schwarzenegger ou Danny De Vito no papel. 0 

tipo fisico e a "moral" do ator sao quesitos levados em consideraqao. Nao se costuma 

convocar para o papel urn ator que tenha uma imagem negativa vinculada na imprensa 

(drogas, alcoolismo, jogatinas, etc). Entao, apesar da visibilidade que tern essas produqoes 

nem sempre o "Jesus Cristo" eo ator mais conhecido do publico, o que, evidentemente nao 

exclui a necessidade de talento. 

DeMille foi urn dos primeiros a en tender a mfstica do papel. Conta-se que, durante a 

filmagem em 1927, ele nao permitia que ninguem visse H. B. Warner caracterizado de 

Jesus Cristo fora do set de filmagens. Ele obrigava-o a entrat diretamente no set, descendo 

do carro no ultimo instante e nele entrando logo em seguida a sua particip~ao. DeMille fez 

com que no momento em que Warnner estivesse caracterizado ele "fosse Jesus Cristo", 

dirimindo assim a pessoa do ator. Outra versao desta est6ria e que H. B. Warnner era 

alco6latra, e que ao tomar esta atitude o diretor impedia que ele se embriagasse ou que as 

pessoas o vissem alcoolizado. 

Urn Segundo problema e quanto a conveniencia de Jesus ser retratado como urn 

homem de lideranqa. Esta questao tern significados diversos em momentos hist6ricos 

distintos. Urn exemplo disso seria Jesus como urn homem de tendencias pacifistas e com 

uma tradicional assexualidade na virada da decada de 50 para a de 60, tfpico periodo da 

"rna consciencia e do anti-her6i". 0 antfdoto experimentado por Nicholas Ray em King of 

Kings (1961) foi valorizar os papeis coadjuvantes de Judas Iscariotes e Barrabas, pelo que 

foi muito criticado. 

0 terceiro problema e como representar eficazmente o duplo aspecto do Cristo: 

humano e divino. Com certeza o filme que chegou mais proximo de alcan.;;ar algum exito 
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neste sentido foi The Last Temptation of Christ (1988). No entanto, ainda assim, pareceu 

urn filme confuso para muitos espectadores. 

0 quarto problema ja citado de forma implicita e a vigililncia das institui<;:oes 

religiosas, que tentaram controlar rigorosamente a represenffi9iio da imagem de Jesus no 

cinema ate a dec ada de 60. Nas primeiras decadas do seculo XX, se estabeleceu o 

conhecido C6digo Hays, o que nao significou urna menor vigililncia por parte da Catholic 

Legion of Decency. Mesmo como declinio da importilncia do C6digo Hays, nos anos 60, a 

pressiio social quanto a represent~iio de Jesus continuou existindo nos Estados Unidos. 

Na Inglaterra o Britsh Board of Film Censors, a partir de 1912, baniu toda e 

qualquer represent~iio da imagem de Jesus Cristo no cinema, situa<;:iio esta alterada apenas 

no periodo posterior a Segunda Guerra. Nestes anos todos os censores britfuticos fizeram 

exce<;:iio para a exibi9iio de apenas dois filmes: The King of Kings (1927) e Golgotha 

(1935). 

Esses quesitos de analise vislumbrados por William Telford atraves dos textos dos 

diversos te6ricos sao realmente o substrato para qualquer analise. No entanto, nem todos os 

filmes possuem uma contribui9iio a dar. Chamou-me a aten\'i'io o fato de que mesmo a 

maior parte dos te6ricos sendo constitufda por pessoas ligadas de forma direta ou indireta a 

Teologia, eles niio tenham feito vincula.,:6es mais estreitas entre urn assunto e outro, 

exce.,:ao feita aos Filmes de Figura de Cristo. Levanto, entiio, este outro item: a produ<;:iio 

deTeologia 

Filmes de Cristo e Cristologia 

Qualquer discurso narrativo, musical, imagetico, etc., sobre Deus, pressupoe 

necessariamente uma constrw;:ao teol6gica a priori - e ou a posteriori, como resultado de 

uma fusiio heterogenea de ideias. Em alguns casos, como em The King of Kings (1927) e Il 

Vangelo Secondo Matteo (1964) faz-se teologia explicitamente. Eles niio possufam apenas 

ideias dispersas e confusas sobre o assunto, muito pelo contrario, construfram 

deliberadamente uma mensagem teo16gica. Os filmes sempre possuem uma origem seja ela 

cat61ica, protestante, agn6stica, etc, ou podem sofrer ate mesmo influencia Judaica em sua 

produ<;:iio. Essas manifesta<;:oes de religiosidade niio devem ser ignoradas. 
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Clive Marsh 10
, professor de Teologia e Cultura Religiosa da University College of 

Ripon and York St John, na Inglaterra, em seu artigo Film and Theologies of Culture, 

inserido no livro Explorations in Theology and Film, do qual ele e organizador juntamente 

com Gaye Ortiz, define Teologia de uma forma bastante simples, e contemporanea 

tambem, pois relativizando as imensas implic~6es que essa defini~ao poderia dar em 

funbito religioso, ele buscou a sua aplica~ao em termos cinematognificos. Logo, para ele, 

Teologia (Deus-Fala) e simplesmente o falar sobre Deus. Ele a distingue de duas formas a 

"fala sobre Deus" e a "Fala de Deus". 

A "fala sobre Deus" e simplesmente tudo o que se tern dito sobre o assunto. Basta 

escrever, pensar sobre Deus e, pronto, esta se fazendo Teologia. Na outra ponta esta a "fala 

de Deus" que sao as infindaveis inte1pre~6es dos textos religiosos, sejam eles a Biblia, a 

Tom, ou o AI Corao; e que tratam exclusivamente de direcionar a vida dos fieis no sentido 

geral de suas religioes. Esta ultima trata em deixar claro o que "Deus esta dizendo" para os 

homens. Dada essa questao, penso nao ser estranha a minha op~ao em levar em 

considera~ao as teologias envolvidas nestes filmes. 

Por outro !ado, Oscar Cullman, eminente te6logo de origem protestante, e que foi 

figura fundamental da Teologia do seculo XX, em seu livro Cristologia do Novo 

Testamento, declara:"Se a teologia e a ciencia que tem par objeto a Deus, a cristologia e 
aquela que tem par objeto o Cristo, sua pessoa e sua obra. "11 

Em sua busca de analisar o problema cristol6gico, Cullman busca as primeiras 

confiss6es de fe dos cristaos primitives, que estao no Novo Testamento, e inverte a ordem 

tradicional das disciplinas, que colocava sempre a Teologia em primeiro Iugar e a 

Cristologia em segundo. Para ele a confissao cristol6gica define toda a Teologia que vern 

depois. Ele esclarece tambem, que ao se fazer uma profissao de fe, nao se esta apenas 

aceitando urn Cristo hipotetico, mas sim tudo o que esta relacionado a sua vida, ou seja, a 
sua a<;ao em vida. De tal forma que os cristao primitivos nao entendiam uma coisa separada 

da outra: 

"Quando o Novo Testamento pergunta 'quem e Cristo?' isto nao significaria jamais, exclusiva e 

principalmente, 'qual e a sua natureza?' mas, antes de tudo, 'qual e a sua fun9iio?' Assim, as diversas 
respostas que o Novo Testamento da a essa questao e que se expressam pelos diferentes tftulos que 

JO Clive Marsh, "Film and Theologies of Culture" in :Marsh, Clive & Ortiz, Gaye. Explorations in Theology 
and Film- Movies and Meaning .. Massachusetts: Blackwell Publishers Inc., 1997. 2 • ed. ,pag. 22 
11 Oscar Cullman, Cristologia do novo Testamento, Sao Paulo: Editora Liller, 2001. p. 17 
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examinaremos sucessivamente se referem sempre, ao mesmo tempo, a sua pessoa e sua obra. Isto e verdade 

inclusive naqueles titulos que tern por objeto o Cristo preexistente: Logos, Filho de Deus, Deus,( ... )" 

Mais adiante, ele complementa ainda ter constatado que entre o povo e os discfpulos 

de Jesus se davam varias respostas a essa questiio e que todas se expressaram por tftulos 

conhecidos, cada urn dos quais designava uma funt;iio, uma obra a realizar. Ele defmiu 

alguns dos tftulos: 

""Os titulos cristol6gicos que o Novo Testamento menciona sao muito numerosos, e cada um deles 

mostra urn aspecto particular do problema. Para_ expressar plenamente a riqueza infinita que se manifestou na 

pessoa de Cristo, nao bastava uma s6 design~ao de sua dignidade. Enumeraremos aqui as mais importantes: 

profeta, Sumo Sacerdote, Mediador, Servo de Deus, Cordeiro de Deus, Messias, Filho de Davi, Filho do 
Homem, Juiz, Santo de Deus, Kyrios, Salvador, Rei, logos, Filho de Deus, Deus.( ... ) 

Por qual comeyaremos e como os distribuiremos? ( ... )"12 

A decisiio de Cullman foi iniciar pelos tftulos cristologicos que vinculavam Jesus 

diretamente a sua obra enquanto homem vinculado a terra, a sua situa<;:iio historica 

especifica A minha foi pesquisar essa imagem desde seus primordios, iniciando pelo 

Primeiro Cinema. 

Como pudemos notar a Cristologia e uma das vertentes mais antigas da Teologia, 

is so quando ela propria nao a define. Quando Cullman colocou a questiio "quem e Cristo?" 

referia-se particularmente a essa conhecida passagem do Evangelho de Marcos, numa 

questiio feita pelo proprio Jesus a seus discfpulos: "Quem os homens estiio dizendo que 

sou?" (Me 8:27) 

Curioso, Jesus perguntava como a sociedade da epoca o via. Tendo em vista o forte 

significado dessa frase, Barnes Tatum e Kinnard e Davis, a utilizaram como epfgrafe do seu 

trabalho. Pois essa pergunta nada mais quer dizer do que a representa<;:iio feita pelos 

homens a seu respeito, aqui vinculada diretamente aos titulos. 

0 fato de encontrar essa pergunta no texto do Evangelho de Marcos, considerado o 

mais antigo ( + - 70 d. c.) mostra que essa ja era uma questiio para os primeiros cristiios, niio 

s6 para os judeu -cristaos, mas tambem para os pagaos convertidos. Dizer "quem e Jesus" 

passou a significar em curto espa<;o de tempo uma confissao (profissiio) de fe. 

Curioso a respeito do porque da pergunta de Jesus, fui diretamente as fontes, aos 

Evange!hos, para informar-me. Nao foi nenhuma surpresa encontrar ja ali as primeiras 

respostas nos mesmos versfculos do Evangelho de Marcos: "E responde ram: Joao Batista; 

12 
Oscar Cullman, op. Cit., p. 26 
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outros: Elias; mas outros: Alguns dos profetas. Entiio ele lhes perguntou: Mas v6s, quem 

dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu es o Cristo". (Me 9:28-30) 

A afinna<;;i'io de que Jesus e o Cristo (ou o Messias - o Ungido), e desde aquele 

momenta uma confissao e profissao de fe, e tambem uma escolha entre as vanas 

representa<;;6es que ja existiam a respeito do Messias na propria epoca de Jesus. Esse tipo de 

confissao foi aos poucos sendo assumida pelos vfuios Concilios convocados pela igreja 

Catolica, o que o transfonnou tambem numa declara<;;ao de fe. Isso definiu com o tempo a 

area da Cristologia, que se dedica aos estudos relatives a Cristo. A Profissao de Fe e urn 

dos seus itens mais importantes, o Padre Benedito Ferraro, em seu livro Cristologia: Como 

compreender a vida, a prdtica, a morte e Ressurreiqiio de Jesus, o Cristo, 0 Senhor, o 

Libertador, comenta: 

"Os titulos dados a Jesus pelas primeiras comunidades mostram a contradi9ao e a oposi~o ocorridas 

no processo de sua vida e morte. Os tftulos estao relacionados com a vida de Jesus e sua pnitica. Par isso, a 

reflexao cristol6gica, ja expressa pelos titulos (profiss5es de fe), enrafza-se tambem na hist6ria de tal forma 
que partimos da pnltica de Jesus ao ser de Jesus e do ser de Jesus ao ser de Deus". 13 

Ou seja, nao basta, em urn filme, p.ex., colocar-se na boca da personagem Jesus as 

palavras "0 Filho do Homem" ou "0 Filho de Deus" e necessaria, para chegar-se a uma 

conclusao a esse respeito levar em considera<;;ao a forma como a estoria e contada no filme, 

as escolhas que os diretores fizeram, sao elas que constituem a Imagem de Cristo. 

0 que para os pesquisadores dos Filmes de Cristo passou mais ou menos 

despercebido, e que o Cinema, ao abordar a vida de Jesus, ao elaborar sua estoria e 

emprestar-lhe urn deterrninado significado especial, pode ter desenvolvido sua propria 

Cristologia (s). No decorrer desta tese nao restara duvida de que isso foi feito, nao tanto 

pela atitude consciente dos diretores e produtores, quanta pela natureza especial da estoria 

que abordaram. 

Barnes Tatum, que e o unico entre os pesquisadores a trazer ao final de cada 

capitulo urn "retrato" de Jesus, chamando-o de "0 Medico", "Principe da Paz", etc, assim 

como fez Jaroslav Pelikan. Foi urn pouco apressado ao faze-lo, pois partiu apenas de 

palavras colocadas na boca dos discipulos, ou do proprio Jesus na diegese filrnica. 

13 Benedito Ferraro, Cristologia: Como compreender a vida, a prtitica, a morte e ressurreir;do de Jesus, 0 

Cristo, Senhor, Libertador. Campinas: Ed. Pucc-Campinas, 2000. p.ll. 
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Este comportamento de Tatum e recorrente em todos os outros pesquisadores que 

tenham alguma origem religiosa. Buscam nos fJlmes os textos evangelicos, gostam de 

verificar quais foram citados e utilizados. Neste quesito Barnes Tatum reconhece dois tipos 

de Filmes de Cristo, aqueles que fizeram uma "harmoniza~;ao" entre os diversos textos 

evangelicos para con tar a est6ria de Jesus, e aqueles que optaram por apenas urn dos textos. 

Ao Iongo do men trabalho percebi que a questiio dos textos utilizados, ou nao, era 

muito mais seria do que poderia parecer num primeiro instante. Pois, alem destes 

pesquisadores estarem pensando como se elaborou uma narrativa para os Filmes de Cristo, 

eles nao estavam levando em considera~;ao que essa elabora~;ao pode ter dispensado, em 

alguns casos - principalmente no Primeiro Cinema - aqueles textos. Deixaram passar - a 

meu ver- uma extensa forrnula(iiio popular dessa est6ria, anterior mesma ao cinema Logo 

no primeiro instante do surgimento do Cinema, veremos no primeiro capitulo, que e a essa 

"narrativa popular" que os diretores e produtores recorrem, e, s6 entiio aplicarn-lhes bern 

posteriormente- os textos evangelicos. 

Ja para o fim do perfodo do Cinema Mudo, pode-se pensar a questiio da narrativa 

mais vinculada aos textos religiosos, no entanto, a questiio de "harmoniza(iiio" dos textos 

como deseja Tatum, passa muito ao largo deste processo. 

0 Texto de Base 

Para trabalhar com os filmes que ja possuem uma narrativa definida, normalmente a 

chamada Narrativa Classica Hollywoodiana, estabeleci urn metodo simples mas que se 

mostrou eficaz. Tendo em vista que mesmo a cultura popular, tern sua origem ern textos 

evangelicos, ou ate mesmo ap6crifos, e que no perfodo do Cinema Narrativo/Sonoro os 

diretores e produtores ja compulsam diretamente os textos religiosos, e que, aiem disso, 

todo e qualquer romance escrito sobre Jesus, contem tambem cenas e epis6dios narrados 

naqueles mesmos textos, estabeleci o processo do Texto de Base. 

Cada urn dos quatro Evangelhos possuem imagens relativamente distintas de Jesus, 

o que tambem pode-se chamar de Cristologias distintas; mesmo que dentro do texto de cada 

urn deles os titulos repitam-se, essas repeti~;ees nao significam que nao houve uma escolha 

mais clara do au tor evangelico por uma delas. Ao anaiisar urn filme levo em consideras;ao 

todas as cenas que encontram-se narradas nos Evangelhos, e verifico qual das narrativas 
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evangelicas predomina ali. Mesmo que tenha havido "harmonizavao" de textos sempre 

existe urn deles que foi escolhido como uma especie de fio condutor da est6ria, este e que 

chamo Texto de Base. 

A outra vantagem deste metodo e poder perceber muito claramente o que se 

encontra no filme e que nao se encontra nos textos Evangelicos. Ou seja, o que ali pode ser 

percebido imediatamente como sendo fic.;;ao (isto sem entrar no merito sobre a qualidade 

hist6rica dos textos dos Evangelhos Can6nicos ); isto possibilita perceber o diiilogo mais 

intimo do roteirista com as passagens evangelicas e observar mais claramente o que foi 

adaptado e o que foi interpretado, e o que esse arranjo originou. Essas diferen.;;as entre os 

textos Evangelicos e o "fictfcio" sao importantes para se observar a nova imagem 

produzida de Jesus pelo cinema. 

Urn outro equfvoco tambem cometido pelos pesquisadores e citar o nome de uma 

cena existente nos Evangelhos, como, p. ex., A Tentar;iio de Cristo, e nao verificar 

imageticamente como essa Tenta<;iio e trabalhada. Urn exemplo mais claro disso podeni ser 

percebido no capitulo referente a The King of Kings (Cecil B. DeMille, 1927), onde a 

Tenta.;;ao de Cristo, Ionge de ser mostrada num Deserto, depois de Jesus ter jejuado 

quarenta dias e quarenta noites, e apresentada no contexto de uma pregavao no Templo de 

Jerusalem, onde o Poder !he e oferecido pela massa de pessoas que ali estava e que gostaria 

que ele se tornasse o Rei. Isso, se nao muda tudo, ao rnenos, deixa claro que os roteiristas e 

diretores nao apenas leram e absorveram os textos Evangelicos, mas que para alem disso, 

interpretaram-nos. Isso constitui urn exercfcio de Teologia, e a imagern estabelecida, urn 

outro exercfcio de Cristologia. 

Feitas essas ressalvas com rela.;;ao aos quesitos observados pelos varios 

pesquisadores, uma parte deles me parece bastante boa para ser utilizada neste trabalho. 

Seguem abaixo os meus criterios, alguns irao se repetir, pois ja foram mencionados, no 

en tanto, acho uti! este procedimento tendo ern vista a clareza. 

Objetivos e Metodos 
Objetivo: historiar como se constr6i a imagem de Jesus Cristo no Cinema, atraves 

das diversas cinematografias, no periodo entre os anos de 1897 e 2004. 

0 objeto de trabalho: Filrnes que contenham como terna principal a est6ria da vida 

de Jesus Cristo, seja parcial ou completa. Devo verificar o conteudo da est6ria, como se 
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estabelece e porque, quais suas relac;oes com os textos evangelicos. Atraves do 

estabelecimento de urn Repert6rio de Imagens (utilizadas no Primeiro Cinema) e a 

aplicac;ao do metodo do Texto de Base, e a utilizac;:ao da decupagem filme a filme, perceber 

atraves daquilo que e puramente ficticio, sejam imagens ou partes do roteiro adaptado, e 

que "saem" da perspectiva evangelica, as diferens;as, convergencias e progressos na 

construc;:ao da imagem de Cristo. 

Os filmes que utilizarei para fazer este percurso ja foram citados acima. No entanto, 

nao me limitarei tao somente a eles. Outro recurso neste processo e deixar que os "filmes 

falem por si"; ou seja, nao busco neles concord:lncia para alguma teoria, ou para alguma 

"imagem" de Cristo ja pre-concebida. 

Sempre que possfvel desejo superar a analise do filme pelo filme verificando os 

aspectos hist6rico sociais que foram o pano de fundo da sua produc;:ao; sendo possfvel farei 

observac;5es sobre a receps;ao dos filmes, principalmente pela propria sociedade que o 

elaborou. Desejo observar a imagem de Jesus elaborada por estes filmes, mas com o 

entendimento de que eles nao estiio apenas Ia no passado onde foram elaborados, mas assim 

como Barnes Tatum, perceber que essas inumeras imagens de Jesus Cristo estiio 

disponfveis para a cultura e a sociedade contempor:lnea nas vfdeo-!ocadoras, livrarias, ou 

bancas de jornais. Em outras palavras, essas imagens elaboradas estiio vivas e ainda 

informarn vanos segmentos sociais, nao obstante o aspecto temporal, e local, da recepc;:ao 

destes filmes. 

A questiio da recepc;:ao e importante, principalrnente no quesito "md recep,;ao por 

parte dos religiosos" parece haver muito exagero no poder desses segmentos religiosos, e 

que, de fato eles nao fizeram grandes intervenc;:5es na construc;:ao da imagem de Jesus, 

mesmo por que parece que nao tinharn poder para impedir as alterac;:oes. 

Outro prop6sito e nao coonestar a opiniao de nenhum dos pesquisadores se ela nao 

estiver muito bern abalizada pelos filmes e pelos criterios doravante adotados, p.ex., 

Intolerance (D. W. Griffith, 1916) nao contribui, sob nenhum aspecto para a construc;:ao da 

imagem de Jesus Cristo no cinema, no entanto, mesmo sem demonstrar o porque quase 

todos os pesquisadores citam-no como sendo importante. 

A questiio da pintura com relac;ao a estetica dos vanos filmes e uma das questoes 

mais inconclusivas com a qual ja pude me deparar neste trabalho. Quando muito os autores 
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citam varios quadros utilizados para compor as cenas, se isso pode ser considerado 

importante no Primeiro Cinema, torna-se no decorrer da hist6ria cinematognifica 

completamente irrelevante; principalmente nos quesitos aqui analisados. Ainda assim, ao 

encontrar dados sobre isso, e discuss6es, eu as mantive no texto, para que o leitor delas 

estivesse informado. 

0 ultimo aspecto, e talvez o mais importante no que se relaciona a metodos e 

pressupostos de trabalho. Os criterios acima relacionados serao aplicados, nao de forma 

univoca, mas conforme haja informa<;6es e subsidios suficientes para faze-lo, por exemplo: 

ha filmes que tern o que dizer no quesito loca<;6es e outros que nada contribuem para isso, 

para este ultimo caso dispensarei inclusive o comentario sobre as loca<;6es. Nos filmes, de 

maneira geral, vou centrar principalmente no que tenham a dizer de novo em rela<;ao as 

produ<;6es que lhes antecederam. Fatalmente sera por compara<;ao que essas imagens de 

Jesus Cristo no Cinema poderao ser historiadas. 

Desenvo/vimento e Estrutura da Tese 

A partir destes pressupostos de trabalho que surgiram ap6s o visionamento de mais 

de cinqiienta filmes, ligados direta ou indiretamente a questao, segue abaixo a forma como 

proponho o desenvolvimento do assunto 

A tese se dividira em tres partes, obedecendo ao mesmo tempo uma orienta<;ao 

crono16gica e tematica, como ja foi dito antes. A Primeira parte da tese consta de cinco 

capitulos, bastante entrela<;ados e interrelacionados: Cap. I. As Fontes; Cap. 2. Primeiro 

Cinema, a Origem da Constitui~ao de Uma narrativa para os Filmes de Cristo; Cap. 3. 

From the Manger to the Cross - A Violencia Expressiva- Sidney Olcott, Estados Unidos, 

1912; Cap. 4. The King of Kings- Uma Teologia da Luz; Cap. 5. Golgotha- 0 Critos 

Calado - Julien Duvivier, 1935. 0 primeiro capitulo trata sobretudo dos textos que 

constituem as fontes basicas para os roteiros dos filmes. Achei importante incluir algumas 

informa<;6es mfnimas a este respeito, principalmente para o leitor que nao esta acostumado 

com as discuss6es relativas aos textos religiosos. 0 segundo capitulo trata do Primeiro 

Cinema e das filmagens de Pe<;as da Paixao, ou seja da forma<;ii.o inicial destes filmes, cu jo 

melhor exemplo acabado e o filme Vida Paixao e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo 

(1903/190711914/1921), da Pathe francesa. 
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0 terceiro capitulo ja avan<;a na analise critica de urn filme considerado urn classico 

From the Manger to the Cross (1912, Olcott), da produtora americana Kalem Company, 

este capitulo me deixou bastante satisfeito, pois acredito ter feito varios avan<;os em rela<;iio 

a critica intemacional. 

0 quarto componente sera a analise do filme The King of Kings ( 1927, de Cecil B. 

DeMille), que estabelece uma narrativa totalmente cinematografica da vida de Cristo e faz 

inclusive interpreta<;oes teol6gicas dos textos evange!icos. 0 capitulo seguinte contara com 

a analise de urn filme frances, ate entiio ignorado ou menosprezado pela critica 

intemacional, Golgotha (1935, Duvivier), que e a primeira produ<;iio sonora deste tema. 

Meu prirneiro interesse nele foi exatamente a questao da "fala", ate entiio Jesus tinba sido 

urn personagem "calado", uma vez que a pratica do cinema sem o som sincronizado nao 

permitiu que se colocassem em seus labios grandes discursos ou as suas "prega<;5es" 

interessava-me sobremaneira saber o que Jesus falaria pela prirneira vez no cinema. 

Analisando-o percebi, espantado, que ele era praticamente mais calado do que no 

cinema mudo, e o que realmente salton aos olhos foi uma gravlssima manifesta<;ao de anti

semitismo explicito como eu ate en tao nao tinha vis to em mais de 50 filmes analisados. 

Tendo em vista o momenta hist6rico, 1935, pouco anterior a Segunda Grande Guerra, 

pensei ser de interesse a sua analise, nao sob o ponto de vista da "fala de Cristo" mas sim 

do anti-semitismo ali contido. 0 qual, nao sei por que raz5es, passou despercebido ate 

agora. A questiio semita sempre foi urn "problema" nos filmes de Cristo, desde o seu inlcio, 

por isso achei importante desenvolver urn capitulo dedicado ao tema, uma vez que 

encontrei material suficiente para tanto, e o que pode ser encontrado em: 0 Cristo Calado: 

0 Golgotha Francese o anti-semitismo nos filmes de Cristo. Com este filme fecharei este 

ciclo chamado de "0 Servo Sofredor" ou "0 Cordeito de Deus", pois ate onde pude 

perceber esta concep.;ao cristol6gica perpassa por todos os filmes verificados e, de forma 

consciente ou inconsciente, cineastas utilizaram-na para atingir o seu publico. 

Com o completo estabelecimento da narrativa cinematografica, entendida como a 

narrativa classica, as abordagens sobre Jesus Cristo se diversificam e ocorre urn verdadeiro 

exercicio entre os cineastas deste volume em encontrarem uma imagem de Cristo que fosse 

a mais adequada possfvel. Ela deveria ser de alguma forma o mais verdadeira posslvel, 

fosse para o publico ou para o cineasta que a elaborou. Na Segunda parte da tese 
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verificaremos que o Cinema toma o Cristo para si. Ocorre uma verdadeira busca de 

apropria.;:ao desta imagem para adapta-la a interesses puramente cinematograficos. 

0 volume dois se inicia com o capitulo A lmagem O.ficial e esta baseado numa serie 

televisiva americana de 1953 The Living Christ, que depois originou urn filme de 

investimento e concep.;:ao Hollywoodianos Day of Triumph (1954). Foi o primeiro filme a 

ser feito nos Estados Unidos depois do de Cecil B. DeMille de 1927. Mas seu o maior 

interesse deste e de urn outro espanhol, Os Misterios do Rosario, e que ambos sofreram 

larga distribui.;:ao, foram assistidos por milh6es de pessoas e foram produzidos - quando 

nao dirigidos - por padres e pastores; ou seja, eles foram investimentos oficiais para se 

estabelecer uma imagem de Jesus Cristo de acordo com a compreensao das Igrejas. Os 

te6ricos, como Barnes Tatum, p.ex., simplesmente os mencionam e optam por nao analisa

los por se tratarem de produ.;:iies confissionais. 

E, de fato, analisar todas as produ<;Oes confissionais resultaria num trabalho 

interminavel e provavelmente pouco produtivo no quesito "contribui.;:ao artfstica", mas no 

caso destes filmes e series citados a verifica.;:ao torna-se pertinente, pois eles estao 

localizados num momento hist6rico bastante importante para a constru<;ao e consolida<;ao 

de urna narrativa imagetica da vida de Jesus, a decada de 50. Eles foram urn divisor de 

aguas dos filrnes de Cristo, ap6s a Segunda Guerra Mundial traziam novas formula<;iies de 

como a est6ria deveria ser contada e isto nao poderia ser deixado de lado. 

Neste bloco ilustrado pela diversidade, sera importante incluir o mal afamado King 

of Kings de Nicholas Ray, o cineasta da "rna consciencia", como gostam de denomina-lo os 

criticos franceses. Apesar de tudo o que foi dito sobre este filme, como: historicamente 

incorreto; urn Jesus Cristo "teenager" (Jeffrey Hunter), etc. Ele me chamou aten.;:ao por 

estabelecer o primeiro roteiro mais "livre" sobre a vida de Jesus Cristo; ele realrnente 

ficciona, mas, tambem realmente inova, pois aborda a questao dos dois Messias, urn da paz 

e outro da guerra. Essa possibilidade de mais de urn Messias, encontra-se nos famosos 

"escritos do Mar Morto" documentos encontrados em 1945 nas cavernas de Qunram, na 

Palestina, nos escritos da seita dos Essenios. Ha possibilidade de que parte do roteiro tenha 

sido baseada nestas descobertas, ou, tambern, que tenha havido uma elaborada 

"interpreta<;:iio" textual do diretor e do roteirista. Enfim, niio pretendo me dedicar as 
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polemicas conhecidas a respeito deste filme, mas aborda-lo sob o ponto de vista da sua 

contribui<;iio para a constru<;iio da imagem de Cristo, o que ele traz de diferente dos demals. 

Ainda faz parte deste bloco urn capitulo sobre "0 Cristo Italiano", o Jesus de Pier 

Paolo Pasolini expresso no famoso II Vangelo Secondo Matteo (1964). Rompendo urn 

pouco com a tradicional perspectiva dos pesquisadores que o analisam pelo ponto de vista 

"revolucionano", ou seja, das estritas vincula<;6es deste Jesus com as ideias politicas de 

esquerda do seu diretor. Busquei perceber sua colabora<;iio para a Imagem de Cristo a partir 

do proprio filme e niio das propostas "extra-diegeticas" do diretor ou do momento da sua 

recep<;iio pela sociedade, o que possibilitou alguns novos ganhos para a an:ilise fflmica. 

Ainda neste bloco devo incluir urn capitulo analisando The Greatest Story Ever 

Told, de 1967, o injusti<;ado filme de George Stevens, que possui uma importante 

contribui<;iio para a imagem cinematografica de Jesus: o Cristo do protestantismo. Apesar 

das diversas adapta<;6es ocorridas ate entiio na hist6ria do cinema, o que vinha 

prevalecendo, fosse quem fosse o produtor, era uma "visiio" Cat6lica de Jesus. Neste 

quesito Stevens inova e, diferentemente de outros filmes, niio tern a menor duvida em 

colocar palavras na boca de Jesus Cristo, fazendo-o discursar no Templo de Jerusalem 

partes da famosa Epistola aos Corfntios. 

Ao final da Segunda Parte a est6ria da vida de Jesus ja se tomou uma narrativa 

eminentemente cinematografica Jesus se tomou uma personagem do Cinema, niio e mals 

urn fcone intocavel da cultura Daf por diante o Cinema dialoga consigo mesmo, as 

produ<;6es deste perfodo elaborararn imagens que sao fundamentals para os anos 

posteriores, todas as produ<;iio dos anos setenta em diante dialogam em maior ou menor 

gran com estes filmes "formadores". 

A Terceira Parte da tese esta dedicada as imagens formuladas a partir de percep<;6es 

novas da sociedade. Se inicia com urn capitulo sobre os musicals: Jesus Cristo- Superstar 

e Godspell, ambos do infcio da decada de 70 e se centra nas novas constru<;6es teol6gicas 

(do cinema) relativas a Jesus Cristo. 

Ha necessidade de se fazer urn parentese na tese para a analise de uma prodw;:ao 

televisiva, o Jesus of Nazareth, de Franco Zefirelli de 1976. Devido ao grande sucesso 

alcano;;ado por essa versiio no mundo inteiro, essa imagem, considerada definitiva pela 

Igreja Cat6lica, e aceita por diversas confiss6es protestantes, merece ser inclufda. Alem 
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disso, a forma como o diretor organizou a sua narrativa, totalmente baseada em referencias 

cinematograficas, estabelece uma nova forma de abordar a vida de Jesus, agora com o 

cinema como a fonte principal para o roteiro. 

The Lo.st Temptation of Christ, de Martin Scorsese, de 1988, mereceu urn capitulo 

tambem, uma vez que se niio e marcado pela desconstrw;:ao da imagem de Cristo, e ao 

menos marcado por urn profundo diiilogo com a imagem estabelecida. A produ~;ao de 

Scorsese que se quer escudada na obra de mesmo nome do escritor Nikos Kazantizakis, 

ousou ir mais adiante do que o proprio escritor e marcou o completo estabelecimento de 

Jesus Cristo, niio mais como o "Salvador" ou o "Cristo" das cren~;as, mas como mais uma 

personagem de cinema. A sua abordagem da est6ria de Jesus e as "fantasias" que ela 

proporcionou, possibilitou pensar este filme como urn verdadeiro "Evangelho Ap6crifo do 

Cinema". 

A parte final da tese apresenta urn retorno conservador da abordagem da imagem de 

Cristo; trata-se do filme The Passion of the Christ, do diretor Mel Gibson, de 2004. Essa 

prodw;:ao nao traz exatamente grandes contribui~;oes para a narrativa da vida de Jesus, mas, 

com certeza, ficara na hist6ria dos Filmes de Cristo como a mais violenta. Nao a abordo 

pelo quesito violencia, mas sirn pelo o que ela traz de volta da tradi~;ao. Dessa forma pude 

verificar a forte presen~;a do medieval e destacar essas caracteristicas antigas vestidas com 

roupagens novas, urn neo-medievalismo. 

Enfim, o Brasil nao poderia ficar completamente a descoberto num trabalho destas 

propor~;oes. Infelizmente, ate ha pouqufssimo tempo nosso pals nao possufa nem boas nem 

mas prodw;:oes sobre a vida de Jesus. Essa e urn dado bastante estranho. Procurei abordar 

este terna no capftulo Os Filmes de Cristo no Brasil. Nele observei, sobretudo, a recepl(iiO 

dos filmes estrangeiros por aqui. No entanto, tarubern contribufmos urn pouco para a 

constru~;ao da imagem de Jesus no cinema, rnesrno que indiretarnente, fornos, 

provavelmente, os primeiros a permitir que urn cornediante (Mussurn) fizesse urn Jesus 

Cristo negro, gordo e evangelico no filme 0 Auto da Compadecida, de 1988. Corn o 

recente filme do Pe. Marcelo Rossi, Maria , Mae do Filho de Deus, de 2004, conseguirnos 

ate rnesmo elaborar uma irnagem Cristol6gica distinta das dernais produ~;6es estrangeiras. 

Tentei desenvolver cada capitulo de forma mais ou rnenos independente do todo, 

ass1rn as pessoas podem acessar os capftulos conforme o sen interesse, sem 
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necessariamente terem de ler sobre todos os filmes. Sem muito mais a acrescentar sobre o 

desenvolvimento desta tese, entrego o seu resultado a paciencia do Ieitor e espero poder 

contribuir para que ele possa olhar para os Filmes de Cristo de uma forma reflexiva. 
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Cap. 01 - As Fontes dos Roteiros 

Introduriio 

Uma das questoes mais importantes nos Filmes de Cristo e a fonte de materiais 

atraves dos quais se escreve o roteiro. Praticamente todos os pesquisadores, com exce(iiiO 

de Jon Solomon14
, comentam as fontes, suas dificuldades e especificidades. Talvez o mais 

notavel em todos os comentarios e no desenvolvirnento das obras dos pesquisadores e a 

estrita importiincia que se da aos textos dos Evangelhos Can6nicos. Impressiona como eles 

observam que os filmes de Cristo sao compostos de uma infinidade de fontes, sejam elas 

ilustra(i6es bfblicas tradicionais do seculo XIX (Tissot, Dare), pe(ias da Paixao, slides de 

Lantema Magica, pinturas renascentistas e barrocas, etc. No entanto, suas ana.Iises acabam 

sempre vinculadas aos textos do canone tradicional, denunciando uma ou outra a!tera(iiio 

que percebem em rela(iiiO aos filmes. Barnes Tatum, pesquisador ja citado, chega ate 

mesmo a elaborar uma tabela onde lista os principais filmes e os trechos evangelicos 

coincidentes que eles contem. E, praticamente, como se elaborasse os "filmes sin6pticos" 

numa alusao aos Evangelhos Sin6pticos (Mateus, Marcos e Lucas). Por isso e importante 

lembrar a filia(iiiO de varios destes pesquisadores quer seja com institui(i6eS religiosas quer 

seja com a teologia. Lloyd Baugh, e Jesufta, professor na Universidade Cat6lica de Roma, 

Tatum, professor de Novo Testamento num seminario protestante, nos Estados Unidos, e 

William Telford, tambem professor na Universidade de Edimburgo, na Esc6cia. Entiio, 

antes de mais nada eles analisam estes filmes a cavaleiro da perspectiva evangelica. 

Os textos evangelicos sao apontados como a fonte mais importante. Em geral, os 

pesquisadores contentam-se com umas poucas alega(i6es, apenas Baugh faz men<;iio de 

analisar a sua estrutura e especificidades mais detidamente: 

.. ( ... ) 0 Novo Testamento, os Evangelhos nao sao uma biografia e nem documentos hist6ricos, da 

maneira como n6s no s6culo XX concebemos a hist6ria e a biografia "cientfficas"; mas ao inves, eles sao 

proclama<;oes de fe, e o numero de detalhes biograticos diretos neles e limitado. Claramente os Evangelhos 

nao provem descris:ao ffsica de Jesus. Alem disso, os evangelhos individualmente nao estao sempre de acordo 

entre eles mesmos. As vezes, de fato, eles parecem contradizer urn ao outro. 0 estilo dos Evangelhos e 

14 Jon Solomon 6 historiador de Antiguidade Classica e relacionou o seu trabalho as percep<;oes que o Cinema 
retirou da hist6ria Antiga, seu livro, The Ancient World in the Cinema, e urn dos mais completos sobre o 

assunto. Os Filmes de Cristo entram em sua anAlise como urn tipo de produ~o que tambem deseja retratar, e 

representar, o mundo antigo. 
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caracterizado por elipses; detalhes ronectando epis6dios separados estao faltando; o tempo e telescopado, a 

enfase esta freqtientemente nas palavras ditas por Jesus e freqtientemente as circunstfulcias concretas das suas 

pregac;Oes e de seus milagres nao sao descritas. Somente l.JJcas tern a narrativa da in:Fancia, urn relata 

extremamente eliptico, e os evangelhos revelarn pouco ou nada sabre os primeiros trinta anos da vida de 
Jesus. Finalmente, algo 6bvio no que respeita aos Evangelhos mas pouco irnportante para urn ftlme de Cristo, 

a "est6ria", e especialmente sua conclusa.o e bern conhecida No filrne, ao nivel do conteU.do, portanto, niio 

pcxie haver surpresas, nem tensao, nem suspense, e is so e claramente uma desvantagem para urn meio como o 

cinema que requer uma estrutura dramatica" 15 

Essa preocup~ao com a narratividade, estrutura de texto, personalidade de 

personagens, etc, nao acontece, p.ex., com os romances, outra importante fonte para os 

roteiros, e nada de analise ocorre quando se trata de falar em "cartoes postais vitorianos", 

"ilustra<;:6es bfblicas do seculo XIX", etc, ou seja, a presen<;:a da cultura popular, seja por 

desconhecimento, seja por descaso, e "avisada'' e deixada de lado. Chega a ser paradoxa] 

que isto aconte<;:a. uma vez que os pr6prios Filmes de Cristo e o Cinema dito comercial, 

nada mais sao do que uma forma de cultura popular. 

Roy Kinnard e Tim Davis foram, entre todos os pesquisadores, aqueles que deram 

~nfase maior a outras fontes. Aceitam a perspectiva de que os filmes de Cristo sao 

elaborados atraves de algumas escolhas de textos evangelicos, atraves da hannonizac;ao e 

conflagra<;:ao entre eles, ou atraves da escolha de urn deles, no entanto, o ceme final da sua 

argumenta<;:ao e bastante esclarecedor da sua postura com rel~ao as irnagens que realmente 

participam dos filmes: 

"Como, Jesus, a pessoa hist6rica, tern confundido arque6logos e pesquisadores por s€culos, tambem 

ele confundiu e frustrou artistas e dramaturgos que tentavam capturar sua imagem. Os cineastas do fim do 

seculo dezenove e infcio do seculo vinte nfio tinham op~ao para inspira¢o visual exceto as pinturas da 

renascens;a e barrocas, dos grandes mestres da arte Europ6ia, e foi dessa rica iconografia que muitas das 

imagens tao familiares as audii'~ncias derivaram; as primeiras representas:Oes de Jesus Cristo em filme foram 

adaptadas de ilustra,Oes Biblicas tradicionais. Confrontados com os 6bvios problemas de caracterizar alguem 

cuja verdadeira personalidade e totalmente desconhecida, e compreendendo o potencial defmitivo de ofender 

audiencias e o clero se seu ideal nao for preservado, os primeiros cineastas naturalmente apresentaram uma 

imagem suave, uma visao dominical de Cristo. Segura. como tambern atraente para a grande audiSncia, 

adornada de halo, olhos azuis, roup as brancas, a imagem de escoteiro da Jud6ia se tornou a versao aceita de 

Jesus em filme por mais de sessenta anos. Esta imagem de cartao-postal, perfeita, era tao arraigada que a 

revista 'Variety' realmente criticou urn dos primeiros filmes de Cristo porque ousou mostrar Jesus sem urn 

'nimbus', o halo simb6lico que e visto em muitas pinturas. Com apenas pequenas variru;5es, esta era a Unica 

interpretac;ao de Cristo que os filmes apresentaram ate meados dos anos sessenta."
16 

Mas, nao nos equivoquemos, a cit~ao acima e tudo o que eles falam sobre esse 

assunto. 0 que se nota de imediato no comentario da Variety e a exigencia de urn Cristo, 

15 
Baugh, p. 4. 

16 
Kinnard e Davis, p. 7. 
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nao dos Evangelhos propriamente ditos, mas o da tradis;ao ocidental. Percebe-se tambem, 

imediatamente a relas;ao ambfgua entre "imagem" e "texto". No perfodo chamado de 

Primeiro Cinema essa relas;ao nao tinha nada de ambfgna, pois os primeiros filmes eram, 

sobretudo, "quad.ros vivos" projetados sem uma conexao necessaria entre eles, exceto 

aquela feita pela audiencia, ou por urn comentarista. No en tanto, no restante da hist6ria do 

Cinema, o texto ganha importii.ncia e passa a ser uma parte relevante para a an:ilise dessa 

produs;ao. Ainda continua, de certa forma, paradoxa], que as imagens formuladas em fins 

do sec. XIX e infcio do sec. XX permanes;am nos filmes pouco-alteradas. 

A Pesquisa do Jesus Hiswrico. 

Todos os pesquisadores de Filmes de Cristo tern tido exatamente a mesma posis;ao 

ao afirmarem as dificuldades relativas ao roteiro, as escolhas que os diretores e roteiristas 

tern que fazer quando aceitam a ideia de trabalhar com os textos evangelicos. Explicam de 

forma mais ou menos profunda as especificidades textuais, e apesar de estarem conscientes 

das pesquisas academicas relativas ao Jesus Hist6rico17
• Esquecem-se de que a analise 

liter:iria, textual, hist6rica (e algumas vezes arqueol6gica) se tomou acessfvel ao Iongo de 

duzentos anos de discuss5es academicas, em meio ii.s quais divergiram muito em diversos 

momentos. E bastante impr6prio partir pura e simplesmente para a analise dos textos 

canonicos munidos do conhecimento academico, quando ele de fato on nao existia on nao 

era de facil acesso. E se tentarmos aplicar este "conhecimento" ii. produs;ao de urn filme 

com certeza esbarraremos em situas;oes como essa criada por Cecil B. DeMille, por ocasiao 

das filmagens de The King of Kings de 1927: 

"( ... ) DeMille voltou-se para seus doze pesquisadores especialistas e pediu urn levantamento de 

muitos fatos do Novo Testamento, e que fossem os mais autenticos possfveis. Tipicamente, quando o 

desenhista de sets, Paul Tribe, mostrou-lhe seus desenhos sobre a autentica Palestina do seculo I, DeMille 
rejeitou-os e pediu algo que fosse mais elaborado. Tribe insistiu que as loc"''6es desenhadas eram autenticas, 
mas, DeMille entao revelou o outro !ado do seu argumento a respeito da autenticidade, que vinha do seu 

sentirnento para com o seu trabalho no cinema: 'ninguem 'realmente' conhece 'exatamente' como eram as 

17 Na historiografia sobre Jesus ha varias terminologias para indicar 0 grupo (a escola Oil fase) de 
pesquisadores, usa-se: Pesquisa sobre Jesus, Busca do Jesus Hist6rico, Busca do Jesus Biblico, ou 

simplesmente o Jesus Hist6rico; cada urn desses termos designa uma epoca determinada que indica em que 

estado estava a elaborac;ao da representac;ao do Jesus hist6rico. Por uma questao apenas de praticidade opto 

por utilizar o termo Jesus hist6rico, sem desejar adentrar no debate academico de seus significados, pois isso 

foge urn pouco do escopo deste trabalho. Apenas alerto para o fato de que entendo como Jesus Hist6rico a 
reconstru~ao historiogriifica. possfvel, a respeito de Jesus de Nazare, po.sic;ao partilhada com o historiador 

John Meier. Em outras palavras, o Jesus "real" nao e acessfvel, s6 podemos conhecer a elaborayao e 

construyao hist6rica em torno de sua figura 
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construy6es da Palestina no seculo I ac., ele disse, e procurou algo que ficasse impressionante na tela. Tribe 
foi demitido, e Maria Madalena foi filmada em urn atrium todo omarnentado com fontes, cisnes, flares, etc. 

Podia nao ser autentico, mas era born para a venda de ingressos. Na questao da autenticidade das locay5es 
DeMille rejeitou ate mesmo a opiniao de seus consultores religiosos." 18 

Este nao foi o unico caso da hist6ria do cinema, onde a opiniao do diretor ou do 

produtor tenderam a prevalecer sobre a "verdade hist6rica", a unica preocup:u;ao sensata 

para esses homens do entretenimento e: se fica bern na tela e se vende bern. Isso 

evidentemente nao elimina o papel dos consultores, sejam eles pesquisadores on religiosos, 

muito pelo contrario, o fato de te-los convocado da urn "ar de seriedade" para a prodw;ao, 

no entanto, as escolhas ainda podem ser motivadas por criterios outros, ditados pela 

experiencia pratica dos vanos profissionais de cinema envolvidos na elabora((ao de urn 

filme. 

Isto e bastante serio se levarmos em conta que DeMille tinha uma opiniao particular 

a respeito da trai\(iio de Judas a Jesus. Ele nao acreditava que Judas o tivesse traido apenas 

por trinta moedas de prata, para ele deveria haver alguma outra raziio oculta. Entiio pensou 

num filme onde houvesse urn triaugulo amoroso vivido por Judas, Maria Madalena e Jesus. 

Toda primeira parte do filme The King of Kings deixa entrever urn "relacionamento", 

depois isso foi deixado de !ado e nao foi retomado mais ao Iongo do filrne. Poderfamos 

pensar que a censura religiosa mandou cortar alguma coisa. Ledo engano, o proprio 

DeMille optou em fazer os cortes deste relacionamento a tres, sen unico criteria para isso 

foi a dur:u;ao do filrne que, ao final, estava Iongo demais.19 

Cecil B. DeMille, bern conhecido pelo sen autocratismo, e apenas urn exemplo mais 

bern acabado do que en gostaria de dizer. Mais do que se analisar muito bern e grandemente 

as "possfveis fontes" devemos analisar o filme. A possfvel "contradi((ao" entre o que e 
hist6rico, aquilo que se encontra nos textos evangelicos e o resultado final do filme e urn 

desgaste vao para a pesquisa. Demonstrar os "equivocos" a "falsa autenticidade" tern mais 

ressaibos de religiosidade do que de pesquisa academica. Importante e buscar qual o 

sentido que o diretor da a estes materiais reunidos em pesquisa, tradi((iiO, experiencia 

profissional, e da cultura popular. Ele faz uma coisa nova a partir de dados diversos da 

cultura. 0 que e que ele fez?! Esta e a pergunta. E ele deve ter sen trabalho analisado pelo o 

18 Jon Solomon, p.l8l 
19 

Jon Solomon, p.l82 
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que e e niio pelo o que poderia ter sido. E, diante do filme pronto, pede ser banal as vezes 

saber que "materiais" ele usou, ou, como e a forma-;:iio literaria des textos can6nicos, o 

resultado efetivo e o filme. Conhecer as especificidades todas citadas e metodologicamente 

importante, mas importante para se conhecer e reconhecer o produto final e qual o seu 

verdadeiro significado, e niio para dizer que niio encontramos ali o que gostariamos de ter 

encontrado. 

Como comentei anteriormente os chamados estudos sobre o Jesus hist6rico, tern 

uma hist6ria razoavelmente longa e os resultados desses trabalhos quase nunca eram 

acessfveis ficavam sempre mais circunscritos aos meios academicos. A "tradi-;:iio" da Igreja 

Cat61ica era, e e, muito mais acessfvel e pratica do que a pesquisa hist6rica e ela e 

prontamente encontrada com qualquer paroco ou representante eclesiastico mais 

gabaritado, assim como foram os "consultores" de DeMille, os quais ele ouviu como quis. 

Entiio, antes de entrarmos na analise dos textos que mais corriqueiramente sao 

usados como "fonte" para os roteiros, faz-se necessario verificar urn pouco como se deu 

essa busca pelo Jesus Hist6rico e saber de algumas de suas conclus6es20
. 

Ha mais ou menos dois seculos a questiio da identidade hist6rica de Jesus esta no 

centro do debate academico das areas ligadas a religiiio e a teologia, este debate se 

desenvolveu muito e tomou proporyoes gigantescas. Urn percurso crftico geral pede ser 

feito sem grandes pretensoes e sem grandes perdas. 

Os estudos crfticos sobre Jesus iniciam-se com Reimarus, no seculo xvm, 

embebido do racionalismo iluminista, este pesquisador opunha a doutrina de Jesus (a qual 

chamou de Primeiro Sistema) a doutrina des discfpulos (Novo Sistema), distinguindo o 

Jesus Hist6rico do Jesus do Dogma. Posteriormente, D. F. Strauss (1835) com a sna Vida 

de Jesus, estabeleceu o que seria urn nucleo hist6rico decorrente de Jesus de Nazare e a 

interpretayiio mftica, pela qual o Cristo teria se constitufdo no prot6tipo de homem ideal, o 

fundamento de uma religiiio da humanidade. 

A teologia liberal do seculo XIX se propos a elimina-;:iio desta tensao dual criada per 

ambos pesquisadores, para chegar ao estabelecimento de urn nucleo hist6rico seguro a 

respeito de Jesus de Nazare, a palavra de ordem era: do Cristo bfblico ao Jesus hist6rico 

20 
0 texto que se segue urn breve resumo da historiografia relativa a Jesus, foi apreendido ern ao menos tres 

obras diferentes, a de Jobn Meier, a de Nicola Ciola e a de James Charlesworth. 
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(Leben Jesu Forschung). Tambem envolvidos em seu proprio contexto historico-cultural 

estes pesquisadores traziam uma grande carga de racionalismo, distinguindo muito 

claramente entre "ciencias do espfrito" e "ciencias da natureza", desta forma, consideravam 

Jesus nao como ele se mostrou ao Iongo dos seculos, mas segundo os pressupostos da 

teologia liberal, condicionada, ela tambem, pelo racionalismo ou subjetivismo das filosofias 

modemas. Neste ponto urn dos trabalhos divisor de aguas foi o de Albert Schweitzer 

(1906), que comentou ao final de seu livro sobre o Jesus historico: 

''Ela (Leben Jesu Forschung) tinha surgido do desejo de encontrar o Jesus da Hist6ria e acredita 
poder reporta-lo para o nosso tempo, tal qual e, ou seja, Mestre e Salv"91io, ( ... ) Mas este Jesus nao 
pennaneceu ali, im6vel; antes, sobrepujando o nosso tempo, retomou para o Dele. Foi justamente isso que 

surpreendeu e espantou a teologia dos Ultimos decCnios: a impossibilidade de seguni-lo no nosso tempo, nao 

obstante todas as elucubrac;Qes e os esfors:os, ignorando os quais Ele continuava a escapar.''
21 

Essa escola entendia a historia atraves da otica do Positivismo de do Naturalismo 

empurrando, dessa forma, a fe para alem da reconstru9ao historica de Jesus, reconstruindo 

os fatos, despojando-os do seu significado de fe. 

Ja no fim do seculo XIX o debate se reacendeu com outra linha de reflexao com o 

trabalho de M. Kaehler (1896), 0 Assim Chamado Jesus da Cr6nica eo Cristo Hist6rico

bfblico. A tese de Kaehler e: nao podendo conhecer o Cristo pelo material historico a nos 

fomecido, e melhor descobrir o Jesus do Querigma, o Jesus pregado na comunidade 

primitiva. Para ele o Cristo real e historico e o biblico, o unico que podemos alcan9ar e 

Nele crer. A fe do querigma e aquela que nos fala seguramente de Cristo. Pouco tempo 

depois Rudolf Bultrnaun, em seu livro Jesus, radicalizou os pressupostos de Kaehler 

chegando a fazer da historia urn atributo da subjetividade. Para ele (urn dos precursores da 

teologia querigmatica) a Revel~ao tern urn valor de atualidade. A preg~ao nao fala da 

Revel~ao, mas se toma Revel~ao para o homem de hoje. Nao e a historia de Jesus que 

interessa mas a preg~ao sobre Cristo. 0 evento Cristo, para Bultmaun nao e urn fato 

historico, mas tern urn sentido a medida que e recebido e vivido pelos homens hoje. Para 

ele e precisamente o querigma que da sentido ao fato Cristo, fazendo-o tornar-se urn 

even to. 

A escola Bultrnanniana dominou meio seculo ou mais da teologia e dos estudos 

sobre o Jesus Historico. Ap6s Bultmann surgiu uma terceira fase do problema do Jesus 

21 Citado por Ciola, Introdu);iio a Cristologia, p.22. 
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hist6rico e nela presenciamos uma revaloriz~ao do conteudo objetivo e da fe cristol6gica. 

Essa fase encontrou em E. Kaesemann, e em outros discipulos do proprio Bultmann, seu 

expoente mais representativo. Em 1953, Kaesemann faria uma famosa conferencia em 

Marburg, cujo tema era A Nova Busca do Jesus Hist6rico, urn ano antes ele escrevia: 

"Todo o Novo Testamento afirma que os Ap6stolos, na Pdscoa, niio reconheceram 

urn ser celeste muito menos urn dado abstrato, como o das teses dogmdticas, mas o proprio 

Jesus. 0 Cristo crido e proclamado ap6s a Pdscoa estd em continuidade com o Jesus 

hist6rico, sem o qual, segundo o pensamento da cristandade primitiva, a fe e a pregariio 

estariam privadas de sentido "22
• 

Essa mudan~a de via dos pesquisadores niio significou urn retorno ao iluminismo 

liberal da Leben Jesu Forschung. 0 raciocinio e oposto a teologia liberal, que afirmava que 

o querigma se justifica com a critica hist6rica; os discipulos de Bultmann pattern da fe 

como certeza que anuncia no tempo, o evento real de Jesus de Nazare. 

Kaesemann acredita que o ponto de partida para a pesquisa e, sem duvida, a fe 

pascal do Cristo como foi transmitida pela Igreja apost6lica. Ha, por isso, uma diferen~a 

entre a situ~ao p6s-pascal da fe em Cristo e a situ~iio pre-pascal. Os ditos e fatos 

referentes a Jesus de Nazare sao sempre relatados a partir desta fe. Kaesemann estava 

convencido de que a vida pre-pascal de Jesus tern, por si mesma, uma "relevdncia 

teol6gica". Uma das suas afirma~6es mais difundidas e que "se niio se pode compreender 

o Jesus terreno seniio a partir da Pdscoa ... porem, e tambem verdadeiro que, inversamente, 

niio se pode compreender de maneira adequada a Pdscoa, Jazendo abstrariio do Jesus 

terreno ".
23 

Como se pode observar no perido p6s-bultmanniano, o dado hist6rico e a dimensiio 

teol6gica, dissociados ao tempo da Leben Jesu Forschung, sao reunidos. A hist6ria passa a 

ser uma dimensiio intrinseca do querigma, pois ela nao se faz mais prescindindo do dado 

cristo16gico, mas s6 atraves dele. A pesquisa hist6rica p6s-bultmannian, parte sempre do 

querigma e nele permanece. Temos assim uma unidade diferenciada entre narr~ao de Jesus 

22 Citado por Ciola, p.25. 
23 Citado por Ciola, p. 26. 
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e pregac;:ao, ou seja, sempre se distinguirao dois niveis, o do Jesus terreno e o doquerigma 

que nao poderao ser separados. 

Depois de Bultmann, as novas etapas da pesquisa hist6rica sao marcadas por varios 

de seus discfpulos, personalidades muito distintas entre si, como: Ebeling, Fuchs, 

Bomkarnm ou Jeremias, que contribufram para reformular o problema do Jesus hist6rico. 

James Charlesworth24
, em seu livro Jesus Dentro do Judafsmo, faz urn resumo 

diferente dessas diversas fases da historiogra:fia sobre Jesus de Nazare, mas exatamente 

pela "diferen<;:a", tambem esclarecedor: 

"A busca do Jesus hist6rico nos Ultimos duzentos anos conheceu uma estrada pedregosa, com muitos 

becos sem safda e desvios. Numerosos eruditos foram muito Uteis; e agora e 6bvio que a viagem tanto e 
possivel quanto necessaria. D D. F. Strauss (1835) aprendemos sobre a natureza multidimensional do milo e a 
importilncia de uma metodologia honesta A partir de M. Kahler (1896), vimos que os Evangelhos silo 
confessionais posteriores a Pascoa; mas de P. Benoit (1946), N. A Dahl (1962) e especialmente E. Kasemann 
(1954) tiramos a li<;lio de que as tradi<;(ies anteriores a Pascoa chegaram as comunidades posteriores a Pascoa 

e moldaram os textos que redigiram. 
Albert Schweitzer (1906) demonstrou que as vidas de Jesus produzidas durante o seculo XIX 

refletiam os ideais e as perspectivas idiossincniticas dos autores vitorianos; em conseqiH~ncia reconhecemos 

com Schweitzer que qualquer tentativa de compreender Jesus tern de admitir inseri-lo na Palestina dentro do 

primeiro s&ulo. 
"Poucas perspectivas sao tilo claras quanto estas duas: a centralidade de Jesus para a cultura ocidental 

e a necessidade difusa, perp6tua, contemporanea e perene de retratar Jesus como urn de "n6s, modernos", que 

incorporou nossa moralidade, cosmologia, ideologia, e teologia Como Jaroslav Pelikan corretarnente salienta: 
"independentemente do que se possa pensar ... Jesus de Nazare tern sido a figura dominante na hist6ria da 

cultura ocidental h<i cerca de vinte seculos. " Pelikan esta inteiramente certo ao afrrmar em seu livro recente 

Jesus Atraves dos seculos, que OS Evangelhos intracan6nicos. sao apenas representa~es do Jesus hist6rico e 

que a "caracterfstica mais conspfcua" da" hist6ria das imagens de Jesus" e a variedade caleidosc6pica".25 

Posso concluir esse cipido percurso pela pesquisa do Jesus hist6rico concordando 

com Charlesworth, no que diz respeito ao Cinema: a centralidade de Jesus para a cultura 

ocidental e a necessidade difusa, perpetua, contemporilnea e perene de retratar Jesus como 

urn de "n6s, modemos", que incorporou nossa moralidade, cosmologia, ideologia, e 

teologia. Essa ideia tao clara se casa perfeitamente com o que vern acontecendo no cinema 

no ultimo seculo, no que diz respeito a Jesus. 0 cinema vern servindo para "atualizar" a 

imagem de Jesus, e aqui eu niio digo "atualizar'' o mito, que tern outro sentido e 

significado, aqui significa mesmo tomar este Jesus "moderno", como se fosse urn de n6s, 

acessfvel a este "n6s" presente. Num certo sentido e possfvel afmnar que este genro de 

filmes jamais ira se esgotar, mesmo que a est6ria seja conhecida, ela precisa ser atualizada. 

24 James H. Charlesworth e catedratico de Novo Testamento na Universidade de Edirnburgo, naEsc6cia 
25 James Charlesworth, Jesus Dentro do Judaismo - Novas revelaS:Oes a partir de estimulantes descobertas 

arqueol6gicas, p.l79. 
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Este percurso pela historiografia ajuda tambem a perceber claramente, que nao se 

"reconstr6i" a verdadeira est6ria de Jesus de Nazare, nem na narrativa nem na 

historiografia, o que se tern e uma reconstru\;iio possivel atraves dos metodos da 

historiografia. Logo, tendo em vista os criterios mais corriqueiros de 

verdade ... real ... concreto, s6 se pode dizer que a arqueologia, os historiadores s6 podem 

fornecer a transit6ria conclusao a que chegaram e como chegaram. 

No en tanto, na busca da verdade hist6rica, nos nos beneficiamos por urn 

conhecimento mais profunda dos textos evangelicos. Foram os te6logos, os pesquisadores 

de literatura, Novo Testamento, Antigiiidade Classica, etc, que com seus metodos 

organizaram, catalogaram, classificaram, urn grande numero de material e o analisaram, e 

urn pouco deste vasto conhecimento acumulado que segue abaixo relativamente as fontes 

textuais utilizadas na confec\(iiO de roteiros para os Filmes de Cristo. 

As Fontes Textuais 

A Biblia e dividida em duas partes, o Velho e o Novo 

Testamentos26
• A primeira parte e composta de toda longa heran\(a do judaismo antigo, 

enquanto a segunda contem os textos constitutivos do cristianismo. 0 Novo Testamento e 

formado por urn conjunto de 27 !ivros, que sao ditos "inspirados" da Nova Alian\(a, 

posteriores, portanto, ao nascimento de Cristo. Neste conjunto de textos encontram-se os 

chamados escritos hist6ricos (Evangelhos e Atos dos Ap6stolos ), doutrinarios (Cartas dos 

Ap6stolos) e urn livro profetico (Apocalipse). Todos tiveram sua primeira reda\(iio em 

grego, sem exce\(1\o. Classificam-se nos escritos hist6ricos os quatro Evangelhos 

26 A lntrodm;ao da Cole<;iio Bfblia ap6crifa, lanl'ada pela editora cat61ica Vozes, e bastante interessante para 

se compreender a tenninologia tCcnica de como sao organizados os varios textos que nao foram considerados 
como sendo "inspirados". Essa introdu<;iio, feita pelo Pe. Lincoln Ramos, e didatica, simples, direta, e e, de 

certa forma, expurgada de dogmatismos. Outros trabalhos de historiadores da religifio apresentam o assunto 
com o mesmo conteUdo, mas sem a preocupa<_;;ao com a objetividade, uma vez que se destinam ao dhilogo 

com historiadores do mesmo porte. Por isso, para uma simples introdu9fto aos conceitos blisicos aqui tratados 

optei pelo trabalho do Pe. Lincoln Ramos e pelo reconbecido estudo de John Meier, Jesus, um Judeu 
Marginal, jti citado anterionnente, este nao s6 por concordar e criticar a posi~ao de conhecidos pesquisadores 

como J. Jeremias e Dominic Crossan, como tambem por ser urn dos mais atuais.Outra referencia importante 

para o texto que se segue e a Tradu\'llo Ecumenica da Biblia, que figura ao !ado da conbecida e reconbecida 

Biblia de Jerusalem, como urn dos mais importantes trabalhos de tradu<;iio e critica, seja literaria, hist6rica ou 
teo16gica do texto da Bfblia. 
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Can6nicos
27 

que sao os de: Mateus, Marcos, Lucas e Joao; aos quais se seguem os Atos dos 

Ap6stolos (atribufdo a Lucas), as Epfstolas de Paulo (Romanos, Corintios I e II, Galatas, 

Efesios, Colossences, Tessalonicenses, Tim6teo I e II, Tito, Filemon, e Hebreus), e pelas 

epfstolas de outros ap6stolos, a de Tiago, as de Pedro I e II, as tres de Joao, e a de Judas, o 

quadro se completa como Apocalipse, tambem atribufdo a Joao. 

0 texto conhecido atualmente do Novo Testamento chegou aos dias de hoje atraves 

de urn numero muito grande de manuscritos, redigidos em lfnguas bern diversas e 

conservadas atualmente em bibliotecas espalhadas pelo mundo. Nenhum desses 

manuscritos e aut6grafo: todos eles sao c6pias, ou c6pias de c6pias dos manuscritos outrora 

redigidos pela mao do proprio autor ou por ele ditados. Como todos os livros do Novo 

Testamento foram escritos em grego, existem nessa lingua mais de 5.000 manuscritos, 

sendo que os mais antigos estao redigidos em papiro e os demais em pergaminho, neles s6 

se possuem partes, por vezes pequenas, do Novo Testamento. Os mais antigos manuscritos 

gregos contendo a maior parte ou a integra do Novo Testamento sao duas Bfblias em 

pergarninho que datam do sec. IV. 

A mais conhecida e respeitada e o Codex Vaticanus, assim chamada por ser 

conservada na Biblioteca do Vaticano; este manuscrito, de origem desconhecida, 

infelizmente mutilado, atesta o Novo Testamento, com excec;:ao da Epfstola aos Hebreus 

9,14-13,25, a primeira e segunda epfstolas a Tirn6teo, as epfstolas a Tito e a Filemon, o 

Apocalipse. No segundo manuscrito, denominado Codex Sinaiticus, porter sido descoberto 

no mosteiro de Santa Catarina, no monte Sinai, o Novo Testamento esta completo; 

acrescenta-se-lhe ate a epfstola de Barnabe e parte do "Pastor" de Hermas, livros que nao 

seriam conservados no cilnon deflnitivo. Hoje, o Sinaftico se conserva no British Museum, 

de Londres. Nada mais sao do que os dois mais celebres dentre cerca de 250 outros 

pergarninhos de escrita mais ou menos anaJoga, datados do sec. ill ate o sec. X ou XI.28 

Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sao chamados de Sin6pticos, pois se 

forem colocados lado a !ado comparativamente, ou seja, em sinopse, revelam grandes 

27 0 adjetivo "canonico" provem do grego "canon" (Kanon), palavra que abrangia em seu significado, na 
lingua cllissica, diversas acepyOes e que assumiu, no grego eclesi3stico, urn sentido restrito e especffico 

designando os livros indicados pela Igreja como inspirados e normativos para a vida dos cristaos. Os livros 

incluidos nesta lista, ou canon se encontra oficializada pelas prescri<;Oes do Concflio de Trento (sec. XV!) e 

gelo ConcHio Vaticano (sec. XlX).Lincoln, p. lO 
Vide: Biblia- Tradm;ao Ecumenica. Sao Paulo: Ed. Loyola, 1997. 5". ed .. p. 1837. 
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semelhan.;:as entre si. Eles possuem uma grande quantidade de material em comum, mas 

cada urn deles possui, alem das suas semelhan.;:as, algum contei\do que lhes e proprio e que 

nao se encontra nos outros. Ao !ado do Evangelho de Joao eles sao a principal fonte de 

conhecimento sobre o Jesus historico, ou mesmo sobre o que se julga sera vida de Jesus, o 

da fe. No entanto, no quesito historico, estes textos encerram uma especificidade toda 

propria, John Meier, padre catolico e professor da cadeira de Novo Testamento na 

Universidade Catolica da America, em Washington, autor do livro Um Judeu marginal

Repensando o Jesus Hist6rico, comenta: 

"Os Evangelhos nao sao essencialmente obras de hist6ria, no sentido modemo da palavra. Seu 

objetivo, antes de tudo, e proclamar e refors;ar a fe em Jesus como Filho de Deus, Senhor e Messias. Sua 
representayao, do infcio ao fim, baseia-se na fe em que o Jesus crucificado ressuscitou dos mortos e retomani 
em gloria para julgar o mundo."29 

Meier ira nos informar que cada urn dos evangelistas tern sua forma propria de 

organizar os acontecimentos e que essa organiza.;:ao e vazada por confissoes de fe, e que 

sao textos escritos e dirigidos para antigas comunidades cristas. Ate mesmo na forma de 

come.;:ar as suas narrativas eles sao diferentes. Marcos e Joao apresentam Jesus adulto 

iniciando o seu ministerio, que nao durou mais do que alguns poucos anos. Mateus e Lucas 

dao, como introdu.;:ao ao ministerio publico, dois capitulos de narrativas da infll.ncia de 

Jesus, cuja autenticidade e muito discutida. De imediato, devemos reconbecer a 

impossibilidade de se escrever uma biografia (no sentido modemo) de urn homem que 

morreu na casa dos trinta anos e de quem se conbece, no maximo, acontecimentos em tres 

ou quatro anos de sua vida. 

A situa.;:ao narratologica e ainda mais complexa no que diz respeito a verdadeira 

sequencia historica dos acontecimentos que chegararn ate nos. Os criticos da forma da 

decada de 1920 com raziio assinalararn que a base do Evangelho mais antigo, o de Marcos, 

e a compila.;:ao de tradi.;:oes orais ou escritas, reunidas por formas e temas comuns e 

palavras-chave. Tais compila.;:oes ainda sao visiveis em Marcos: por exemplo, as passagens 

polemicas localizadas no inicio do ministerio de Jesus na Galikia (2:1-3:6)
30

, em 

contraposic;ao a outra serie de passagens semelhantes ja em Jerusalem, ao fmal do 

ministerio (11 :27-12:34); uma se.;:ao central de milagres e palavras de Jesus, agrupados pela 

29 Meier, p. 50 
30 Meier, p. 50 
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palavra-chave "pao" (6:6b-8:21) e uma coletfu!ea de parabolas (4:1-34). Nao M motivo 

para considerarmos essas compila96es como tendo preservado a inviolavel ordem 

cronol6gica dos eventos, especialmente porque Mateus e Lucas nao o fizeram. Mateus, por 

exemplo, reordena livremente os relatos de milagres que aparecem em Marcos, para criar 

urn grupo conciso de nove relatos divididos em tres grupos intercalados por material de 

"enchimento" (Mateus 8-9). 0 grande Sermao da Montanha em Mateus reaparece, em 

parte, em Lucas como o Sermao da Planicie, menor que o outro (ambos como tendo 

ocorrido na Galileia) e, em parte, em material espalhado por todo o Iongo relato da jornada 

final de Jesus ate Jerusalem, em Lucas (9:51-19:27). 

A respeito da estrutura narrativa Meier ainda afirma: 

"Em resumo, cada urn dos autores sin6pticos recombinou as contas (= perfcopes) do rosario (= a 

estrutura do seu Evangelho) de modo que refletissem sua pr6pria visao teol6gica Como ate mesmo as 
compila¥5es de pericopes anteriores aos Evangelhos jii eram organizadas artificialmente, na maioria dos casas 
nao h<i como determinar qual seria a ordem hist6rica dos eventos - se e que existe uma Podemos estar 

razoavelmente seguros de que o sacerd6cio de Jesus com~ou ap6s ter sido ele batizado por Joao no rio 
Jordao e terminou com a jornada, final e fatal, a Jerusalem para a comemorac;ao da Pascoa judaica (Pessach). 

A durayao exata desse perfodo intermedioll'io e a exata ordem dos eventos no seu ministerio nao sao 
conhecidas. Sem urn sentido de "antes e depois", nenhuma biografia, na acep<;iio moderna - na verdade, 

nenhum esbos;o do desenvolvimento psicol6gico ou religiose de Jesus-, e possfvel."
31 

Urn dos redatores da Bfulia - Tradw;;ao Ecumenica (TEB), de reconhecida 

importfu!cia para a pesquisa academica, ainda observa de forma bastante lticida, a respeito 

dos evangelistas: 

"Os seus redatores nao sao literates que, instalados numa escrivaninha, a manusear documentos 

devidamente classificados, se teriam abalaru;ado a escrever uma vida de Jesus de Nazare desde o nascimento 

ate a morte. Totalmente diversa e a maneira como se deve encarar a composivao dos evangelhos. Jesus falou, 

anunciou a Boa Nova do Reina, convocou discfpulos, curou doentes, realirou fatos significativos. Ap6s sua 

morte e a luz da fe pascal, os discipulos e, depois deles, os pregadores anunciaram a sua Ressurrei9iio, 

repetiram suas palavras referiram seus atos de acordo com as necessidades da vida das igrejas. Durante cerca 

de quarenta anos, formaram-se tradi£6es orais, que conservaram e transmitiram, por meio da prega¢0, da 

liturgia e da catequese, todos os materiais com que deparamos nos evangelhos. Aliis, e verossfmil que, no 

decorrer da hist6ria, alguns desses materiais j3. tivessem recebido uma forma escrita: por exemplo, certas 

formulac;oes li!Urgicas como as profiss6es de fe, coletaneas de palavras de Jesus ou o relato da paixao de Jesus 

que, sem dU.vida, bern cedo constituiu urn ciclo de narra9(5es claramente estruturado."
32 

Segundo a TEB, os evangelhos nos remetem, por numerosos pormenores 

caracteristicos, a fe e a vida das primeiras comunidades cristas. Entre muitas possibilidades 

os autores citam, a exemplo de ilustr~ao os textos que contam a ultima ceia. Dela possui-

31 Meier, p .51 
32 TEB, p.l845 
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se quatro versoes (Mt, Me, Lc, I Cor), que na realidade se reduzem a dois tipos: por urn 

!ado, urn testemunhado por Mateus e Marcos, por outro, o que nos e fornecido por Lucas e 

Paulo. Ora, esses dois tipos, que diferem em varios pontos, apresentam-se ambos como 

textos que reproduzem formulas tradicionais ja fixadas pelo uso lirurgico. Paulo transmite o 

que recebeu. Ao inves de narrar a ultima ceia de Jesus em todos os seus pormenores, os 

evangelistas centram sua narrativa nos gestos fisicos e palavras do Mestre, que sao os 

mesmos repetidos na celebrac;ao eucaristica. Assim, a formula tendo abenr;:oado, que e a de 

Mateus e Marcos, denota provavelmente urn uso palestino (conforme a Benc;ao Judaica), ao 

passo que o uso por Lucas e Paulo do termo dar grar;:as (em grego eukharisreo) evoca de 

preferencia urn ambiente helenico. Outros exemplos de duas vers5es diferentes de uma 

mesma tradic;ao, como o pai-nosso (Mt 6,9-15; Lc 11,2-4), ou as bem-aventurans;as (Mt 

5,3-12; Lc 6,20-26), nos pennitem acercar-nos tanto da natureza das tradi\ioes recolhidas 

como do pensamento particular de cada evangelista33
• 

Ainda de acordo com os tradutores da TEB, a passagem pela tradic;ao oral tambem 

explica por que numerosas pericopes se apresentam como pequenas unidades literarias 

centradas numa palavra ou ato de Jesus, sem enquadramento cronologico ou geografico 

preciso; o que nos indica isso sao as formulas introdut6rias, vagas por si sos: naqueles dias 

(Mt 3,1; Me 8,1), naquele tempo (Mt 11, 25), depois disso (Lc 10,1), ora (Lc 8,22; 

9,18.27 51;11,27). Cada uma dessas narrativas teve de inicio uma existencia independente 

das outras, e sua acomodac;ao e muitas vezes obra dos evange1istas. No emprego que as 

primeiras gera<;5es fizeram dessas tradi<;5es, as recorda<;5es narradas foram vazadas em 

certas formas literarias de relativa fixidez; e o que sucede em relatos, epis6dios que 

enquadram e situam urn dito de Jesus, cenas de controversia, de cura ou milagre. Uma 

estrutura peculiar a cada urn destes generos e muitas vezes facil de descobrir. 

Dessa forma, os evangelistas recolheram e puseram por escrito, cada urn segundo 

sua percepc;ao, o que lhes era fornecido pelas tradi<;5es orais. Mas nao se contentaram com 

isso. Tinham tambem consciencia de estarem anunciando a Boa Nova para os homens de 

seu tempo, com a preocupac;ao de ensinar e dar resposta aos problemas das comunidades 

para as quais escreviam. Mais adiante se vera qual foi a perspectiva peculiar de cada 

evangelista. 

33 TEB, p.I845 
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Para aumentar a confusao, no Quarto Evangelho, Joao se afasta rnuito dos outros, 

concentrando o ministerio de Jesus nao, como fazem os Sin6pticos, na Galileia, mas na 

Judeia e em Jerusalem. Exceto pelo "Epflogo" do capitulo 21 (provavelmente acrescentado 

por urn redator final), apenas num capitulo Joao se concentra exclusivarnente no ministerio 

na Galileia (Cap. 6). Nesse Quarto Evangelho, Jesus adulto vai a Judeia e a Jerusalem pelo 

menos quatro vezes, enquanto nos Evangelhos Sin6pticos apenas uma viagem, ao final do 

seu ministerio publico, e mencionada. A partir do periodo Patrlstico, os cristaos procurararn 

concatenar as cronologias dos Sin6pticos e de Joao, para criar urna "harmonia dos 

Evangelhos", porem qualquer cornbinas:ao deste tipo continua altarnente especulativa e 

ignora completarnente a natureza das fontes. Assim, se cada Evangelho nao apresenta uma 

precisa ordem cronol6gica hist6rica, mas urn esquema teo16gico artificial, a reuniao dos 

quatro apenas produzira urn arnontoado confuso de esquemas teol6gicos, e nao a ordern 

crono16gica que, de qualquer forma, nenbum deles possui.34 

Evangelho Segundo Mateus 

0 Evangelho Segundo Mateus e, entre todos os outros, o que tern urn dialogo mais 

profundo como judafsmo, seja naquilo em que ele concorda como naquilo ao qual se op6e. 

A quantidade de tradis;6es judaicas e termos ararnaicos encontrados nele Ievararn alguns 

pesquisadores e te6logos a acreditarem por muito tempo que havia urn original mais antigo 

escrito em ararnaico, que nao haveria sobrevivido. Atualmente concorda-se que o 

Evangelho Segundo Mateus foi escrito em grego num arnbiente judaico da diaspora. 

Usualmente estima-se que tenba sido escrito em Antioquia (Inacio se refere a ele 

pelos infcios do seculo IT) ou na Fenfcia, pois nestas regi6es vivia urn grande numero de 

judeus. Alern disso, em suas paginas ha uma virulenta oposis:ao ao antigo grupo dos 

Fariseus, ele chega inclusive a fazer o farnoso paralelismo no Sermao da Montanha, num 

primeiro momento falando as "Bem-aventurans:as ... " e depois alertando com o "Ai, de v6s 

Escribas e Fariseus ... " pode-se, assim, entrever a polemica contra o judafsmo sinagogal 

ortodoxo dos fariseus, tal como se manifestou na assembleia sinagogal de Jarnnia pelo anos 

80, onde os conflitos violentos entre judeus e cristaos durararn varios dias, necessitando 

inclusive de intervens:ao armada do governo local para cessarem. Em tais condi<;:6es, 

"Meier, p. 51-52 
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nurnerosos sao os autores que datarn o prirneiro evange1ho entre os anos 80-90, podendo 

inclusive ser urn pouco rnais anterior, no entanto, nao e possfvel se ter certeza de urna data 

conclusiva?5 

Como os outros evangelhos, Mateus relata a vida e o ensinarnento de Jesus; e, se 

pode dizer que rnuito rnais clararnente e veernenternente do que os outros evangelhos ele 

deixa rnuito rnais explfcita a prirnitiva Cristologia. Mateus busca, constanternente, rnateriais 

do Antigo Testamento, a rnaneim judaica, que cornprovern que Jesus e de fato o Messias, e, 

desta forma, tenta dernonstrar que tudo o que estava previsto relati varnente ao Messias, 

pelos profetas, Jesus experirnentou em sua existencia Nele Jesus e o Emanuel anunciado a 

Jose (1 ,23), isto e "Deus conosco", ficara presente aos que creem ate o fim dos tempos 

(28,20), como "mestre e docente" (didata) que ele foi na terra e continua sendo, por 

intermedio de seus discfpulos com uma autoridade plena que recebeu de Deus - e nao de 

Satanas (4,8-10) -, ja que o Pai tudo !he entregou (11,27). A perspectiva etica que 

caracteriza este evangelho e a da autoridade de Jesus e por extensao dos seus discipulos e 

sua conseqiiente rnissao. Como podemos observar ainda pelos comentarios contidos na 

TEB: "( .. .) Jesus, o Messias, dd o remate a hist6ria de Israel. Outra maneira de Mateus 

manifesta-lo e a demonstrar;:iio eucarfstica. Ele salpica o seu texto com citar;:oes, na 

intenr;:iio de mostrar que o modo de agir de Jesus se ilumina constantemente pela 

Escritura: 'Assim devia-se cumprir o oraculo do profeta '. Portanto, os que rejeitaram 

Jesus enganaram-se quanta a sua pessoa: Jesus e verdadeiramente o Messias esperado 

l 'ud ,36 pe os; eus. 

0 sentido geral do Evangelho de Mateus e sublinhar a "autoridade" de Cristo e a 

fun<;i[o de seus discfpulos (ir e pregar). Apesar de ser o Evangelbo a manter urn dialogo 

mais proximo com o judafsmo, tarnbern e em Mateus que se encontrarn as palavras que 

mais justificararn o anti-sernitismo no ocidente. Constantemente acusados pela morte de 

Jesus Cristo, o deicfdio, os judeus poderiarn ser justificadarnente perseguidos (e o foram) 

porque aceitararn o seu destino: Pilatos tomou a agua e lavou as miios na presenr;:a da 

35 TEB, p. 1854 
36 TEB, p. 1852 
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multidCio, dizendo: "Eu sou inocente deste sangue. Toda responsabilidade e vossa!" Todo 

o povo respondeu: "Caia seu sangue sabre n6s e sabre nossosfilhos!"37 

Em Mateus, a mensagem de Jesus e anunciada preferencialmente aos judeus da 

diaspora e eles devem crer que Jesus e o Messias, ou, aceitar a sua responsabilidade por 

terem se enganado. 

Evangelho Segundo Marcos 

0 Evangelho Segundo Marcos apresenta-se sob a forma de uma sequencia de 

narrativas geralmente breves e sem conex5es muito precisas. Seu quadro mais caracteristico 

e constitufdo por ind.ica~5es geogri\ficas. A atividade de Jesus decorre na Galileia e 

arrectores desta regiao, estendendo-se ate as terras pagas. A seguir, passando pela Pereia e 

Jerico, Jesus sobe a Jerusalem. Mas, a disposi~ao intema do livro nao obedece este quadro, 

o que o conduz eo desenvolvimento de alguns temas gerais. 

0 Evangelho de Marcos se organiza a partir da perspectiva de que ha uma a~ao 

divina ocorrendo em meio aos homens, e que ela se inaugurou com o advento de Jesus 

Cristo. E urn Evangelho de anlincio e, portanto, de preg~ao da "Boa Nova". Logo no infcio 

Marcos declara a que veio seu texto, ele e o "Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus", 

chamado pouco ad.iante de "Evangelho de Deus" ou simplesmente "Evangelho". A a~ao 

divina no mundo iniciada, no que diz respeito aos cristaos, com o anuncio de Jesus Cristo 

da Boa Nova, continua, o Evangelho (Boa Nova) e a propria continuidade desta ~ao 

d.ivina 

Marcos e reconhecidamente o mais antigo entre os outros evangelhos. Por volta do 

ano 150, Papias, bispo de Hierapolis, confirma a atribui~ao do evangelho a Marcos, o qual 

ele informa que se trata do "interprete" de Pedro em Roma. Os padres antigos ainda 

informavam que o livro teria sido composto em Roma, depois da morte de Pedro (pr6logo 

antimarcionista do seculo II, Irineu) ou ainda durante a sua vida (segundo Clemente de 

Alexandria). 0 autor foi identificado com Joao Marcos, originano de Jerusalem (At 12,12), 

companheiro de Paulo e Bamabe em suas viagens (At 12,25; 13,5.!3; 15,37-39; Cl4,10) e, 

37 9 TEB,p. 1 14. 
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a seguir, de Pedro em "Babilonia" (isto e, provavelmente, em Roma) segundo a epfstola de 

Pedro (!Pd 5,13). 

Os pesquisadores contemporaneos admitem comumente a origem romana do livro, 

depois da perseguic;ao de Nero em 64. Eles evocam como indfcio certas palavras latinas 

grecizadas, varias construc;oes de frases tipicamente latinas. Ainda e relevante neste texto o 

cuidado de explicar os costumes judaicos, de traduzir as palavras aramaicas, de fiisar o 

alcance do Evangelho para os pagaos, o sen autor sup5e necessariamente que o livro se 

destina a nao-judeus, fora da palestina. Qnanto ii insistencia na necessidade de seguir Jesus 

carregando a propria cruz, poderia ser de particular atualidade numa comunidade abalada 

pela perseguic;ao de Nero. Por outro !ado, visto a rufna do Templo anunciada em Marcos 

sem nenhuma alusao clara ao modo como se efetuaram esses acontecimentos em 70 (ao 

contrario de Mt 22,7 e Lc 21,20), nada impede que se date a composic;ao do segundo 

evangelho entre 65 e 70. 

A relac;ao do livro com o ensinamento de Pedro e mais diffcil de determinar. A 

expressao de Papias "intbprete de Pedro", nao e clara. Contudo, mais do que OS 

pormenores descritivos e a feic;ao de testemunha ocular, o Iugar nele ocupado por Pedro 

testemunha em favor de uma tradic;ao petrina. 

Estranhamente Marcos ja foi elogiado como urn excelente narrador. Os tradutores 

da TEB, comentam: 

"Se o seu vocabulario e pobre (exceto quando fula de coisas concretas e das reai?Jes provocadas por 

Jesus), as suas frases mal concatenadas, seus verbos conjugados sem preocupas:ao com a concordancia de 

tempo, suas pr6prias deficiencias contribuem para dar vida a uma narrativa muito prOxima do estilo oral. 

Contudo, par sob o pormenor 'colhido ao vivo', vislumbra-se muitas vezes a trama de urn esquematismo que 

trai elementos j3. tradicionais ou modelados para o uso das comunidades. Quando o narrador faz reviver a 
cena, nao apresenta o relata singelo de uma testemunha ocular. Alias, a ausencia de qualquer seqiH!ncia 

cronol6gica., por elementar que seja, a indiferen~a pela psicologia dos personagens, a imagem estereotipada da 

multidOO impedem que se leia este evangelho como uma simples vida de Jesus. Mas, sem visos de literatura, 

Marcos prima por sugerir o retrato vivo de urn homem que, com suas reay6es imprevisfveis, sua compaixao, 

ou rudeza, com a surpresa que causa e com a determina~ao de sua palavra, contradiz as imagens pr6-
fabricadas."38 

A marc a por excel en cia de Marcos e a pergunta: "quem e esse homem?" 

Marcos e para os pesquisadores o primeiro exemplo conhecido do genero literano 

chamado evangelho. No uso cotidiano da Igreja, ele foi muitas vezes preterido em favor das 

sfnteses posteriores e mais amplas de Mateus e Lucas. Ele voltou a ser valorizado pelos 

38 TEB, p. 1921. 



64 

estudos literanos e hist6ricos dos seculos XIX e XX. Hoje, os pesquisadores nao pensam 

mais em elaborar uma biografia de Jesus baseada unicamente nas seqiiencias de Marcos. 

Todavia, a sua rudeza, a ausencia de afet~ao, a abundancia de sernitismos, o carater 

elementar da reflexao teol6gica revelaram urn estagio antigo dos materiais utilizados. Os 

personagens e os lugares nomeados provem de tradi<;oes arcaicas. Os ensinamentos de 

Jesus, a insistencia na proxirnidade do Reino de Deus, as parabolas, as controversias, os 

exorcismos s6 encontram sua posi<;ao hist6rica de origem na vida de Jesus na Palestina. As 

record~oes nao provem diretamente de uma memoria individual, formuladas primeiro em 

vista das necessidades da preg~ao, da catequese, da polernica ou da liturgia das igrejas, 

elas tern suas rafzes no testemunho dos primeiros discfpulos. 

0 merito de Marcos consiste em te-las fixado no momenta em que a vida das igrejas 

disseminadas fora da Palestina e a reflexao teol6gica ati<;ada pelo choque de culturas 

estrangeiras estavam sujeitas a perder o contato com as origens do Evangelho. "Afinal, 

quem e este homem ?" A tal pergunta Marcos traz a resposta dos primeiros seguidores de 

Jesus, mas a sua grande mensagem e a busca do engajamento do homem no Reina de Deus 
• 39 

que se anunc1a . 

0 Evangelho Segundo Lucas 

0 autor do Evangelho de Lucas e o unico entre todos os outros que pretende no seu 

pr6logo fazer uma narrativa "em ordem" dos acontecimentos da vida de Jesus. 0 seu texto 

inicia-se como numerosos textos gregos da epoca, com urn pr6Iogo onde se anuncia as 

inten.;:oes. Desde os tempos mais antigos este Evangelho e atribufdo a Lucas, juntamente 

com os Atos dos Ap6stolos, a pesquisa moderna apenas confirmou essa perspectiva. 

Estilisticamente o texto e de urn mesmo autor. Os dais textos sao mais ou menos urn 

"con junto" pais no Evangelho ele sublinha a subida de Jesus ate Jerusalem onde todos os 

acontecimentos levam ao evento da crucifixao e depois a Ressurreic;ao, nos Atos dos 

Ap6stolos e a partir do evento pascal que se iniciam as ~oes da Igreja. 0 apice da sua 

prega<;ao sao os eventos ocorridos durante a Pascoa. 

Lucas deseja se apresentar a maneira de urn historiador da epoca, ele chega a seguir 

os metodos dos historiadores de seu tempo, no entanto, o que ele quer apresentar e uma 

39 
TEB, 1922. 
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hist6ria sagrada e cujos eventos por si s6 superam a hist6ria. 0 seu principal prop6sito e 

mostrar a significac;ao dos acontecimentos para a fe: uma fe iluminada pelo evento da 

Pascoa e pela vida da Igreja. Este livro, apesar de pretender-se "historiognifico" e urn 

Evangelho, ou seja, narra eventos e interpretac;oes que se destin am a Jevar a fe. 

Este texto apresenta o mesmo esquema geral de Mateus e de Marcos: uma 

introduc;ao, a pregac;ao de Jesus na Galileia, a sua subida a Jerusalem, o cumprimento final 

de sua missao naquela cidade, atraves da Paixao e da Ressurreic;ao. Sua primeira parte 

comporta as chamadas "narrac;6es da infil.ncia'' onde ele tern o cuidado de fazer urn 

paralelismo entre Joao Batista e Jesus Cristo, colocando o primeiro sempre subordinado ao 

segundo. 0 outro dado irnportante e que nesta parte ele tambem ja apresenta uma boa 

elaborac;ao Cristol6gica, pois ali ele ja anuncia Jesus como concebido pelo Espfrito Santo, 

Filho de Deus, Salvadore Cristo, Senhor, salvar;tio de Deus e luzpara os pagtios e gentios. 

A data de composic;ao do Evangelho de Lucas e fixada pelos pesquisadores tendo 

em vista a rufna de Jerusalem e sobretudo a maneira como esse acontecimento nao aparece 

vinculado a perspectiva escatol6gica, como fazem Mateus e Marcos, o que pressup6e uma 

e!aborac;ao bastante posterior do evento. Parece que Lucas conbeceu o cerco e a rufna da 

cidade, tais como foram feitos pelas legi6es de Tito no ano 70. 0 Evangelho seria, portanto, 

posterior a essa data Os criticos atuais situam muitas vezes a sua redac;ao por volta dos 

anos 80 ou 90. Embora o livro seja enderec;ado a Te6filo, na verdade, ele parece se dirigir a 

crista.os de cultura grega, os indicios para tanto sao a sua preocupac;ao com a geografia da 

Palestina, os costumes judaicos sempre explicados e a sua profunda insistencia na realidade 

da corporal da Ressurreic;ao, fato de diffcil admissao para os gregos. 0 proprio autor tern 

sido dado como de cultura helenistica devido a forma como comp6e o texto e expoe as suas 

preocupac;oes ja citadas acima. 

Uma tradic;ao cu ja mais antiga testemunha e Irineu, no fim do sec. II, o identificou 

como medico Lucas, mencionado por Paulo em Cl4,14; Fm 24; 2Tm 4,11. Quanto a sua 

rela¢o com Paulo os Atos dos Ap6stolos nao oferecem mais do que alguns termos, que nao 

ajudam de forma suficiente para estabelecer o seu papel naquela comunidade.<0 

40 TEB, !965. 
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0 Evangelho Segundo Joiio 

0 Evangelho de Joao e entre todos os outros o mrus complexo. E, sem duvida 

nenhuma a estrutura mais bern acabada no quesito teologia. Ele e o que contem o material 

mais "homogeneizado". 0 autor tern conhecimento dos fatos e conduz a sua interpret<J\'iiO 

de forma mais completa do que os outros. Talvez, por essa razao, Joao sempre gozou de 

muita considera<;:ao dentro da Igreja. No entanto, para a critica liteniria e para os 

pesquisadores ele encerra diversas incognitas: "Niio e fdcil esmiur;:ar o plano adotado pelo 

autor. Por certo, os epis6dios siio, na maioria, nitidamente circunscritos, mas niio se 

percebem claramente os criterios em fun<;iio dos quais estes epis6dios foram 

organizados. "41 

Diante da complexidade de teorias relativas a estrutura<;:ao e composi<;:ao de Joao o 

comentarista da TEB, conclui, relativamente a formul<J\'iio que ele aceita em seu trabalho: 

"( ... ) Pelo que nos concerne, contentamo-nos em ver no quarto evangelho uma sucessao de epis6dios 

cornpostos sem rigor. mas, no entanto, organizados em funyao de certa evolw;ao do afrontamento de Jesus 

com o "mundo" de uma parte, e, da outra, do custoso progresso dos crentes no conhecimento, primeiro na 
Galileia, depois sobretudo em J erusalem.'"12 

Ao se comparar o Evangelho de Joao com os sin6ticos fica-se impressionado pelas 

diferen<;:as de ordem geografica e cronol6gica: os sin6ticos evocam uma longa estada de 

Jesus na Galileia, seguida de uma caminhada mais ou menos prolongada rumo a Judeia, 

conclufda por uma breve presen<;:a em Jerusalem, Joao, ao contrano, narra freqiientes 

deslocamentos de uma regiao a outra e observa uma presen<;:a de longa dura<;:ao na Judeia, e 

sobretudo em Jerusalem. Ele menciona vanas celebrac;:oes pascais e sugere assim urn 

ministerio de mais de dois anos.
43 

Em sua forma narrativa Joao propoe uma sele<;:ao bastante limitada de 

acontecimentos ou sinais, que sao, em sua maioria, longamente elucidados em col6quios ou 

discursos, desta maneira ele consegue atingir em certos mementos uma grande intensidade 

dramatica. Tendo isto em vista, trunhem se pode dizer que Joao nao e sintetico em sua 

narrativa, ele estende-se bern mais em comentfuios do que os outros autores. Talvez o que 

mais singularize este au tore a escolha e a originalidade do material empregado. Ao mesmo 
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tempo, que evoca varios acontecimentos narrados nos sin6ticos ele tambem deixa de !ado 

importantes fatos neles narrados, como: a tentac;;ao, a transfigurac;;ao, a instituic;;ao da 

Eucaristia, a agonia no Getsemani, numerosos milagres e mesmo ensinamentos ( o sermao 

da montanha, a maioria das parabolas e ate o discurso escatol6gico ).44 

Ao organizar-se por temas Joao prefere falar de vida e de vida etema. Ele gosta dos 

temas: mundo, luz-trevas, verdade-mentira, gloria de Deus-gl6ria que vern dos homens. Se 

faltam no quarto evangelho elementos da tradic;;ao sin6tica, em compensac;;ao, nele se 

encontram dados novos: o sinal de Cana (2,1-11), a conversa com Nicodemos (3,1-11), o 

dialogo com a samaritana (4,5-42), a ressurreic;;ao de Lazaro e suas conseqiiencias (11, I-

57), o lava-pes (13, 1-19) e diversas indicac;;5es na narrativa da Paixao e da Ressurreic;;ao. 

Tendo isto em mente os pesquisadores ficam divididos quando pensam se Joao possui 

materiais de uma tradic;;ao independente dos outros evangelhos, e ao se perguntarem ate que 

ponto ele conhecia os sin6ticos nao chegam exatamente a uma conclusao negativa: 

''Em todo caso, pode-se afrrmar que Joa.o sup6e, em seus destinatarios, o conhecimento das grandes 
trad.i<;:Qes sin6ticas. Joao se aplica a reelaborar essas tradi\=5es, fazendo-o com muito mais seguranc;a e 

liberdade que seus antecessores. Para ele, a fidelidade consiste em captar e exprimir em profimdidade o 
alcance dos acontecimentos da salvac;ao que se opera em Jesus: uma fidelidade, por assim dizer, criadora.'A5 

Relativamente as influencias recebidas pelo au tor os estudiosos tendem a localiza-lo 

na Asia Menor, provavelmente em Efeso mesmo onde diz a tradic;;iio que ele tenha sido 

composto. A quantidade de influencias perceptfveis neste texto mostra que ele foi 

composto, provavelmente por urn judeu da diaspora, que alem de ser judeu possufa urn 

grande transito entre as vanas doutrinas helenfsticas e judaicas que conviviam e circulavam 

em grandes centros ao final do seculo L Chegou-se ate mesmo a relacionarem-no com o 

meio gn6stico ja citado anteriormente, com algnma seguranc;;a.'6 0 uso do termo Logos, a 

preocupac;;ao com a Verdade orientaram os pesquisadores para vincularem-no numa 

vertente mais helenistica, diferente dos sin6ticos, mais do que isso, para eles Joao elimina a 

"escatologia" e prepara o terreno para a real formac;;ao da Igreja, num periodo mais tardio 

onde se perdiam as esperano;:as de uma iminente volta de Jesus Cristo a terra. Deve-se 
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chamar a atens:ao para o fato de que a obra parece inacabada, certas suturas sao canhestras, 

certos trechos parecem desprovidos de ligas:ao como contexto (3,13-21. 31-36; 1,15). 

Tudo leva a imaginar que o autor jamais teve a sensas:ao de ter chegado ao termino. 

Poder-se-ia explicar assim a relativa desordem das perfcopes. E provavel que o evangelho, 

tal como o possufmos tenha sido publicado por discipulos do autor, que !he acrescentaram o 

capitulo 21 e, sem duvida, algumas anotac;;oes (assim 4,2 e talvez 4,1; 4,44; 7,39b; 11,2; 

19,35). Quanto a narrativa da mulher adultera (7 ,53-8,11), todos reconhecem que se trata de 

urn trecho de origem desconhecida, inserido posteriormente (mas que pertence, no entanto, 

a Escritura can6nica).
47

Quanto ao autor e a data de composis:ao do quarto evangelho, nao se 

encontra, na propria obra nenhuma indicas:ao precisa. Ta!vez isso seja deliberado ( ... ). 

Contudo, a adis:ao de 21 ,24 nao hesita em identificar o au tor com o "discipulo que Jesus 

amava", aquele que aparece muitas vezes no decurso dos acontecimentos da Pascoa (13,23; 

19,26; 20,2);. Trata-se, sem duvida, desse "outro discipulo" que vfuios textos mencionam 

sem !be dar urn nome (I, 35-39; 18,15). 

A partir do seculo II, as tradic;;oes eclesiasticas o chamam de Joao e comes:am a 

identifica-lo com urn dos filhos de Zebedeu, urn dos Doze. Urn fragmento de uma obra de 

Papias, bispo de Hierapolis, da Frfgia, datado de cerca de 140, da o que pensar: "Eu niio 

hesitarei em fazer figurar entre as interpreta(:i5es as coisas que, a/gum dia, eu aprendi 

muito hem dos antigos, e conservei muito hem na mem6ria, tendo-me certificado de sua 

verdade ... mesmo que chegasse alguem que tivesse seguido os antigos, eu me informava 

dos ditos dos antigos: o que tinham dito Andre, ou Pedro, ou Filipe, ou Tome, ou Tiago, ou 

Joiio, ou Mateus, ou qualquer outro dos discfpulos do Senhor ou o que dizem Aristiiio e 

Joiio, o Antigo, discfpulos do Senhor" (Eusebio, Hist. Eccl., III, 39,3-4). Ele distinguia, 

portanto, urn Joao ap6stolo, urn dos Doze e urn outro Joao, o Antigo, discipulo do Senhor; 

mas nao se trata de escritos, ja que Papias se interessa sobretudo "pela palavra viva e 

durdvef'. No fim do seculo II, Irineu e explicito: "Em seguida, Joiio o discfpulo do Senhor, 

o mesmo que repousou sohre o seu peito, puhlicou tambem um evangelho, durante sua 

estada em Efeso ".'8 

47 
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E consenso entre os pesquisadores que sua reda<;:ao data de fins do seculo I e infcio 

do II entre 100 e 110. Alguns se recusam a dar nome ao au tor, apesar da tradi9ao ter muito 

cedo se fechado em tomo do nome consensual de Joao, vimos que isto nao e certo. 

A respeito da teo!ogia contida no livro, o comentarista da TEB, esclarece: 

"( ... ) ele considera o conjunto da vida de Jesus (sinais e palavras) e da uma grande importllncia ao 
seu desenrolar no tempo ( o tema da ''bora"). :E atraves dos acontecirnentos da vida de Jesus, que culminam 

com a Pasco a, que se opera a manifestas:ao de Deus no meio do mundo (a "gl6ria"): mas esta revela<;ao nao 

se toma urn dado do mundo: ela pOe o mundo em questiio.'
49 

John Meier em seus comentarios sobre os Evangelhos Can6nicos, nao se demora 
muito em Joao, mas acrescenta urn dado de certo interesse: 

"A partir do periodo patristico, os cristaos procuraram concatenar as cronologias dos Sin6pticos e de 

Joilo, para criar uma 'harmonia dos Evangelhos', porem qualquer combinas;ao deste tipo continua altamente 
especulativa e ignora completamente a natureza das fontes. Assim, se cada Evangelho nao apresenta uma 

precisa ordem crono16gica hist6rica. mas urn esquema teol6gico artificial, a reuniao dos quatro apenas 

produzini urn amontoado confuse de esquemas teol6gicos, e nao a ordem cronol6gica que, de qualquer forma, 

nenhum deles possui."50 

A questao da "harmoniza9ao" entre os textos e bastante antiga, como ji vimos, o 

interesse aqui esti em lembrar que Eames Tatum, pesquisador ji citado, tambem assume 

essa posi9ao quando deseja analisar os diversos Filmes de Cristo. Ele preocupa-se, 

sobretudo, em encontrar as passagens utilizadas e, de certa forma, o que ele apresenta e 

uma "colcha de retalhos", e a conclusao sempre fica no nivel: "foi feito de retalhos ou de 

urn pano s6". Como podemos perceber, a cada momento, fica cada vez mais diffcil pensar 

numa pura utiliza<;:lio textual dos evangelhos nos filmes. 

Os Livros Apocrifos 

Outra fonte importante de fatos da vida de Cristo sao os Ap6crifos, que a sua 

maneira tambem deixaram tra<;:os na elabofa9ao de vanos filmes de Cristo. Os Ap6crifos 

sao, em geral, contemporiineos dos escritos biblicos, ou pouco posteriores, datando dos 

ultimos seculos a.c. ou dos primeiros seculos da era crista. Tratam-se de escritos oriundos 

de diversas regi6es, redigidos em vanos idiomas, e que sobreviveram como c6pias na maior 

parte das vezes. Estes livros, paralelos aos can6nicos e que a eles se assemelham pelos 

tftulos e pelos autores a quem sao atribufdos, receberam o nome de "ap6crifos". 

49 TEE, p. 2043. 
50 Meier, p. 51-52. 
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Ap6crifo e uma palavra grega (ap6cryphos) que significa escondido, secreto, oculto. 

Eles receberam este nome porque nao eram de uso publico, isto e, nao eram usados 

oficialmente na liturgia e no ensino da Igreja. Durante muito tempo eles tambem nao eram 

de facil acesso nem para pesquisadores. Os vanos achados arqueo!6gicos, as descobertas de 

fragmentos, os textos encontrados em antigas bibliotecas, possibilitaram que o estudo dos 

Ap6crifos ganhasse novo vigor. 0 seu interesse data da crescente necessidade de novas 

fontes para a pesquisa do Jesus hist6rico, revitalizada na segunda metade do seculo XX. 

Quando normalmente se fala em Ap6crifos deve-se lembrar que tambem existem 

aqueles que sao relatives ao Antigo Testamento como, p.ex.: 0 Livro de Henoc, Os Salmos 

de Salomao. Estes livros nao eram lidos nas sinagogas e nem vieram a participar do 

conjunto do canone judaico e nem do crist1io.51 Assim como os Ap6crifos do novo 

Testamento ajudam a estudar a vida das comunidades de onde eles se originaram. Os textos 

Ap6crifos do Novo Testamento sao em numero bastante grande, abaixo listo os principais, 

que podem ser divididos ao menos em quatro grupos: 

Evangelhos 

• Evangelho Segrmdo os Hebreus (restam fragmentos) 

• Evangelho dos Ebionitas ou dos Doze Ap6stolos. (de origem heretica Meados do 

sec. Il d.c.) 

• Evangelho Segundo OS Egfpcios (meados do sec. Il d.c. de inspirac;ao gn6stica) 

• Evangelho de Pedro (meados do sec. Il d.c. de tendencia docetista) 

• Evangelhos de: Mateus- Filipe- Tome- Andre- Bartolomeu- Bamabe. (do 2°. e 

3°. sec. d.c. de fundo heretico) 

• Proto-evangelho de Tiago (sec. II d.c.) 

Atos 

• Atos de Joao Entre !50 e 180 d.c. 

• Atos de Paulo Entre 160 e 170 d.c. 

• Atos de Pedro Fim do 2°. sec. d.c. 

• Atos de Tome 3°. ou 4°. sec. d.c. de origem Sfria. 

51 Lincoln, p.ll 
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Eplstolas 

• Terceira Epistola aos Corintios 2°. sec. d.c. ( pag. 16) 

• Epfstola aos Laodicenses Fim do 2°. sec. d.c. 

• Carta dos Ap6stolos cerca de 180 d.c. 

• Correspondencia entre Seneca e Sao Paulo 4°. sec. d.c. 

Apocalipses 

• Apocalipse de Pedro Meados do sec. II d.c. 

• Apocalipse de Paulo 380d.c. 

• Sibila Crista 3°.sec. em diante. 

Para a pesquisa hist6rica (ate mesmo para a pratica de urn roteiro cinematogratico) 

estes textos possuem urn valor bastante desigual entre si. E necessano, portanto, ao 

interessado verificar nm por urn percebendo suas caracteristicas e especificidades. 

Podemos, no entanto, fazer uma visao geral sobre seus pontos mais importantes, no que 

tange a doutrina da Igreja, assim se tornam visfveis seus "meritos" e demeritos". 

Apesar de nao serem aceitos oficialmente pela Igreja Cat61ica muitos dos fatos 

narrados nos Ap6crifos cairam, ja ha muitos seculos, no gosto popular e sao eles a seu 

modo parte da "tradic;;ao". Nas narrativas surgem ideias teol6gicas fundamentais. Embora 

nem sempre claramente enunciadas, elas refletem as convicc;;oes daquela epoca e contem 

elementos da fe crista. Assim a divindade de Cristo e a Virgindade de Maria (nos ap6crifos 

da infilncia); a descida de Cristo aos infernos (nos evangelhos sobre paixao-morte

ressurreic;;ao ), a Assunc;:ao de Maria (nos ap6crifos sobre a dorrnic;;ao = morte de Maria). Ao 

!ado dos ensinamentos ortodoxos, aparecem, ao mesmo tempo, divergencias doutrinanas 

que caracterizaram as principais seitas e heresias52
• 

Alguns dos ap6crifos, principalmente os mais antigos, nos transmitiram bastantes 

pormenores, que se perpetuaram na liturgia e na arte. Assim os nomes dos pais de Maria, 

Joaquim e Ana; a apresentac;;ao de Maria no templo; a morte de Maria, tendo os ap6stolos 

em torno do leito; o nascimento de Jesus nurna grnta e a presen\(a do boi e do jumento; o 

nome dos tres reis magos; o nome de Longino, o soldado romano que traspassou o !ado de 

52 
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Jesus com a lanc;:a; a hist6ria de Veronica e do seu veu, etc.53 Tiveram por isso especial 

estima e foram de grande influencia entre os primeiros cristiios. E a sua influencia ainda 

pode ser sentida, principalmente agora que o seu conteudo e cada vez mais divulgado. 

Tanto Lincoln, quanto Meier, sao unanimes quanto as dificuldades relativas aos 

Ap6crifos: "Muitos ap6crifos contem passagens eivadas de fantasias e lendas 

inverossimeis; Outros, em grande numero, estao infiltrados de principios err6neos 

decorrentes de heresias que surgiram nos primeiros seculos. "54 

Para Meier: "Basta ler toda a coler;ao-padrao de Edgar Hennecke e Wilhelm 

Schneemelcher, para ver que em muitos casas temos a nossa frente um monte de entulho, 

produzido em grande parte pekz imaginar;ao piedosa ou fantdstica de alguns cristaos do 

seculo II. "55 

Meier ainda cita os "evangelhos da infancia", especialmente o Protevangelium 

Jacobi e o Evangelho da lnfancia de Tome, como exemplos daquilo que eles chamam de 

fantasias piedosas. 0 primeiro e uma mix6rdia, das hist6rias de infancia, encontradas em 

Mateus e Lucas, com uma boa dose de folclore novelistico que demonstra uma total 

ignorancia das pr6prias instituic;:oes judaicas que pretendem descrever. Por exemplo, 

Zacarias, pai de Joao Batista, e assassinado por oficiais do Rei Herodes, seu sangue congela 

no altar do templo e outros sacerdotes sao avisados do crime por uma voz celestial. Depois, 

o ja velho Simeao (Lucas 2:25) e escolhido por sorteio para ocupar o seu Iugar. Este livro e 

uma das maiores fontes posteriores de contos da infancia e de lendas subseqiientes sobre a 

Virgem Maria. Ainda assim, e urn livro profetico no sentido de prenunciar o que iria 

acontecer as narrativas da Infancia, de Mateus e Lucas, quando estas se fundiram na 

memoria e na imaginac;:ao dos cristiios. "E a fusao e confusao continuam a determinar a 

forma como a maioria dos cristaos, mesmo hoje em dia, faria o relata espontaneo das 

narrativas de lnfancia - apesar das lir;oes de catecismo, da leitura liturgica e de trabalhos 

. z· d , 56 especza zza os . 
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0 mesmo pode ser dito do Evangelho da Jnfdncia de Tome, que mostra Jesus como 

urn menino voluntarioso que furiosamente faz cair morta uma crianc;:a que corria em sua 

direyao. Nele encontra-se a descric;:ao de urn "sinistro" possuidor de superpoderes, afmal 

tratava-se da ideia de que Jesus era Deus, e simplesmente descreveram-no como uma 

crianc;:a que poderia fazer o que bern entendesse. Se este tipo de texto e de pouca valia para 

os pesquisadores, ao menos servem para Iembrar que muito do material ap6crifo provem 

dos meios cristiios "plebeus" e niio-cultos, que niio representam nem primitivas tradic;:oes 

confi:iveis, nem teologia e!evada, mas apenas curiosidade, a fascinac;:ao pelo bizarro e pelo 

milagroso (para niio dizer magico) e urn mero desejo de entretenimento "religioso"57
• 

Estes dois evangelhos da infancia tern a seu favor o fato de terem chegado a nos 

relativamente intactos. Infelizmente, o mesmo nao se pode dizer de muito outros 

evangelhos primitivos que sao conhecidos apenas atraves de fragmentos ou citac;:oes dos 

Padres da igreja. 0 problema e especialmente diffcil no caso dos chamados "evange!hos 

judaico-cristiios", tais como o Evangelho dos Nazarenos, o Evangelho dos Ebionitas e o 

Evangelho dos Hebreus. Exceto por alguns fragmentos esparsos, dependemos totalmente 

das afirmac;:oes e citac;:Oes dos padres da Igreja, freqiientemente contradit6rias. Para 

completar a confusao, os padres da Igreja nao se referiam aos diferentes evangelhos da 

mesma forma, por isso nao podemos nem ter certeza de quantos evangelhos judaico

cristiios existiam e a qual evangelho determinado fragmento pertence exatamente. Pior 

ainda, embora tenham sido escritos no seculo II, a maioria dos fragmentos que temos vern 

dos padres da igreja do seculo IV (Eusebio, Jeronimo, Epiflinio) ou depois. 

A maior quantidade de material e proporcionada pelo Evangelho dos Nazarenos, 

que em linhas gerais se aproxima bastante do Evangelho de Mateus, podendo mesmo ser 

uma traduc;:ao secund:iria e "criativa" deste para o aramaico. As expansoes sobre o texto de 

Mateus em geral seguem uma linha moralizadora e de criac;:ao de Iendas. Apenas sete 

fragmentos restaram do Evangelho dos Ebionitas, escrito em grego, aparentemente com o 

conhecimento dos tres Evangelhos Sin6pticos, e que ref!ete as posic;:6es teol6gicas 

particulares da seita judaico-cristii denominada ebionita. Para os ebionitas Jesus nao era 

Deus, mas o fie! cumpridor da Lei, o Messias esperado. 

57 Meier, p. 119 
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0 nome provem da palavra hebraica 'ebyon' que significa pobre. E o termo que 

aparece na primeira Bem-Aventuram;a: "Felizes os pobres em espirito ... ". Consideravam-se 

como fieis praticantes das bem-aventuran<;as.58 Sete fragmentos tambem e tudo que restou 

do Evangelho dos Hebreus, urn evangelho grego que real.;:a a figura de Tiago, o irmao do 

Senhor, a ponto de contradizer o que o Novo Testamento diz sobre ele. Destinado aos 

judeus de expressao grega, este evangelho desenvolve motivos mito16gicos ja presentes nos 

Sin6pticos e, por vezes, assume carater gn6stico. 0 Gnosticismo foi uma das principais 

correntes do cristianismo primitive que se revestia dos mais diversos aspectos, assumindo 

diferentes vertentes conforme a localidade onde se desenvolvia; o Gnosticismo foi, 

sobretudo, uma tentativa de associa<;ao do cristianismo com ideias da filosofia grega pelos 

meios cultos da epoca, que aceitaram o cristianismo. Em razao desta fusao entre 

cristianismo e pensamento filos6fico o Gnosticismo se desejava Gnose o mais profunda 

conhecimento de Deus, do mal, e da salvac;ao. A perfeic;ao consistiria na fusao da alma com 

a divindade. Outra forma de heresia, assim reconhecida pela Igreja, e encontrada facilmente 

nos diversos Ap6crifos, era o Docetismo, nome derivado da palavra grega (d6kesis) que 

significa aparencia. A encama<;ao de Cristo teria sido s6 aparente, porque a materia e urn 

mal absolute. Jesus, sendo Deus, nao podia padecer, nem morrer. 

Os Agrafos ou Agrapha 

Os agrafos distinguem-se dos ap6crifos. Sao palavras ou frases avulsas, proferidas 

por Jesus Cristo e que nao se encontram nos Evangelhos Canonicos, mas foram 

conservadas em outros livros do Novo Testamento e sobretudo em outras fontes, como os 

escritos dos Pais da Igreja, em manuscritos arabes, etc. Agrafo e expressao grega 

(Agraphos) que significa "nao escrito"59
. Para o nosso trabalho eles possuem uma 

importancia muito relativa, pois se tratam apenas de palavras de Jesus. A possibilidade de 

se "construir" coincidencias num roteiro, constanternente dominado por frases curtas e 

eivadas pela tradic;ao, e bastante grande. Alem do mais nao sao conhecidos Agrafos de real 

importancia, ou seja, que realmente digam alguma coisa diferente daquilo que e encontrado 

nos Evangelhos Canonicos. Sobre os Agrafos, John Meier observa: 

58 
Lincoln, p. 19 

59 
Lincoln, p.ll. 
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"0 leiter nao precisa ter grande conhecimento de &abe ou dos evangelhos ap6crifos para perceber 

que a maior parte deste material apesar do seu interesse hist6rico para o estudo da figura de Jesus atraves dos 

tempos, provavelmente nada tern a ver com a procura pelo Jesus hist6rico - com o que Jeremias esta de 

acordo: '0 grosso do material [o corpo das agrapha] e lendano e traz a nitida marca da falsifica9ao. ( ... )a 
quantidade de material que tern utilidade para o historiador e incrivelmente pequena'. A maior parte pode ser 
prontamente rejeitada como inveny5es ou modifica<;Qes tendencies as das palavras de Jesus; crias:Qes lendarias 

recheadas de fantasias tipo conto de fadas; transferencia, acidental ou deliberada, para Jesus de palavras que 
na realidade sao de outras pessoas ou fontes.; adapta96es secundarias de suas verdadeiras palavras; 

transfonnac;Oes de passagens narrativas dos Evangelhos Can6nicos em ditos de Jesus, ou conex6es fabricadas 
para vincular as palavras autenticas de Jesus. "60 

0 Material de Nag Hammadi e Qunram 

A arqueologia do seculo XX tern cooperado significativamente para o conhecimento 

do "Jesus Hist6rico". Dois achados ao acaso, ode Nag Hammadi em 1945 eo de Qunram 

em 194 7, levaram a uma grande efervescencia das pesquisas. 0 caso dos manuscritos do 

mar Morto (Qunram) e bern conhecido, depois de decadas de tradu~iio e disputas 

academicas eles foram aos poucos sendo publicados e apenas recentemente se chegou a 

conclusiio dos trabalhos. Tratava-se da biblioteca da comunidade dos Essenios, seita 

judaica que praticava ritos de pureza no deserto, onde tambem uma parte da seita vi via em 

comunidade. Eram vegetarianos, anti-romanos, anti-saduceus (Lideres do Templo ), e 

alguns ritos praticados parecia vincula-los a Joiio Batista e algnns ate mesmo quiseram 

encontrar referencias a Jesus nos escritos, todos anteriores ao seculo 1.61 

Em alguns textos encontrados contava-se a hist6ria do fundador da ordem, o 

"Mestre de Justi~a", que sofreu persegui~iio e acabou sendo morto pelos chefes dos 

"'M6ier,p.ll7 
61 Sobre Qunram, John Moier, relata: "A descoberta dos pergaminhos de Qumran (ou do Mar Morto), em 
1947, desencadeou uma enxurrada de teorias e especula¢es a respeito da conexao entre essa seitajudia quase 

monistica e Jesus e/ou o cristianismo primitive. Na realidade, os achados de Qumran foram muito mais 

importantes por seu impacto no estudo do texto hebraico da Biblia e de grupos sectarios a epoc do Segundo 
Temple, e tambem do desenvolvimento do pensamento apocalfptico e gnosticista na antiga Palestina. Em 

verdade, forarn detectados paralelos fascinantes com os Evangelhos Sin6pticos, com as epistolas de Paulo, 
com a Epistola aos hebreus e com o Apocalipse de Joao - embora o exagero de alguns partidanos da 
populariza9iio tenha levado os pesquisadores a denunciar uma certa "paralelomania". Urn grupo de judeus 
ascetico, praticarnente de ritos de purifica<;iio no deserto da Judeia, junto a parte meridional do Rio Jordao, 
naturalmente evocou a figura de Joao Batista, levando alguns estudiosos a sugerir que Joao fo~ pelo menos 

por algum tempo, membro da seita 
Seja como for ( e nao ha como verificar tal afrrma9ao ), nao existe indica<;iio de que Jesus tenha tido 

contato direto com a comunidade de Qumran, em qualquer tempo. Ele nao e mencionado nos documentos 

enrontrados em Qumran, ou prOximo a ele, e sua atitude independente com relayao a interpretaC(OO estrita da 

Lei Mosaica e a prOpria antftese dos rigorosos membros da seita de Qumran, que ronsideravam ate os 

fariseus muito indulgentes. Tudo is so nao evitou que alguns pesquisadores imaginosos vissem Jesus e Joao 

Batista em certos textos de Qumran, o que apenas mostra que a fantasia intelectual nao conhece limites." pp. 

99-100. 
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sacerdotes de Jerusalem, nos escritos da seita ele ascendeu aos ceus e deveria voltar no fim 

dos tempos. Os Essenios, diferentemente dos outros judeus esperavam, alem do Mestre de 

Justi\'a, por dais Messias, urn da Paz (Messias de Ariio) e outre da Guerra (Messias de 

Israel); o da Paz teria as fun<;6es de altfssimo sacerdote de Deus e viria para pregar o amor 

a todos os homens, e o segundo teria a fun\'ao de lfder politico e militar, que libertaria a 

terra de Israel das maos de seus inimigos.62 

Ja a descoberta de Nag Hammadi, trouxe muito mais material para a pesquisa 

relativa a vida de Jesus. Em 1945, urn campones da aldeia de Nag Harnmadi, no Egito 

Superior (perto da antiga Khenobosquia ou Khenobosquion), descobriu os restos de uma 

antiga biblioteca copta. Ele encontrou 12 cOdices (= livros) e mais oito folhas de urn 

decimo terceiro, escritos no seculo IV d.c .. Os cOdices, por sua vez, compreendiam 52 

tratados; com a elimin~ao das c6pias em duplicata, este numero se reduz a 45 tftulos 

independentes. 0 achado era uma verdadeira "biblioteca", pois os codices abrangem tudo, 

desde urn fragmento de A Republica, de Platao, passando por obras pagas de cunho moral, 

como as Sentenr;:as de Sexto, bern como trabalhos pagaos ou judaicos com diferentes graus 

de influencia gn6stica, ate escritos cristaos que tambem refletem uma variedade de vis6es 

gn6sticas. 

Aqui novamente encontraremos o problema da forma, do genera literano. Na 

verdade, mesmo uma obra tao importante do gnosticismo cristae, como o Evangelho da 

Verdade, nao passa de urn tratado teol6gico ou homilia completamente diferente da forma 

narrativa dos quatro Evangelhos Can6nicos. Sabre este assunto, Meier, esclarece: 

"Alguns desses tratados, ditos evangelhos (como o Evangelho de Felipe), realmente contem palavras 

ou atos de Jesus, alguns com equiva1entes nos Evangelhos CanOnicos, outros nao. No caso do Evangelho de 

Felipe, essas palavras e atos estao dispersos ao longo de urn documento desconexo, que parece ter como 

objetivo principal a instru¢o sobre os sacramentos cristae gn6sticos. 0 material sabre Jesus par vezes esta 

no nfvel dos evangelhos ap6crifos fantasioso abordados anteriormente.Por exemplo, Jesus vai as tinturarias de 

Levi, apanha 72 cores diferentes e as despeja no tanque; a mistura de todas resulta na cor branca (Gos. Phil. 
63, 25-30). eis algo ainda mais bizarro, Jose, o carpinteiro, cultiva uma arvore da qual ele faz a cruz onde 
mais tarde Jesus seria pregado (Ghos. Phil. 73, 8-15). Esse material e mais para A Ultima Tentao;ao de Cristo, 
nao para 0 Jesus hist6rico."63 

Em meio as varias descobertas surgiu o surpreendente Evangelho de Tome, do qual 

ja se conhecia alguns fragmentos, encontrados em Oxyrinchus, em 1906, e tambem atraves 

62 Ambrogio Donini, Hist6ria do Cristianismo, p. 40 
63 Meier, p.128 
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de cit~6es dos Padres da Igreja. Trata-se, sobretudo, de uma cole~ao de 114 Logia, ou seja 

"ditos" de Jesus, nao se constitui numa narrativa como os outros evangelhos, nao apresenta 

uma estrutura de composi<;ao coesa, a maior parte do material e interligada pela repeti<;ao 

de palavras ou motivos-chave, ou por grupos de material semelhante (proverbios, 

parabolas, profecias e normas comunais). Desde a sua primeira public~ao em 1959, os 

pesquisadores estavam profundamente divididos a respeito da sua natureza e das suas 

fontes, mas hoje ja tern uma tendencia de classifica-lo entre os escritos Gn6sticos, o que 

evidentemente nao tira o seu valor, uma vez que se trata de uma c6pia das mais antigas, ele 

ultrapassa are mesmo os Evangelhos Can6nicos, no que respeita a idade da c6pia 

resgatada
64

• 

Fllivio Josefo e outros escritores judeos 

Uma das fontes hist6ricas mais irnportantes usadas para a elabora<;ao, se nao da 

irnagem de Cristo no Cinema, ao menos para a construc;:ao dos cenanos e uma 

contextualizac;:ao hist6rica adequada, sao os escritos do historiador judeu Flavio Josefo. A 

respeito da existencia de Jesus ele e a primeira e mais irnportante "testemunha", era 

aristocrata, politico, militar, ap6stata e historiador, chamava-se Jose Ben Matthias (37/38 

A.D. - ap6s 100 A.D.). Ficou conhecido como Flavio Josefo nome tornado de seus 

patronos, os irnperadores Flavianos (Vespasiano e seus filhos Tito e Domiciano ), escreveu 

duas grandes obras: A Guerra dos Judeus, iniciada nos anos imediatamente seguintes a 

queda de Jerusalem, em 70 A.D., e Antiguidades Judaicas, muito mais extensa, escrita em 

tomo de 93-94. Ambos os livros, pelo menos em algumas vers6es contem passagens que 

mencionam Jesus. 0 problema e que no minimo urn desses trechos e com certeza uma 

produc;:ao crista posterior. Ap6s uma longa analise, John Meier considera uma delas como 

sendo verdadeira, no que tambem concorda com a opiniao de Charlesworth, em seu livro 

Jesus Dentro do Judaismo: 

"Mais dificeis de julgar sao duas referencias a Jesus em antiguidades Judaicas. A passagem mais 

curta - e menos discutida - ocorre num contexte em que Josefo acaba de descrever a morte do procurador 

Festo e a nomea<;iio de Albino como seu sucessor (62 A.D.). Quando Albino ainda estava a caminho da 
Palestina, o sumo sacerdote Hananias, o Jovem, convoca o Sanedrim sem o consentimento do procurador e 

condena a morte alguns inimigos seus. 0 trecho fundamental (Ant. 20.9 .1 pan\grafo 200) diz: "Sendo portanto 
este tipo de pessoa [ isto e, urn saduceu desalmado], Hananias, pensando ter uma oportunidade favoravel, pois 

que Festo havia morrido e Albino ainda estava a caminho, convocou uma assembl6ia [literalmente, 

64 Meier, p .128-129 
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"sanedrim'] de juizes e colocou diante dela o irmao de Jesus que e cognominado Messias, de nome Tiago, e 
alguns outros. Acusou-os de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados.''65 

Para Meier essa passagem e possivelmente verdadeira, tendo em vista que ela nao se 

refere a Jesus nem a Tiago e sim a Hananias, argumenta que Jesus e tao secundfuio aqui 

que serviu apenas para diferenciar Tiago de outros Tiagos, uma vez que o nome 

Tiago(Jacob) era muito comum na epoca. 

Em Josefo nao hii nenhum fato mencionado, ele e apenas utilizado para demonstrar 

a historicidade de Jesus e mais nada, nao M narrativas e nem n~5es exceto no texto 

conhecido como a "eslavonica" da Guerra dos Judeus, trata-se, no entanto, de uma fraude 

piedosa dos seculos II e IIL Sabe-se que e uma fraude, pois os originais antigos em grego 

que restaram e em vfuias c6pias nao se encontram os mesmos dizeres. 

Alem de Flavio Josefo, se pode procurar outras citac;:5es sobre Jesus na literatura 

judaica rabfnica. Sobre a existencia de referencias hist6ricas a Jesus nas tradic;:5es rabfnicas 

do Talmude, Mischna e Toseftd, Meier cita uma enormidade de pesquisadores e argumenta 

que elas sao inexistentes (as citac;:5es verdadeiramente hist6ricas). As cita~;5es que existem 

foram feitas em outro contexto, onde o judaismo lutava para sobreviver e muitas vezes 

gerava respostas contra o cristianismo nascente, este e o caso, por exemplo, analisado pelo 

pesquisador Klausner, citado por aquele autor: 

"Por outre lado, Klausner liga Jesus a referencias rabinicas anteriores a uma pessoa chamada ''Ben 

Pandera" ou "Ben Pantere". 0 nome ocorre em conexao com uma hist6ria sabre uma jovem judia que 
manteve rela96es ilicitas cern urn soldado romano de nome Pantera De acordo com o Padre da Igreja 
Origenes (185-254 A.D. aprox.), o polemista pagao do seculo IL Celso, escrevendo por volta de 178 A.D., 
relatou que ouvira urn judeu contar essa hist6ria a respeito de Maria, a mae de Jesus. E portanto provavel, diz 

Klausner, que essa hist6ria fosse corrente entre os judeus do seculo II A.D., tendo sido registrada em alguns 
escritos rabfnicos da epoca. A hist6ria sobre Pantera parece sera referenda polemica, deturpada ou ir6nica as 
Narrativas de lnfiincia, de Mateus e Lucas, onde a virgem (em grego, parthenos) Maria concebe Jesus pelo 
poder do Espirito Santo, independente de seu marido Jose. "66 

De certo, relativamente a critica hist6rica, tem-se que o Jesus que pode vir a ser 

encontrado nessas referencias tern muito pouco do Jesus de Nazare real. No entanto, filmes 

de Cristo importantes como King of Kings (1961), de Nicholas Ray, 0 Messias (!974), de 

Rosselini e Jesus de Nazare (1976), de Zefire!li, utilizaram em seus roteiros e construc;:ao de 

cenfuios as informa~;5es e descric;:5es feitas por Flavio Josefo. Ele foi e continua sendo a 

mais importante fonte de informac;:ao historic a sobre a Pales tina do seculo I. 

65 
Meier, p. 65 

oo Meier, p. 102 
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Os Romances 

A ultima das fontes utilizadas nos roteiros cinematognificos aqui analisadas sao os 

romances. A literatura ocidental foi pr6diga no que diz respeito as Vidas de Cristo e as 

Vidas dos Santos. Acredito nao ser muito produtivo fazer uma longa incursao sabre esse 

terreno, uma vez que nao foram muitos os romances que serviram de base para os roteiros 

de Filmes de Cristo. 

A escolha do diretor em adaptar urn romance com este tema visa, sobretudo, 

facilitar aquila que seria uma ardua tarefa em busca de uma "harmoniz<19ao' entre os 

diversos textos evangelicos. Uma vez que o escritor ja fez suas escolhas e as alinhavou num 

fio narrativo, ao diretor, resta apenas- o que nao e exatamente uma tarefa simples- adaptar 

o romance a tela. Em certo sentido, o resultado final tern sido muito parecido com o dos 

filmes de roteiro original, uma vez que, quase sempre, as escolhas do diretor recaem em 

"imagens" mais ou menos conformes as da tradi~ao. Isso pode ser facilmente percebido no 

Golgotha (1935), de Julien Duvivier, baseado no romance hom6nimo de Joseph Reymond, 

em A Maior Hist6ria de Todos os Tempos (1967), de George Stevens, adaptado do romance 

tambem hom6nimo de Fulton Oustler, alem de ter aproveitado os scripts de uma serie de 

radio, de Henry Denker, que adaptava est6rias da Biblia para esse meio. Outro born 

exemplo seria o Jesus de Nazare (1976), de Zefirelli, adaptado do romance Jesus de Nazare 

do conhecido escritor Antony Burgess. 

Em sua maior parte estes romances deram apenas uma forma as narrativas 

tradicionais dos evangelhos - como percebemos acima nao sao exatamente faceis de serem 

forrnulados enquanto narrativas biognificas -, pouco alteraram ou acrescentaram a imagem 

ja conhecida de Jesus. 0 unico que realmente se constituini num trabalho a parte de analise 

e A Ultima Tentarao de Cristo, livro do escritor grego Nikos Kazantisakis, que ao ser 

adaptado para a tela, por Martin Scorsese, em 1988, tanta polemica causou. 

Apenas neste ultimo filme tomou-se o cuidado de deixar clara logo em sua abertura 

que se tratava da adaplll9ao de urn romance sabre Cristo e nao de urn filme sabre a vida de 

Cristo. Dado a diversidade de abordagens que este filme implantou no tradicional esquema 

da vida de Cristo, no capitulo a ele referente sera feita uma analise mais detalhada da 

adapt<19ao. 
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Em geral, as imagens de Jesus, elaboradas nos romances, sao todas oriundas ou da 

tradir;:ao ou dos textos evangelicos, salvo algumas exce.;:5es, sao a estas fontes que nos 

referiremos com mais freqiiencia, sem, no entanto, ignorar que estes filmes foram baseados 

em romances ou novelas. Da mesma forma tratarei os filmes que tenbam o seu roteiro 

baseados em musicais, como Jesus Cristo Superstar (1972) e Godspell (1972), ambos 

levados a tela depois do sucesso em palcos da Bradway. Novamente e urn tanto quanta 

"indiferente" a comparar;:ao com o texto que os originou, uma vez que os espectadores do 

mundo todo tambem nao tiveram acesso aos espetaculos montados. 

Conclusiio 

Ao terminar este rapido percurso pelas fontes dos roteiros cumpre esclarecer que 

nao foi meu intuito aprofundar em demasia este assunto, uma vez que em cada capitulo, 

conforme as necessidades da analise fflmica retomarei alguns dos textos abordando de 

forma mais detalhada seus aspectos mais interessantes. As outras fontes, como novelas de 

radio, per;:as da Paixao, pinturas, slides de lanterna magica, e a tradir;:ao popular e 

eclesiastica, bern como as inumeras Encfclicas da Igreja Cat61ica serao atendidas da mesma 

forma, conforme forem chamadas a depor sobre a sua influencia nos filmes analisados. 

E importante salientar, que mais do que participar de alguma discussao acadernica 

relativa ao Jesus hist6rico ou ao valor desta ou daquela fonte este curto capitulo veio, em 

primeiro Iugar, para auxiliar o leitor com os termos e discussoes que doravante serao 

citados e utilizados. 

Mas, algumas conclusoes sao ja posslveis de imediato. As fontes dos roteiros dos 

Filmes de Cristo estiio Ionge de ser urn simples caso de adaptar;:ao dos textos evangelicos 

para a tela Mesmo que se far;:a uma exaustiva discussao sobre a estrutura, a forma 

narrativa, a percepr;:ao teol6gica de cada urn dos evangelistas, ainda assim e necessaria 

levar em considerar;:ao todas as outras alternativas citadas, e este e urn trabalho que deve ser 

feito filme a film e. E bastante dificil estabelecer uma regra geral, mais ou menos como quis 

Tatum "harmonizar;:ao" ou escolha de urn unico texto dos evangelhos. Parece que se ha uma 

regra esta e a de urn diaJogo complexo com a cultura ocidental que formou e possibilitou 

iniimeras imagens de Jesus Cristo e isso em diversos nlveis, fossem estes da alta cultura ou 
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da cultura popular. E urn detalhe nada desprezivel perceber que num Filme de Cristo "as 

coisas'' se somam, a quantidade de informa~5es e referencias que estes filmes possuem e 
algo de espantoso. 
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Cap. 02 - Primeiro Cinema a Origem da Constitui~ao de 
uma Narrativa para os Filmes de Cristo 

lntrodufiio 

Neste capitulo pensarei sobre os filmes de Cristo no perfodo do Primeiro cinema. 

Entendo e utilizo o termo Primeiro cinema, da mesma forma que o faz Flavia Cesarino 

Costa: 

''Designaremos como primeiro cinema os filmes e praticas a eles correlatas surgidos no periodo que 

os historiadores costumam localizar, aproximadamente, entre 1894-5 e 1906-8. E a chamada primeira decada 
do cinema. 

Optamos pelo termo primeiro cinema para traduzir o termo em ingles early cinema Sabemos que 

early cinema muitas vezes se refere as duas primeiras decadas do cinema, onde se destaca urn primeiro 

periodo (1895-6 a 1906-8) niio narrative (que vamos trabalhar aqui), e urn segundo periodo (1906-8 a 1913-
15), de crescente narrativiz"9iio. ( ... ) Da mesma maneira, traduziremos early fihns por primeiros fihnes." 67 

Utilizarei a mesma terminologia, fazendo, porem, algumas altera<;Qes nos limites do 

perfodo temporal no que toea os Filmes de Cristo. Meu perfodo de tempo inicia-se em 

1897 com os primeiros filmes de p~a da Paixiio, atinge seu climax em 1913 como filme 

From the Manger To The Cross, e encerra-se em 1921 com o filme A Vida de Nosso 

Senhor Jesus Cristo da Pathe. Urn perfodo novo inaugura-se apenas em 1927, como filme 

The King of Kings de Cecil B. DeMille. Este meu "alongarnento" daquilo que e charnado 

Primeiro Cinema deve-se ao fato de que este genero teve uma evolw;:ao ligeirarnente 

diferente da do restante do cinema 0 desejo dos diversos produtores em niio polemizar 

com vanos segmentos religiosos manteve mais ou menos fixas as caracterfsticas destes 

filmes por tres decadas. Somente com o filme de Cecil B. DeMille inauguraria-se uma 

narrativa totalmente cinematografica68
. 

A primeira dificuldade ao se trabalhar com urn objeto tiio distanciado de n6s no 

tempo como o Primeiro cinema, e no nosso caso os Primeiros Filmes de Cristo, e conseguir 

67 
Flavia Cesarino Costa, 0 Primeiro Cinema, p. 08 

68 Chama de narrativa cinematognifica uma narrativa que utiliza recursos desenvolvidos no e para o cinema, 

como p.ex. campo-contra-campo, cimera subjetiva, travellings, closes, etc., isso nao significa entrar na 

discussao cl<issica sobre se 0 cinema e uma linguagem ou nao, apenas veri:fico e percebo 0 que e caracterfstico 

do cinema, eo que nele surge para depois migrar para outras rnidias. 
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perceber como esses filmes eram olhados naquele momento. Ja se passaram mais de cern 

anos desde a inven<;ao do cinemat6grapho dos irmaos Lumiere e tambem mais de cern anos 

desta constrw;:ao-hist6rico social denominada cinema. Tudo o que pensamos e achamos que 

e cinema ainda nao existia. Entiio meu trabalho e tentar verificar como as primeiras 

imagens de Jesus sao pensadas naquele final do seculo XIX e infcio do XX. Como aquela 

plateia estava informada? E correto chamar essas primeiras tentativas de filme? 

A primeira coisa que devemos perceber em rela<;ao a construqao da imagem de 

Jesus Cristo e que esta imagem pre-existia ao cinema. Num primeiro momento poderiamos 

lembrar-nos das imagens sacras nas igrejas e na arte em geral, alem dos cart5es postais 

vitorianos muito populares no seculo XIX, mas ainda devemos acrescentar a isso tudo as 

imagens projetadas. Desde 1640, quando o abade jesufta Atanasius Kircher inventou urn 

instrumento 6tico chamado Lantern a Magica surgiram rapidamente as projeq5es da Vida de 

Cristo. Charles Musser, historiador americana especialista em Primeiro Cinema, em seu 

artigo Passion and the Passion Play69 esclarece que no sec. XIX muitos slides eram 

projetados ou pintados baseados nas pinturas classicas. Tanto cat6licos quanto protestantes 

utilizavam-nas para a catequese e tambem com fins didaticos. Aliavam normalmente a 

essas proje<;5es palestras, sejam de Conferencistas itinerantes, sejarn prele<;5es religiosas 

que utilizavam as proje<;5es nos cultos. Alem do aspecto estetico, aproximado de pinturas e 

ou desenhos, essas placas utilizadas nas Lanternas Magicas eram pintadas ern cores. Nada 

tendo do que poderia a n6s "modernos" parecer antiquado e envelhecido, como se fossem 

antigas fotografias em preto e branco. 

A estetica das imagens projetadas desde muito cedo havia incorporado a cor. Ja em 

meados do sec. XIX eram projetadas cenas em cores de fotografias pintadas a mao, ou seja, 

com personagens humanos, e nao mais desenhos ou pinturas. Faltava-lhes ainda o 

movimento. Esses slides ja possufarn estrutura de mostrac;:ao que pode ser percebida como 

uma especie de narrativa, eram compostos por blocos de irnagens, como: 0 Nascimento de 

Jesus, A Fuga para 0 Egito, A Visita no Templo, etc. 0 fato de a Vida de Jesus Cristo ser 

previamente conhecida pela assistencia ajudava rnuito no momento de compor uma 

narra-;:ao. 

ffi Charles Musser ''Passions and the Passion Play- Theater, Film, and Religion in America, 1880-1900" in: 

COUV ARES, Francis G .. Movie Censorship and American Culture, p. 46 
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Normalmente os pesquisadores ficam satisfeitos em afmnarem que a audiencia ja 

conhecia previamente a vida de Cristo, no entanto, devemos pensar tambem como esses 

espectadores tinham contato com essa est6ria. Na virada do seculo XIX para o XX havia 

uma imensa popula.;:ao - principalmente das camadas mais baixas - que era analfabeta; e 

nao apenas isto, e urn momento de grandes imigragoes. Parte da populagao de vanos paises, 

principalmente os localizados na America, nao conhecia adequadamente o idioma do novo 

pais onde se encontrava. Outro dado muitas vezes ignorado, e que com excegao de poucos 

pafses - talvez apenas a Inglaterra - a maior parte da popula.;:ao vivia no campo, tendo 

ponca oportunidade de aprender a ler e escrever. Seu aprendizado religioso vinha, desta 

forma diretamente das igrejas, e nao da leitura dos textos bfblicos. 

Por outro !ado, colaborando para a constituigao do material pre-estabelecido acerca 

de Jesus, as encena.;:oes da Pega da Paixao de Cristo, iniciadas ao final do perfodo medieval 

na Europa, eram tambem importantes coadjuvantes dos rituais religiosos e ou das 

comemoragoes lirnrgicas, como o Natal, a Semana Santa, etc. Nelas eram utilizados textos 

tradicionais, nao exatamente evangelicos, mas baseados neles e as pe~as nao eram 

encenadas a maneira do teatro burgues, mas ainda como o sao ate hoje, ao ar livre, e com os 

diversos cenarios divididos em estag6es, a maneira medieval. 

Assim, devemos ter em mente esses diversos quesitos para pensarmos essas 

primeiras filmagens. Primeiramente: existia uma narra.;:ao? Como essa narragao era feita? 

Que cenas eram escolhidas? Por que? 0 quanto elas se aparentavam com as pinturas eo 

slides da Lantema Magica? Como era a rece~ao? Como era realizada a proje~ao? Em que 

locais para quais pessoas? 

Os relatos de historiadores que possufmos para este perfodo sao extremamente 

relevantes. Nao obstante, tanto Georges Sadoul quanto Charles Musser, e Lloyd Baugh, 

parecem, de alguma forma, querer reinvindicar a primazia para seus pafses sobre quem fez 

o melhor ou a mais interessante, ou ate mesmo a primeira filmagem da Vida de Cristo. No 

decorrer deste estudo poderemos notar que isso nao e exatamente relevante, pois desde o 

infcio essas imagens se intemacionalizaram. E todas, absolutamente todas beberam em 

fontes ja estabelecidas. 0 que nao quer dizer que possamos desprezar o contexto hist6rico

social de recep~ao destas primeiras imagens. 
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A forma como as pessoas recebem - ou utilizam - as imagens interferem na sua 

constru((ao, pois o publico deve ser levado em conta numa filmagem posterior. No Brasif0 

a recep~ao foi das mais tranqiiilas, nos Estados Unidos nem tanto, na Fran~a e na Italia 

tambem foram bern recebidas, etc.. Mas dizer que a questao seria apenas de boa ou rna 

recep~ao seria simplificar demais. Deveremos no futuro pensar no como estao sendo 

recebidas e como sao utilizadas, qual sua utilidade. Pois essa e uma das caracterfsticas mais 

importantes dessas imagens da Vida de Cristo: elas tinham utilidade. Elas podem ate ser 

utilizadas como entretenimento num perfodo posterior ao Primeiro Cinema, mas de 

imediato elas tern utiliza((ao, publico, local, perfodo do ano determinados para acontecerem. 

Elas nao sao apenas imagens filmadas, elas sao tambem urn evento, urn evento com urn 

sentido. 

E, em se tratando de urn evento o que se deve pensar tambem e que elas em si 

mesmas nao eram o evento, mas parte de urn evento maior, onde poderiam ser ou nao, a 

atra~ao principal. 

A Hist6ria das Primeiras Apresentar;&s 

A Paixiio de Lear 

Os tres primeiros filmes-de-Cristo apareceram em 1897, na Fran~a, menos de dois 

anos ap6s o "nascimento oficial" do cinema. Tratava-se da filmagem de duas pes;as da 

paixao,A Paixiio de Cristo, La Vie et La Passion de Jesus-Christ e A Paixiio de Horitz. 

A primeira filmagem A Paixiio de Cristo - tambem conhecida como A Paixiio de 

Lear- foi produzida na Frmwa para a poderosa editora cat61ica La Bonne Presse, em 1896, 

juntamente com outros filmes edificantes, pela Societe Lear, de Kirchner, tambem 

conhecido por Uar71
• Era baseada no roteiro escrito por Herman Basile, e foi filmada num 

terreno desocupado em Paris. Urn filme breve, durava em tomo de cinco minutos, em cuja 

projes;ao eram intercaladas cenas evangelicas feitas para Lanterna Magica, com cerca de 

50.000 temas disponfveis. Georges Sadoul, em seu conhecido livro Hist6ria do Cinema 

Mundial, informa-nos que: " fl. Paixiio' de Lear foi interpretada por atores que 

70 Vide: Vicente de Paula Arailjo, A Bela Epoca do cinema Brasileiro. 
71 Georges SadouL, Hist6ria do Cinema Mundial, Vol. l, p. 55. 
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representavam esse 'misterio' na Feira dos Invdlidos. Sabemos apenas sabre esse filme 

que o maio de algodtio branco formava pregas no corpo de Cristo." 72 

Ja Lloyd Baugh, em seu livro Imaging the Divine, acrescenta que "ela foi filmada 

num terreno desocupado em Paris, substituindo os atores par crian[;as no ultimo minuto, e 

o filme finalizado durava so mente cinco minutos. "
73 

La Passion de Lear foi interpretada pelos alunos do Colegio San Nicola e tendo 

como Diretor Artistico o ja citado roteirista Herman Basile, que tambem era padre e diretor 

do Instituto. Antes disso Lear havia dirigido breves filmagens pomogriificas, das quais hii 

lembran\(a de Le coucher de la Marine, de 1896, interpretado por Louise Willy atriz de 

teatro. Des sa prime ira filmagem de pel( a da paixao nao restaram c6pias. 

Os comentiirios dos autores costumam parar neste ponto. Podemos, entretanto, tirar 

outras conclusoes antes de seguirmos adiante. Devemos observar que uma institui\(ao 

cat61ica estava por tras da primeira encomenda de filme de paixao de Cristo. 0 que de 

imediato ja da alguma deixa do comportamento daquela instituil(iiO com rela\(ao ao cinema 

que estava surgindo. Nao apenas a institui\(ao, mas tambem urn padre, urn colegio religioso 

e seus alunos. 0 filme, visto da distilncia de muitos anos, parece entao uma atividade extra

classe, ou seja, naquele primeiro momento alguem encarou uma produl(ao de Filme-de

Cristo como uma possibilidade didatica e educativa. Ao mesmo tempo, os atores nao eram 

profissionais e podem nao ter recebido qualquer premio para atuarem, com exce\(ao, e claro 

de alguma nota no bole tim. 

Outro dado, que nao e apenas uma curiosidade, mas que poderia passar 

despercebido e o comentiirio de Sadoul sobre o "maio de algodtio branco". Ja encontrei 

uma tradU<;:ao que dizia a "carnisola de algodao branco fazia pregas sobre o Corpo de 

Cristo" a pergunta seria: que interesse Georges Sadoul veria numa Carnisola de algodao 

branco?! Provavelmente nenhum. A palavra "maio" tambem dava a entender outra coisa, 

poderia ser a pel(a de roupa usada por Jesus Cristo durante a crucifica\(ao, uma especie de 

tanga ... Bern, era apenas urn problema de tradul{ao. Palavras que se utilizam em Portugal e 

que nao us amos no Brasil, a tradul(ao do Sadoul que eu tinha em maos era a portuguesa. 

72 Idem, p. 56. 
73 Uoyd Baugh, Imaging the Divine- Jesus and Christ-Figures in Film, p. 8 - Baugh retira essa informayao 

de Ronald Holloway, Beyond the Image: Approaches to the Religious Dimension in the Cinema. (Geneva: 
Oikoumene, 1977), p. 48. 
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Este detalhe nao e uma curiosidade inutil para os estudos cinematognificos. Quando 

nao existem mais c6pias de urn filme, todo dado que exista sabre ele e relevante. Descobri 

ha pouco tempo fotos da pec;a da Paixiio de Horitz, encenada em 1912 na Bavaria, ou seja, 

mais ou menos quinze anos posterior a primeira produc;ao filmada. Nestas fotos me chamou 

a atenc;ao o fato de que todos os atores estavam vestidos por alguma especie de "maio" por 

debaixo do figurino de vestes ''biblicas". Esta pec;a de vestuano recobria o corpo. As 

mangas alongavam-se ate os punhos e a parte de baixo recobria ate mesmo os pes. Este 

maio servia, provavelmente, para esconder a nudez dos corpos, como seria o caso dos 

quadros onde apareciam "Adao e Eva" e ou "Jesus crucificado". Vi urn "Jesus 

Ressussitado" que possufa as chagas pintadas sabre esta especie de maio. 

Paixiio de Horitz • Descida da Cruz 

Mesmo personagens que nao mostravam o corpo de maneira muito evidente 

tambem usavam a dita pec;a, talvez tendo em vista a homogeneidade de figurinos. 
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Paixiio de Horitz- Adao e Eva Expulsos 

Gra9as a estas fotos esta informa9ao visual pode ser comparada e mantida, pois essa 

especie de maio realmente faz dobras sobre o corpo dos atores e e isto que deve ter 

chamado a aten9ao de alguem no passado. Este dado nao e apenas importante para o caso 

desta paixao que se perdeu mas tambem para o filme melhor conhecido, A Paixiio de 

Horitz. E urn dado visual, e nao pode ser perdido. Pois trata-se de uma questao relativa a 

hist6ria dos costumes, para a sociedade do final do sec. XIX a nudez do corpo deveria ser 

preservada de exposi9ao publica. 0 mesmo nao se exigia de uma represent~ao pict6rica. 

Outro dado extremamente importante nos e fornecido pelo pesquisador Charles 

Musser, em seu artigo Les Passions et les Mysteres de La Passion aux Etats-Unis (1880 -

1900/
4

, ele cita os nomes dos quadros que compunham a Paixao de Lear: 1. 0 Nascimento 

de Cristo; 2. Jesus na Sinagoga; 3. Jesus Aben9oa as Criancinhas; 4. Jesus Ressuscita o 

Filho da viuva; 5. Entrada em Jerusalem; 6. Jesus Lava os Pes dos Ap6stolos; 7-8. Jesus ora 

no Monte das Oliveiras - Trai9ao de Judas (cenas combinadas); 9-10. Jesus diante de 

Pilatos- A Conden~ao de Jesus (cenas combinadas); 11. Via-Crucis; 12. A Crucifica9ao; 

13. 0 Descimento da Cruz; 14. A Ressurrei9ao. Infe1izmente nada reston destas 12 cenas 

74 
Este artigo pode ser encontrado nas atas da Prime ira ConferSncia Intemacional de Domitor, congresso 

realizado em Quebec, no Canada, em junho de 1990. Este importante encontro reuniu pesquisadores 
renomados de diversos paises e visava discutir os filmes produzidos no perfodo do Primeiro Cinema. Sob a 

organiza~;ao de Roland Cosandey, Andre Gaudreault e Tom Gunning, surgiu o livro Une Invention du Diable? 

Cinema des Premiers Temps et Religion, no qual se encontra o citado artigo de Musser. p. 177. 
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"tableaux", s6 temos conhecimento destes tftulos atraves de uma notfcia public ada por 

Philip Wolf em Magic lAntern Journal Annual 1897-1898, publicado em outubro de 

1897 ?5 Conhecer ao menos o nome dessas cenas e fundamental, pois is to permite saber 

como se organizava a escalade importiincia dos eventos da vida de Jesus, e qual a ordem 

em que eram apresentados. Isto tambem nos dani parfunetros de compar~ao relativamente 

as alter~oes na est6ria da vida de Jesus ao final do seculo XIX e ao Iongo do seculo XX. 

La Vie et La Passion de Jesus-Christ- A Paixiio de Lumiere 

La vie et Ia passion de Jesus-Christ 

A Adora~o dos Magos- 933- Encena<;ao de Georges Hatot 

Uma das grandes dificuldades que os pesquisadores enfrentam ao estudarem os 

Primeiros Filmes de Cristo ( ou OS filmes de pes;a da paixao) e a de poderem verificar as 

vfuias fontes filmogriificas. Muitos filmes s6 sao conhecidos por referenda bibliogratica ou 

75 Esta referencia foi publicada pela primeira vez por John Barnes em The Rise of Cinema in Great Britain, 
Londres, Bishopgate Press, 1983, e, por sua vez citada por Charles Musser, e agora por mim. Creio que estas 
citay5es recfprocas de diversos autores para uma mesma fonte, deixa bern explicitada a di:ficuldade em se 

encontrar noticias a respeito das primeiras produyOes de Filmes de Cristo. 
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jornais do come.;:o do seculo XX. Este e o caso do filme A Paixiio de Horitz, considerado o 

primeiro longa-metragem da hist6ria do cinema (19 minutos) e tarnbem a primeira tentativa 

de se estabelecer uma narrativa cinematografica. Parodiando as palavras de Baugh, posso 

dizer que existe considenivel confusao a respeito deste fi1me entre os pesquisadores e 

tentarei aqui esclarece-la. Penso que a obra de Georges Sadoul, A Hist6ria do Cinema 

Mundial, bastante conhecida e utilizada por todos os autores que trabalham com o genera, 

disseminou a confusao a partir de urn equivoco. Havia muito pouca informa.;:ao sabre esse 

filme e Sadoul era a referencia: 

"A arte do cinema que nascia, como outrora a do teatro, escolheu como primeiro 
grande drama A paixao de Cristo. Foi, segundo cremos, a Sociedade Lumiere que iniciou 
esta tradis;ao. Foram provavelmente Breteau e Georges Hatot quem encenou em Paris, no 
fim de 1897, estas Vues representant la Vie et la passion de Jesus-Christ, da "Adoras;ao dos 
magos" a 'Ressurreis;ao". A publicidade, nos Estados Unidos, afirmou que o filme tinha 
sido realizado na Boemia, em Horitz, onde camponeses checos desempenhavam entao uma 
Paixao rival da de Oberammergau. A primeira manifestas;ao importante do cinema 
dramatico liga-se visivelmente, com efeito, as modernas sobrevivencias do teatro medieval 
e dos seus misterios religiosos. "76 

"( ... ) Esteticamente o resultado era mediocre. As personagens perdiam-se em 
grandes cenanos de tela pintada; a fotografia agravava-lhe duramente a convens;ao. Mas 
este filme de 250 metros, projectado em treze partes, durava cerca de urn quarto de hora foi 
uma verdadeira revela.;:ao. 0 cinema contava pela primeira vez uma ionga hist6ria, a 
maneira da 'via sacra', dos 'quadros vivos', das irnagens da lantema magica e dos 

" . "77 estereoscoptos. 

Atualmente uma boa referencia neste campo tern sido Charles Musser78 que estudou 

a receps;iio deste filme nos Estados Unidos. A primeira coisa irnportante no trabalho de 

Musser foi ter demonstrado que o filme nao se tratava de urn embuste como havia afirmado 

Sadoul. Ele averiguou que o representante americana dos Lumieres79
, Charles Smith Hurd, 

havia retornado a Europa em 1896, visitou Horitz, e viu a representa<;:ao da pe<;a da paixao. 

Hurd imediatarnente propos ao grupo de teatro fazer urn filme e negociou os direitos. Os 

produtores teatrais americanos Marc Klaw e Abrahan L. Erlanger financiaram o projeto, 

mas, por sua vez, colocaram Dr. William Freeman (conhecido como "Doc Freeman") na 

dire~tao e contrataram Charles Webster e a International Film Company para fazer a 

76 Georges Sadoul, op. cit., p. 55 
n Sadoul, op. cit., p. 55 
78 Charles Musser The Emergence of Cinema: The American Screen tol907. in: HARPOLI.E, Charles org. 
History of the American Cinema. 
79 Citado por Charles Musser, op. cit. p. 209 
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cinematografia e o trabalho de laborat6rio. Embora o "processo Lurnieres" tenha sido 

usado, o cinemat6grafo ja era uma tecnologia que havia se tornado disponfvel e o 

empreendimento niio tinha l~os formais com a organizas;iio Lurniere80
. 

Baugh, entre os pesquisadores consultados foi o primeiro a notar uma certa 

confusiio entre as fontes a respeito da particip~iio dos Lurniere, e chegou a questionar se 

niio se tratariam de dois filmes, terminando por optar pela informas;ao classica de que se 

trataria de urn unico fllme. Vejamos o percurso critico que Lloyd Bangh faz numa nota de 

roda-pe, que sera extremamente esclarecedora: 

"Uma lista francesa fala de urna paixao filmada em 1897 por urn operador de Louis Lumiere na 
Austria [Jean-Luc Douin, "Filmographie," in Le Film Religieux, 42.] Kinnard e Davis parecem se referir a ele 
duas vezes. Uma vez ele e simplesmente referido como urn fllme "realizado por Lumiere" [Roy Kinnard e 

Tim Davis, Divine Images: A History of Jesus on the Screen (New York: Citadel Press-Carol Publishing 
Group, 1992), 27.] mas, prirneiramente neste livro existe uma longa descri<;lio de uma Pec;a da paixao 
encenada em Horitz [sic], Bohemia, produzido por urn americano representante de Auguste Lurniere. Os 
autores iriio dizer sobre ela que foi "cruamente filmada e desapontou as audiencias" [Ibid., 19], uma opinillo 
claramente contraditada pela detalhada evidencia apresentada por Musser a qual eu sigo neste comentario. 

[Charles Musser, "Les Passions et les Mysteres de Ia Passion aux Etats-Unis (1880-1900)," in An Invention of 
the Devil?, 145-186.] Kinnard e Davis parecem implicar que estes sejam dois filmes, quando as evidencias 
indicarn que sao urn e o mesmo. A usualmente confi<ivel publica9ao Film-Dienst menciona o filme duas 

vezes: uma vez ela diz que foi urn filme produzido por Lumiere (usando a forma singular para o nome) [Gerd 
Albrecht, "Jesus Eine Filmkarriere," in Film-Dienst Extra: Jesus in der Hauptrolle (koln: Katholisches 
Institut fur Medieniformation [KIM], Novembro 1992): 10.] e depois indica que ele foi uma produ~l\o 
francesa, em (somente) treze cenas, dos innaos Lumiere. [Peter]. H[asemberg]., "Jesus im Film - Eine 
Auswahlfilomographie," in Ibid., 74] Finalmente Ronald Holloway refere-se a ele como "uma falsa 
reprodu~l\o francesa da Paixao de Horitz (Bohemia) ... uma versl\o de 15 ntinutos de dura<;lio, arranjada em 13 
quadros." [Holloway, 48 .]" 81 

Fica facil para o leitor perceber, que as varias citas:5es feitas estiio de alguma forma 

vinculadas a informas:ao dada por Sadoul na decada de 60, perfodo em que surgiu seu livro 

e teve larga aceit~iio. Basta observar o numero de quadros (13) e a critica estetica ao filme, 

inclusive repetida por Kinnard e Davis: "0 documentario Klaw-Erlanger resultante, com a 

filmagem do espetaculo, supervisionado e fotografado par W. "Doc" Freeman, tinha um 

aspecto 'ern' e desapontou as audiencias quando foi exibido na Filadelfia ( ... )" 82 
A 

participas:ao dos Lurniere poderia entiio ter ficado circunscrita a forma~iio do operador e ao 

fornecimento do equipamento (cinemat6grafo) utilizado. 

Lloyd Bangh informa que a Paixao de Horitz era composta de urn maximo de 

quarenta e cinco cenas e inclufa uma metragem de documentlirio sobre a cidade, o teatro e 

"'Charles Musser, op. cit, p. 210 
81 Baugh, op. cit., p. 239 
82 Iwersen, op. cit. p. 15 
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os preparativos dos atores, havia ainda adi~ao de cenas do Velho Testamento e estendia-se 

da Visita dos Magos ate a Ressurrei(;tio.83 0 numero de cenas esta obviarnente bastante 

diverso do numero informado por Sadoul; no entanto, era costume naquela epoca ir 

filmando as cenas da Paixao e da Vida de Cristo ao Iongo do tempo, e se vendia as cenas 

em rolos separados; era o projecionista quem fazia a edi~ao ordenando as cenas da est6ria. 

Por essa razao a questao do numero nao e de todo comprobat6ria da existencia de dois 

filmes, deve, no entanto, ser levada em considera~ao. Talvez, o conteudo dessas cenas 

possarn ajudar a esclarecer mais. Charles Musser informa sobre algumas delas: 

"( ... ) os atores principais eram apresentados como retratos de slides de lantema magi ca. Algumas das 
p""'s abriam quadros, entre eles urn de Adiio e Eva sendo expulsos do Jardim do Eden, eram tambem 
apresentados como slides de lantema. A apresent"''iio de Horitz viajou rapidamente atraves do Velho 
Testamento e primeiros anos de Cristo, antes de focar os eventos tradicionais que conduzem ate a 
Crucifica('ao. 0 programa final de trinta quadros totalizou 2.400 pes de filme. Infelizmente nenhuma 
impressao nem amplia~es de frames existem para contar-nos algo mais sobre este ambicioso projeto. "84 

Ainda sobre o conteudo de urn filme da Paixao de Cristo fomecido pelos Lumiere 

h:i uma informa~ao vinda de Vicente de Paula Araujo, em seu livro A Bela Epoca do 

Cinema Brasileiro, que esclarece quais quadros (cenas) eram mostrados, em sua primeira 

apresent~ao no Brasil, que ocorreu no Salao Paris no Rio, cujo proprietario era o pioneiro 

do cinema no Brasil, Pascoal Segreto: "( ... ) em todas as sess5es, de dia e de noite, as 

exibi~oes desses esplendidos quadros, que sao os seguintes: 0 Nascimento do Menino 

Deus, Nosso Senhor no Deserto, No Templo de Salomiio, Um Milagre, A Ceia dos Doze 

Ap6stolos, A Trai({iio de Judas, A Flagela({iio, A Coroa de Espinhos, A Crucifica(;iio; No 

Jardim das Oliveiras, Nosso Senhor na Cruz, A Ressurrei({iio.85 

Esta apresent~ao que se realizou em 14 de julho de 1900, nos da ao menos o tftulo 

de doze das cenas que forarn apresentadas, percebemos de imediato a ausencia das cenas do 

Velho Testamento e as do documentario. 0 numero de cenas corresponde bastante ao 

citado por Sadoul, principa!mente porque se trata da mesma empresa, a dos Lumiere. 

Ja possufmos ate agora algumas inform~oes contrastantes importantes: a Paixao 

realizada pelos Lumiere, tida como a de Horitz por Sadoul (embuste/Horitz), possuia 13 

quadros, e ele dizia ser uma produ~ao muito ruim; o anuncio da Paixao dos Lumiere no 

83 Baugh, op. cit. p. 08 
84 Musser, op. cit,. p. 210. 
85 Vicente de Paula Araujo, A Bela Epoca do cinema Brasileiro, p. 125. Inforrnal'ao retirada da Gazeta de 
Notfcias, Rio de Janeiro, 14.7.1900, p. 4 
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Brasil dava os nomes de 12 cenas; Musser provou que a Paixao de Horitz era verdadeira e 

que realmente foi filmada hi, informando que esta possufa cenas do Velho Testamento 

("Adao e Eva" "Cairn e Abel" e "0 Diluvio"), cenas de documentario sobre a cidade e 

cenas de apresentas'ao dos atores da representas'ao, sugere cerca de 30 cenas; Baugh aceita 

a opiniao de Musser e amplia o numero de cenas ( 45) e a boa qualidade da produ~ao, nota, 

no entanto, que havia alguma confusao no ar, seriam dois filmes? 

121. La vie et 
tation de 
Georges 

La vie et kl passion de ]isus-Christ 

A prisao de Jesus Cristo- 939- Encenac;iio de Georges Hatot 

Com o trabalho de Charles Musser, que pesquisou nos Estados Unidos, foram 

encontradas varias informll96eS novas, provavelmente desconhecidas por Georges Sadoul, e 

se conseguiu informa~oes suficientes para se dizer que: sim, existe urn filme da Per;a da 

Paixiio de Horitz, feito por urn dos representantes (Hurd) e urn dos operadores (Freeman) 

da empresa dos irmaos Lumiere, realizado em 1897, em Horitz. As outras informa~oes 

dadas por Sadoul estavam sobrando, ficaram soltas ... Teriam Hatot e Breteau encenado uma 

paixao filmada por Lumiere? Faltavam informa<;:6es vindas da Fran<;a que aclarassem o 
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assunto. Descobri recentemente urn livro Le Cinema des origines - Les Freres Lumiere et 

Leurs Operateurs, escrito por Jacques Rittaud-Hutinet86
, e publicado em 1985, que pode 

trazer luz a essa questiio. Hutinet nao estava interessado em Filmes de Cristo ou filmes 

religiosos, seu unico interesse era os operadores de camera dos Lumiere. 

Tendo contato com varios arquivos de diffcil acesso publico, Hutinet fez publicar 

em seu livro fotogramas de diversos filmes, que na maior parte das vezes nao tinham a ver 

com o conteudo do li vro, fez isso apenas para poder colocar de publico material de outra 

forma inacessfvel. Grac;:as a Hutinet encontrei entre os fotogramas publicados dois 

pertencentes a Paixao dos Lumiere, que doravante sera chamada pelo seu nome La Vie et 

La Passion de Jesus-Christ. Os fotogramas publicados sao das cenas "/. L'adoration des 

mages" e "VII. L'arrestation de Jesus-Christ", e abaixo das fotografias se esclarece que a 

"mise em scene" era de Georges Hatot. 

Hutinet esclarece que as fotografias abundantes em seu livro sao do Catalogue 

general des vues positives, que e constitufdo de fragmentos de filmes e publicado pelas 

empresas Lumiere (Grande imprimerie forezienne, S.d.). lnforma que 0 catalogo e 

rarfssimo, pois corresponde as "Listes de vues" publicados pela firma Lumiere, contendo os 

tftulos e os numeros dos filmes rodados pelos Lumiere e seus operadores de 1895 a 1898. A 

maior parte dos fotogramas publicados sao ineditos.87 Outra informac;:ao importante vern da 

bibliografia de Hutinet, em suas fontes primarias encontra-se no quesito das Listas de 

Vistas: "- notice explicative sur les vues de Ia Passion representant 'La Vie et La Passion 

de Jesus-Christ' (no. 933 a 945 ), Silland, Lyon, 1898; "88 

Tendo em vista que cada urn dos numeros e referente a uma cena, ou a urn ro!o de 

filme, dos numeros 933 a 945 temos as 13 cenas ou quadros aludidos por Sadoul. Cujos 

tftulos sao de alguma forma coincidentes com aqueles que chegaram ao Brasil, salvo 

clivergencias de traduc;:ao e interpretac;:ao dos quadros: "L'adoration des mages', 'La fuite 

em Egypte', Arrivee a Jerusalem', 'Trahison de Judas', 'Ressurrection de Lazare', 'La 

86 Rittaud-Hutinet, Jacques. Le Cinema des Origines - Les Freres Lumiere et Leurs Operateurs. Seyssel, 
Editions du Champ Vall on, !985. 
87 Hutinet, p.l4. 
88 Idem, p. 250. 
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Cene', 'Arrestation de Jesus-Christ', 'La Flagellation', 'couronnement d'epines', 'La 

mise em croix', 'Le calvaire ', 'La mise au Tombeau ', 'La ressurrection ') "89 

No Brasil: 0 Nascimento do Menino Deus, Nosso Senhor no Deserto, No Templo 

de Salomao, Urn Milagre, A Ceia dos Doze Ap6stolos, A Trai~:ao de Judas, A Flagela~:ao, 

A Coroa de Espinhos, A Crucific~ao; No Jardim das O!iveiras, Nosso Senhor na Cruz, A 

Ressurrei~:ao. 

0 mesmo Hutinet informa que ap6s a realiza~:ao de algumas encen~oes curtas 

Georges Hatot assessorado pelo ator Bretteau realizou uma tentativa de superar o formato 

curto dos filmes, rodando uma Paixao de Cristo, que possufa 250m de comprimento, o mais 

Iongo ftlme realizado pelos Luruiere. 90 

Acredito que diante dessas varias informa96es nao restam duvidas de que se tratam 

de dois filmes. 0 historiador Georges Sadoul equivocou-se ao tomar a Paixiio de Horitz 

pelo filme dos Lumiere, tratam-se de filmes diferentes. Ambos bastante longos e ambos do 

mesmo auo de 1897. Dificil saber qual foi realizado em primeiro Iugar. Pois ate entao a 

inform~ao de Georges Sadoul deixava claro que o filme dos Luruiere foi o primeiro longa

metragem da hist6ria do cinema Vimos com as cita96es de Musser que a Paixao de Horitz 

era por sua vez bastante longa tambem. Mas, nao vamos cair na tolice das primazias, 

irnportante e que fique claro que A Paixiio de Horitz foi filmada por "Doc Freeman", sob 

encomenda de Hurd e feita com capital americauo e que La Vie et La Passion de Jesus

Christ foi feita sob encomenda dos Luruiere para o encenador Georges Hatot, assistido por 

Bretteau, com produtor frances. No Brasil chegou apenas a produ~;ao francesa, pois Pascoal 

Segreto era representante dos Luruiere. 

A Paixiio de Horitz 

Ate ha pouco tempo nao havia muita inforrn~ao sobre este filme, talvez urn pouco 

mais do que havia para a Paixao de Lumiere, mas ainda assirn eram inforrna~:oes 

insuficientes. A fonte principal por anos foi o trabalho de Sadoul ja citado e atualmente a 

melhor referencia neste campo tern sido Charles Musser"
1 

que estudou a recep9ao deste 

89 Idem, p. 223. 
"'Idem, p.233. 
91 Charles Musser The Emergence of Cinema: The American Screen to1907. in: HARPOLLE, Charles org. 

History of the American Cinema. 
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filme nos Estados Unidos. Como nenhum deles preocupou-se como que estava sendo visto, 

ou seja, com o tipo de irnagem que estava sendo constrnfda, creio ser necessaria ampliar 

urn pouco o assunto, isto possibilitara que percebamos mais o que foi visto e o que era 

"esperado" pelas audiencias do perfodo. 

Os dois filmes, anteriormente citados, eram simples filmagens de pec;:as da paixlio 

este interesse explica-se, pois pec;:as com temas devocionais e especialmente pec;:as da 

paixlio sao urn velho fenomeno na Europa relacionado com a vida da igreja Cat6lica. 

Algumas das origens destes misterios estlio na Espanha e na Frans;a e se espalharam por 

estes pafses e por outros da Europa. Originariamente as pes;as eram feitas nas igrejas, mas 

com o passar do tempo elas foram enriquecidas com sfmbolos populares e foram 

transferidas para o lado de fora das igrejas, grac;:as ao grande numero de fieis que acorriam e 

a necessidade de espac;:o maior para os atores moverern-se e encenarem. AB duas pec;:as mais 

famosas eram a de Oberarnmergau e a de Horitz. 

As guerras sempre tiveram uma influencia negativa no desenvolvimento das pec;:as 

da paixlio, pois isso levava a interrupc;:lio de suas apresentas;oes .. Elas erarn encenadas 

normalmente no periodo da Semana Santa Cat61ica, todos os anos. A excec;:lio e feita para a 

de Oberarnmergau, que era realizada uma vez a cada dez anos. Os conflitos as vezes 

interrompiam as apresentac;:oes por decadas. No caso de Horitz (Ho¢ice na Sumavl) a 

Guerra Hussita, no sec. XV, interrompeu-a por mais tempo. A Guerra dos Trinta Anos 

influenciou a vida espiritnal das pessoas no seculo XVII, o que levou a uma forte 

manifestac;:lio de religiosidade. Naquele contexto, em 1634 no rnomento mais extensivo do 

conflito, a hoje mundialrnente famosa Pec;:a da Paixlio de Oberarnmergau (Alemanha) foi 

mencionada pela primeira vez. 

A hist6ria da pes;a da paixao de Horitz92 comec;:a quando o Rei Tcheco Vaclav II, em 

1290, concedeu avila de Horitz ao Monasterio Cistersense de Vy5sf Brod. Avila manteve

se como parte do Monasterio ate meados do seculo XlX. A administra<;lio da igreja local 

ficou nas mlios dos Cistercenses e a maioria das antigas tradic;:oes populares de Misterios -

as pes;as com temas devocionais - estlio vinculadas ao seu trabalho. Eram pec;:as com temas 

do Velho Testamento (Rajska Hra- Paradiesspiel- Uma Per;a do Paraiso) e tambem do 

92 lnformac;oes retiradas do site oficial da regiao Eesky Krumlov, 1999 - pertencente a Republica Tcheca 

http://www .ckrnmlov .cz!uk/regionlhistor/t_pasije.htm. 
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Novo Testamento (Hra o Narozenf Krista - Christkindlspiel - Uma Pet;a Sabre o 

Nascimento de Cristo, Pasl)'¢slci Hra- com uma parabola sobre Um Pequeno Bam Pastor

Hirtenspiel). A Maioria dos temas significativos do Novo Testamento - vida, sofrimento, 

morte e ressurrei<;ao de Cristo - eram o assunto das Pe<;as da Paixao. 

Os mais antigos misterios na regiao da Bohemia nao eram somente ligados a 

Horitz, eles eram tambem realizados em muitos outros lugares em suas vizinhan<;as assim 

como tambem em regioes muito mais distantes. As pet;as de devot;iio popuklr eram muito 

apreciadas pelas pessoas do povo de entiio, e enriqueciam a vida dos fazendeiros locals, 

artesaos, comerciantes, viloes e camponeses. Surgidas no Perfodo Medieval, essas pe<;as 

nao eram compostas apenas dos textos litUrgicos da Igreja Cat6lica, ou de partes dos textos 

do Novo Testamento, elas tambem incorporavam elementos da tradi<;ao popular. 

Urn exemplo disso e que numa boa parte deJa Judas, o discfpulo que traiu Jesus 

Cristo, nao comete suicfdio, como descrito nos Evangelhos Can6nicos. Ravia uma cena93, 

baseada em est6rias muito antigas que diziam que Judas foi morto por Sata, o diabo, que 

abriu-lhe a barriga derramando os intestinos, intestinos esses que eram devorados pelos 

dem6nios. Durante secu!os essa cena fazia parte das pe<;as da paixao. Os diabos eram 

representados por crian<;as que avidamente comiam os "intestinos" de Judas - salsichas e 

lingiii<;as escondidas numa barriga falsa - era, com certeza, urn momento muito divertido e 

irreverente. Essa cena alem de outras, foram incorporadas em momentos nos quais a igreja 

nao podia - devido as guerras ou lutas religiosas - fazer a representa<;ao oficial das pe<;as e 

elas entiio eram feitas espontaneamente pelos populares em Tavernas e Bares, tornando-se 

urn divertimento mais profano do que sacro. 

Apesar de extremamente populares durante o perfodo medieval, por diversas razoes 

essas pe<;as desapareceram de outros lugares, restando em apenas alguns poucos. Isto nao 

significou que nao tenham havido interrup<;6es onde elas sobreviveram. Assim foi em 

Horitz, que recome<;ou a sua tradi<;ao da Pe<;a da Paixao logo ap6s as Guerras Napoleonic as 

de 1816. Urn tecelao da vila, Paul Grollhesel, com a ajuda de urn padre escreveu urn texto 

de uma est6ria da paixao e juntamente com outros quinze moradores da vila de Horitz 

93 
lnformas:ao recolhida no site: A Pledge Fulfilled. Trata-se de uma reseuha preparada para a Alpha Literary 

and Philosophical Society por Ronald G. Hoopes em 28 de janeiro de 1998. 
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ensaiaram-na e apresentaram-na A pe<;:a chamava-se Sofrimento e Marte de Nosso Senhor 

Jesus Cristo - Uma Tragedia em Cinco Atos e um Intervalo 

Ate 1887 os atores representararn-na sempre antes da Pascoa com intenup<;:6es - ou 

seJa, nao eram representadas todos os anos - e tambem com muitas altera<;:5es. Elas eram 

encenadas do !ado de fora da igreja - numa area reservada para isso -, e em tavemas, 

normalmente sem figurinos e somente com os cenarios de apoio suficientes. Na decada de 

oitenta do seculo X1X urn grupo local de atores amadores representou a performance da 

paixao e eles, melhor organizados, passaram a utilizar figurinos. 

Nessa mesma epoca Josef Johann Ammann, urn etn6grafo entusiasta, professor de 

Gramatica Germanica na escola em Eesky Krumlov, mudou-se para Horitz. Ele se 

esfor<;:ou para conseguir urn texto original de Grollhesel - do come<;:o do seculo X1X - e, 

conseguindo, decidiu substituir a pe<;:a, que era representada pelo grupo de amadores, por 

uma nova e grandiosa paixao teatral. Ammann, que veio do Tyrol, conhecia a performance 

realizada em Oberarnmergau e Brixlegg - recantos tambem tradicionalmente conhecidos 

pelas pe<;:as da paixao - e procurou fazer a pe<;:a avan<;:ar ate aquele nfvel. Ele se esfon;;ou em 

persuadir, nao somente as pessoas de Horitz, para ajuda-lo mas tambem urn clube 

Germanico chamado Deutscher Bhmerwaldbund, que havia sido fundado em 1884. Com 

uma grande ajuda financeira deste clube, foi construfdo urn novo prectio para o teatro entre 

os anos de 1892 e 1893, e em 25 de junho de 1893 foi conduzida a primeira noite de uma 

grande paixao. 

Desde entao a pe<;:a da paixao de Horitz tomou-se muito famosa. Eles conseguiram 

se manter fazendo apresenta<;:6es sucessivas nos primeiros anos (1893, 1894, 1895, 1896, 

!897 e 1898), o que estabeleceu uma difereno;;a essencial entre esta pe<;:a e a de 

Oberarnmergau, que era representada uma vez a cada dez anos. Mais de 80.000 pessoas 

viram-na durante os dois anos iniciais. 0 teatru audit6rio foi ampliado depois do primeiro 

ano para uma inacreditavel capacidade de 2.000 assentos. Ate membros da farru1ia imperial, 

membros famosos das farru1ias aristocraticas, altos dignitarios da igreja e outras 

importantes personalidades estavam entre os visitantes da pe<;:a da paixao. Em 1897 
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produtores americanos fariam rodar ali o primeiro fi1me de 1onga metragem, urn filme de 

Cristo.94 

Isto significa dizer que o que estava envolvido na primeira filmagem realmente 

conhecida da Vida de Cristo, nao era a "est6ria de Jesus" mas sima pe<;a da paixao. Alem 

do fato de que naquele ano nao haveria apresenta<;ao da Pe<;a da Paixao de Oberammergau, 

que s6 ocorreria em 1900, o grande sucesso que essa representa<;iio estava alcan<;ando na 

Europa foi determinante para a escolha de sua filmagem. E essa filmagem foi pensada 

como uma especie de documentiirio, como iremos verificar. 

0 representante americano dos Lumieres95
, Charles Smith Hurd, havia retomado a 

Europa em 1896, visitou Horitz, e viu a representa<;ao da pe<;a da paixao. Ele 

irnediatamente propos ao grupo de teatro fazer urn filme e negociou urn contrato que dava 

de pagamento para os atores 1.500 florins austriacos e a companhia receberia 2.000 florins 

por durante cinco anos. As exibi<;6es seriam tambem lirnitadas a paises de fala nao 

germiinica. Com a permissao nas rnaos Hurd procurou urn produtor para financiar a 

produ<;iio, exibir o filme, e dividir os lucros. Hurd encontrou o financiamento quando a sua 

proposta foi finalmente aceita pelos produtores teatrais Marc K.law e Abrahan L. Erlanger. 

Mas, antes de contacta-los Hurd havia apresentado a sua ideia a Richard G. Hollaman, do 

Eden Musee de Nova Iorque, onde filmes eram exibidos como novidades junto com 

mascaras mortuanas de celebridades, fignras de cera de criminosos e outras curiosidades. 

Hollaman, interessado, garantiu a Hurd que ele tinha urn neg6cio de 10.000 d6lares, e que o 

acordo seria finalizado ap6s retomar de uma curta viagem. Quando retomou, apenas dez 

dias mais tarde, ele descobriu que Hurd havia impetuosamente vendido os direitos aos 

produtores de teatro Mark K.law e Abraham Erlanger96
. 

94 Ate a Primeira Guerra Mundial a pep da paixao foi realizada em 1898, 1903, 1908 e 1912. Outras 
performances foram feitas muito mais tarde- em 1923 e, depois, em 1927, 1930, 1933 e 1936. Todas as 
representa96es eram feitas em lingua germiinica. Em 1923 a p09a foi traduzida para a lingua T checa e foi 
publicada em forma de llvro seis vezes. A p~a da paixao ern Horitz foi proibida pelos nazistas ao tempo da 

Segunda Grande Guerra e o teatro foi utilizado como depOsito. Com o fim da guerra eo restabelecimento da 

Tchecoslovaquia., novamente se organizaram as representa¢es, que acontecem ate a atualidade. 
95 citado por Charles Musser, op. cit. p. 209 
96 Jose Augusto Iwersen, Cristo no Cinema- VisOes de amor, paz, dor e .... espetdculo. p. 14. Compulsando 

infonna96es de Lloyd Baugh, de Charles Musser e Barnes Tatun, pude perceber que este livre publicado em 
portugues trata-se de uma tradu10ao nao creditada do livro de Roy Kinnard e Tim Davis: Divine Images: A 
History of Jesus on the Screen (New York: Citadel Press - Carol Publishing Group, 1992), nos dados 
tecnicos da publical'ao pode-se perceber que e uma tradu9ao realizada por Francesco Clausi Neto, mas nao M 
dados sabre qual texto foi traduzido. Cotizando diversas partes de citay5es do texto original em ingles, pude 
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Eles, por sua vez, colocaram Dr. Walter Freeman (conhecido como "Doc 

Freeman") a cargo do projeto e contrataram Charles Webster e a International Film 

Company para fazer a cinematografia e o trabalho de laborat6rio. Embora o "processo 

Lumieres" tenha sido usado, o cinemat6grafo ja era uma tecnologia que havia se tornado 

prontamente disponfvel e o empreendimento nao tinha la~<os formais com a organiz~ao 

Lumiere
97

• 

Sobre a participa~<iio dos Lumiere ha consideravel confusao na literatura 

especializada. Georges Sadoul e urn dos primeiros a cita-lo e o faz como ja vimos acima: 

credita o filme e a produ~ao aos irmaos Lumiere. Ja Roy Kinnard e Tim Davis citam-no de 

maneira diversa. Primeiro tratam da Paixiio de Horitz como uma produl(ii.O americana e em 

outro trecho do livro citam uma Paixao (La Passion) como sendo feita pelos irmaos 

Lumiere, e, assim como Georges Sadoul, dizem que ela foi feita em Paris e que foi 

anunciada como sen do feita em Horitz, ou seja, seria um embuste. 

Lloyd Baugh, escudado em Charles Musser e numa public~ao alema, Film-Dienst, 

informa que ela e citada duas vezes como sendo uma produ~ao francesa
98

, mas que ele, no 

entanto, concorda com Musser, ou seja, trata-se de uma produl(ii.O americana, fotografada 

por um operador dos irmaos Lumiere, realmente feita em Horitz, e nao nas encena~6es de 

Hatot e Breteau, como sugeriu Sadoul. A participa~o dos Lumiere ficaria entii.o 

circunscrita a forma~ao do operador e ao fornecimento do equip amen to ( cinemat6grafo) 

utilizado.
99 

0 grupo enviado a Horitz gaston bastante tempo, aproximadamente toda a 

primavera e verii.o seguintes, para a organiz~ao e tomadas de imagens e Freeman 

supervisionou o trabalho de tomadas de slides e filmagens. Em nao havendo nenhuma 

confusao a respeito de qual fihne realmente se trata, se o de Horitz ou o de Lumiere, 

perceber que se trata do mesmo livro. Por ser uma obra de referencia, passo aqui a citi-lo dando o devido 

crCdito a seus autores. 0 livro de Kinnard e sobretudo urn Iongo hist6rico que enfileira filmes e mais filmes, 
traz muitos dados importantes sobre a :ficha t&nica, mas rnuito poucas infonnac;oes relevantes sobre a 

produ9ao ou irnpacto destes filmes. No entanto, e urn livro importante quando se des'<ia tecer urn paine! da 
produ9iio de Fihnes de Cristo, pois ele da o maior panorama sobre ela que ja pude encontrar, citando em 
maior ou menor escala praticamente todos os filmes que contenham a imagem de Jesus Cristo. Por essa razao, 

apesar da ressalva feita, decidi usa-Jo pois nao possuo o texto original em ingles, alem disso ele atuahnente 
encontra-se esgotado. 

"'Charles Musser, op. cit, p. 210 
98 Baugh, op. cit., p. 239 

"' Vicente de Paula Ararijo, A Bela Epoca do cinema Brasileiro. p. 125. lnforma9ao retirada da Gazeta de 
Notfcias, Rio de Janeiro, 14.7.1900, p. 4 
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verifiquemos sua recepc;:ao, Kinnard e Davis afirmam: "0 documenttirio Klaw-Erlanger 

resultante, com a filmagem do espetticulo, supervisionado e fotografado por W "Doc" 

Freeman, tinha um aspecto 'cru' e desapontou as audiencias quando foi exibido na 

Filadelfia ( ... )" 100 

Novamente sao Baugh e Musser que dao as informac;:6es mais detalhadas em rela<;ao 

a fita finalizada. Lloyd Baugh informa que e1a era composta de urn maximo de quarenta e 

cinco cenas e inclufa uma metragem de documentario sobre a cidade, o teatro e os 

preparativos dos atores. Havia ainda adic;:ao de cenas do Velho Testamento e estendia-se da 

Visita dos Magos ate a Ressurreir;iio.101 Charles Musser, por sua vez, reputa o formato da 

apresentac;:ao, e mesmo da forma como as imagens foram tomadas, a influencia do 

conferencista John Stoddard, que teria feito vanas conferencias sobre a Paixiio de 

Oberammergau na decada de 1880, nos Estados Unidos, e com e1as fez muito sucesso: 

"( ... ) Uma vez mais o conferencista pioneiro Stoddard foi usado como urn modelo, e os atores 

principais eram apresentados como retratos de slides de lanterna magica Algumas das pq:as abriam quadros, 
entre eles urn de Adao e Eva sendo expulsos do Jardim do Eden, eram tarnbem apresentados como slides de 
lanterna. A apresenta¢o de Horitz viajou rapidamente atraves do Velho Testamento e primeiros ar10s de 

Cristo, antes de focar os eventos tradicionais que conduzem ate a Crucifica~o. 0 programa final de trinta 

quadros totalizou 2.400 pes de fihne. Infelizmente nenhuma impressao nem amplia<;Oes de fotogramas 
existem para contar-nos algo mais sabre este ambicioso projeto. "102 

Para que tenhamos urn padrao de comparac;:ao reproduzo agora o trecho no qual 

Charles Musser co menta a apresenta<;ao de Stoddard: 

"Em 11 de dezembro de 1880 ( ... ) o conferencista viajante John L. Stoddard apresentou a sua 
conferencia ilustrada "A Pep da Paixao de Ober-Ammergau" em Nova Iorque. Levando sua audiencia por 
excursao pela aldeia e apresentou os atores principais mostrando o seu cotidiano, Stoddard argumentava que 

aqueles moradores da vila nao eram rudes camponeses mas artistas cuja entrega conservou "toda 

simplicidade" e reverencia de antigamente". Tendo aparecido o meio para o qual a pq:a surgiu, Stoddard 
mostrou cinqiienta slides estere6pticos da performance. No ponto alto do drama, quando Cristo morre na cruz. 

Stoddard passou de uma lanterna de slides para outra, de forma identica, os dois slides davam uma ilusao de 

movimento quando a cabq:a de Cristo caia sobre o peito. Neste momento Stoddard estava dizendo: 
"Finahnente era evidente que o fim estava proximo. Em alta voz ele grita, por fim: 
''Pai, em suas mans entrego meu espfrito" 

A cabq:a tombou pesada sobre o peito. Esta terminado. 
(John Stoddard. Red Letter Days Abroad [1884) p. 98)" 

A ideia de que Stoddard foi utilizado como urn modelo para a tomada de imagens, 

nao foi provada, ou demonstrada, em algum momento no livro de Musser. Entretanto, este 

100 Iwersen, op. cit. p. 15 
101 Baugh, op. cit. p. 08 
102 Musser, op. cit,. p. 210. 
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formato de apresenta<;:ao de atores, cada urn num slide, seria mantido e utilizado em 

diversos filmes do chamado periodo mudo. Acredito que este item provavelmente nao se 

deva mais a Stoddard do que a qualquer outra pessoa, pois parecia ser urn procedimento 

comum a epoca. Era corriqueiro que a fotografia de urn escritor viesse na pagina de rosto 

do sen livro; nos libretos de opera tambem apareciam as fotografias - ou ilustra<;:6es- dos 

cantores principais logo nas primeiras paginas. Em outros quesitos devemos concordar com 

Musser, pois a format~ao do filme, se nao obedecia necessariamente ao "formato 

Stoddard" por outro !ado obedecia necessariamente ao formato das conferencias. 

Tudo isso que vimos acima e relativo ao conteudo do filme, ja a questao estetica e 

urn pouco mais delicada e deve ser analisada com bastante cuidado. Georges Sadoul 

escreveu seu livro, Hist6ria do Cinema Mundial, atraves de urn ponto de vista urn tanto 

quanta teleol6gico, pois ele ve o Primeiro Cinema como urn cinema primitivo e que 

fatalmente originara o Cinema Narrativo ao estilo hollywoocliano. Kinnard e Davis sao 

ainda mais 6bvios neste pressuposto quando escrevem sen livro tendo em vista as "grandes 

produ<;:6es ". 

Recorri ao mesmo autor para esclarecer o porque dessas filmagens parecerem 

"esteticamente medfocres" apesar destes aspectos (esretica e p~as da paixao) nao 

aparecerem relacionados em seu livro: 

Louis Lomiere era fot6grafo e, para chegar ao cinemat6grafo, nao precisou de estudar por muito 

tempo os zootr6pios. Os seus filmes apresentam urn caniter original: siio, sistematicamente, fotografws 

animadas. 
Louis Lumiere, que realizou em 1895 algumas dllzias de filmes escolheu os assuntos a maneira dos 

fot6grafos arnadores que tinharn feito a fortuna da sua fibrica de produtos fotograficos. Mas tinha uma 
tecnica apurada: era um dos primeiros fot6grafos do seu tempo, um esrecialista do instantimeo que tinha em 
alto grau o sentido da composipio e do enquadramento dos assuntos. 10 

E, em outro momento ele acrescenta: 

"Os operadores de Lumiere criaram as actualidades, o documentario, a reportagem, e efectuaram as 

primeiras montagens de filmes." 

"( ... )Os exteriores as cenas de genero, as actualidades, a reportagem e os filmes de viagens forarn os 

principals generos criados por Lumiere e pela sua escola" 104
• 

"( ... )A partir de 1898, os unicos filmes novos que vierarn acrescentar-se ao cataJogo Lumiere forarn 

de actualidades ou de viagens. A encena~ao. actividade demasiado afastada da indUstria fotognffica normal. 

era deixada para concorrentes como Georges Memes. 
No plano t&nico. devemos aos operadores Lumi6re algumas aquisi\=Oes importantes: as primeiras 

trucagenS e OS primeiros travellings. "105 

103 Georges Sadoul. Hist6ria do Cinema Mundial, vol.l, p. 49 
104 Sadoul, op. cit., p. 52 e 53 
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Estilisticamente este filme, tanto quanta La Vie et La Passion de Jesus-Christ, 

estava vinculado a "escola de Lumiere", se e que podemos chamar assim. Ou seja, foi 

fotografado por uma camera fixa, tinha uma grande preocupac;:ao com o enquadramento da 

cena e buscava-se tambem documentar o acontecimento. Nao havia preocupac;:ao com a 

dramatizac;:ao - ou a narrac;:ao em si mesma. Tendo em vista estes detalhes, e de se estranhar 

que Sadou1 cobre qualquer outra postura estiHstica de urn operador de camera formado - e 

recem-formado, pois estava-se em 1896- na arte de tomar imagens em movimento. Alem 

disso, as "vistas em movimento" - como eram chamadas, inclusive no Brasil - eram 

precedidas pelos Tableaux Vivants, ou simp1esmente Quadros Vivos, que eram 

reconstituic;:oes fotognificas encenadas de obras de arte famosas, s6 que com pessoas vivas. 

Estes tableaux eram bastante populares e eram utilizados quer seja em estereosc6pios106 

quer seja em cart6es postais, etc. 

Devemos concordar com Sadou1 que se tratava, na verdade, nao de urn filme, mas 

de urn conjunto de "fotografias vivas". A estetica era a da fotografia. No entanto, isso 

tambem nao encerra o assunto, pois a fotografia, naque1e periodo, no que toea a sua 

explorac;:ao comercial, era tratada como uma arte pelos seus profissionais e tinha uma 

importancia muito maior, pois nao era tao banalizada quanto hoje. Buscava-se dar a 

fotografia status artfstico fazendo as produc;:oes fotograticas visualmente, atraves da 

composic;:ao e do enquadramento, o mais parecidas possfvel com quadros da arte chissica. 

Como pode-se observar na fotografia da Pe9a da Paixao de Horitz, feita em 1912, 

onde a composic;:ao e em estilo classico, formando urn triangulo com as figuras 

representadas. 

Alem de tudo isso, Sadoul informa que os Lumiere, e portanto seus operadores, que 

haviam "inventado o documentario", tinham em mente nao contar a est6ria de Jesus ou 

fazer uma narrac;:ao, mas sim fazer urn documentario sobre como era realizada e como se 

desenvolvia a Pe9a Paixao de Horitz. E, podemos ter certeza disso ao menos por dois 

motivos: o primeiro ja citado anteriormente, as pec;:as de Horitz haviam voltado a serem 

105 Idem, p. 54 
106 0 estereosc6pio e o aparelho correspondente a nosso atual Projetor de Slides, projetava principalmente 
tiras fotograficas, e e ligeiramente parecido com a Lanterna M3.gica, que tinha fun9iio mais ou rnenos 

semelhante. 
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encenadas fazia pouco tempo e tomaram-se bastante bern sucedidas e tinham ate urn grande 

e novo teatro para receber o publico. Em outras palavras, era uma novidade, era urn sucesso 

e, portanto, as pessoas gostariam de ver. Alem do mais, estava vinculada a urn tema (a vida 

de Jesus) extremamente respeititvel e apreciado pelas farru1ias. 

0 outro dado que pode confirmar esta ideia sao as inform~6es da receps;ao desta 

filmagem nos Estados Unidos que nos da Charles Musser, ele explica como se organizou a 

sua apresent~ao: 

"A Pe<;a da Paixao de Horitz foi apresentada em uma hora e meia de exibi~ao que tambem inclufa 
proj~ilo de slides, uma conferencia, musica de 6rgao, e hinos sagrados. Klaw e Erlanger, avisados da rea~ilo 
de Nova Iorque para com a produ9ilo de Salmi Morse, escolheram para excursionar outras cidades antes de 
chegar na capital nacional do teatro. A premiere americana ocorreu em 22 de novembro de 1897 na 

Philadelphia Academy of Music e recebeu uma resposta bastante favonivel, com o clero local fazendo parte 
apreciavel da assistencia. Chamando-o de " o mais notavel, e certamente o mais nobre uso daquele 

maravilhoso invento, o cinemat6grafo, poderia ter tido" 

( ... ) Ap6s a primeira semana, a P<\'a da paixilo de Horitz mudou para a Horticultural Hall, onde 
permaneceu por mais duas semanas. A apresenta~ao foi gradualmente refinada Enquanto musica de 6rgilo 
acompanhava a conferencia de inicio, os produtores logo adicionaram tres cantores, incluindo o baritone N. 

Dushane Cloward.
107 

Esse formato de apresentas;ao se repetiria em outras varias cidades ate o espetitculo 

chegar em Nova York. Desejo chamar atens;ao aqui para mais urn fato que nao caracteriza 

esta produs;ao como "urn filme" propriamente dito. Ele foi veiculado relacionado ao 

trabalho de Conferencistas Viajantes. As Conferencias de Viagens, no seculo XIX eram 

muito bern recebidas, pois permitiam conhecer as novidades, as diferens;as entre as diversas 

culturas, podiarn ser freqiientadas por todas as pessoas da fanu1ia e, sobretudo, tinham urn 

claro carater didatico pedag6gico. No caso da pes;a da Paixiio este carater didatico

pedag6gico aliou-se ao evento religioso. 

Mas o que seria tao ansiosamente esperado pelos espectadores? 0 que seria visto 

afinal? A Paixiio de Horitz, em sua estreia era formada pelas seguintes cenas: !. Uma rua de 

Horitz; 2. Os talhadores de pedras no trabalho nas ruas (62 pes); 3. Carnponeses 

trabalhando no campo (66 pes); 4. A dans;a dos carnponeses (87 pes); 5. Mulheres se lavam 

(68 pes); 6. 0 teatro da Paixao; 7. A casa de Gr6llhesel; 8. Jordan Wiltschke ( o Cristo); 9. 

Anna Wursigen (Maria); 10. Le ride au baisse du Spielhouse; 11. Adiio e Eva; 12. Cairn e 

Abel; 13.0 Diluvio; 14. Noe rende gr~as a Deus; 15. 0 sacriffcio de Isaac; 16. Jose 

vendido por seus irmaos; 17. Jose no Egito; 18. Moises atravessa o mar Vermelho (60 pesO; 

107 Musser, op. cit., p. 210 e 211 
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19. 0 Mana no deserto (69 pes); 20. Ester; 21. Elias; 22. Apari<;ao do Anjo para Maria (61 

pes); 23. A Visita dos Reis Magos (57 pes); 24.A Fuga para o Egito (50 pes); 25. A Sagrada 

Fanu1ia (47 pes); 26.0 Batismo de Cristo (50 pes); 27. A Ben<;ao das Criancinhas (58 pes); 

28. A Ressurrei<;ao de Lazaro (54 pes)108
• 

A Pe<;a da Paixao de Horitz era anunciada nao como urn "fllme", mas como "vistas 

m6veis", "fotografias vivas" da pe<;a da paixao, e eram apresentadas conjuntamente com 

uma conferencia de algum grande palestrante conhecido na regiao. Tambem havia o 

envolvimento de religiosidade nestas apresenta<;6es: tocavam-se hinos sagrados em 6rgao, 

havia cantores de musica sacra e classica (isso quando nao executavam a musica 

especialmente composta para o evento). Mais do que aquilo que chamamos 

contemporaneamente de filme as pessoas compareciam a urn evento, constitufdo de uma 

serie de atra<;6es, entre as quais a proje<;ao das imagens era uma das mais importantes, 

enquanto vista como uma novidade. Sobre este aspecto Flavia Cesarino Costa aproxima-se 

da minha forma de pensar: 

"Os filrnes da Paixao de Cristo e de lutas de boxe estariam mais pr6ximos dos travelogues e 
confer&lcias ilustradas do que dos filmes de persegui<,;ao, pois, assim como as conferencias, eram muitas 
vezes apresentados por comentadores (religiosos ou esportivos). Estao Iigados a urn tipo de performance em 

que a locu9ao ao vivo tern urn papel tao importante quanta as imagens que estao sendo mostradas" 109 

Quando a Paixao de Horitz ap6s passar por Filadelfia, Berkeley e Boston, chegou, 

finahnente, a Nova Iorque, ja nao se constitufa exatamente numa novidade, pois a Paixao 

de Oberarnmergau estava sendo apresentada no Eden Musee. 

A Per:a da Paixiio de Oberammergau 

0 historiador Charles Musser e quem traz as informa<;:6es mais detalhadas sobre a 

Pe<;:a da Paixao de Oberarnmergau, em seu livro The Emergence of Cinema: the American 

screen to 1907, ele detalha a produ<;ao, mas, principalmente a recep<;:ao deste filme nos 

Estados Unidos. Conta-nos Musser que o Eden Musee da cidade de Nova Iorque ficava na 

rua 23, a oeste de Madison Square. Aberto no final de marc;o de 1884, ele atraiu 

primeiramente uma clientela abastada, pois misturava astutamente "sensacionalismo" com 

108 
Essa rela9ao das cenas que compunham a Paixao de Horitz em sua estreia foi retirada de Musser, Charles, 

Les passions et Les Mysteres de Ia Passion aux Etats-Unis (1880-1900) in: Une Invention du Diable?
Cinema des Premiers Temp set Religion. Sainte-Fey/Lausanne: 1992. 1'. ed.Org. Roland Cosandey, Andre 
Gaudreault,Tom Gunning. p. 163. Mantive em frances e no alemao o que assim aparecia no original. 
109 

Costa, op. cit., p. 88 
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"educ~ao". Estatuas de cera e concertos musicais eram os elementos mais importantes de 

sua programa<;ao ate 18 de dezembro de 1896, quando pela primeira vez filmes foram 

projetados no Jardim de Inverno do Musee. Populares entre os clientes, os filmes tomaram

se rapidamente a maior atra.;:ao. 

Richard Hollaman, presidente do Musee, havia tentado adquirir os direitos do filme 

da Pe<;a da Paixao de Horitz e sentiu-se trafdo quando Hurd deu o contrato para Klaw e 

Erlanger. Todavia, Hollaman e urn associado, Frank Russel, assistiram a estreia em 

Philadelphia e ficararn suficientemente impressionados para tentarem uma produ.;:ao 

propria, que para propositos promocionais, diriam ser baseada na produ<;ao Bavara. Essa 

escolha deve-se ao fato de que imimeros conferencistas de viagem tornaram essa pe<;a 

bastante popular nos Estados Unidos. Na realidade, enquanto fotografos e desenhistas 

daquela famosa apresenta.;:ao poderiam lhes proporcionar algumas linhas gerais, a pe<;a de 

Samuel Morse, tirada de cena 17 anos antes pelo prefeito de Nova Iorque, foi 

desempoeirada e representada num cenario. Como urn bern informado crftico notou mais 

tarde, aproximadamente urn ter.;:o das cenas da versao de Hollaman nao existiam na pe<;a 

da paixao de Oberarnmergau. 

Albert Eaves envolveu-se no esfon;o de Hollaman e providenciou o figurino que ele 

tinha adquirido, juntamente com os direitos, da fracassada produ.;:ao de Morse-Abbey. 0 

conhecido dire tor de teatro Henry C. Vincent supervisionou a produ.;:ao, pintou o cenario, 

fez os preparativos, e selecionou os atores. Vincent, no entanto, como nos informa Kinnard 

e Davis, nao dirigiu a filmagem, pois possufa a tecnica teatral bastante arraigada em si e 

nao conseguia transp6-la para as necessidades de uma filmagem. Por diversas razoes ele 

nao poderia ser demitido, entao Frank Russel e William Pailey conseguiram for.;:a-lo para 

fora da produ.;:ao todo dia, a!egando que a luz disponfvel nao era suficiente para a 

fotografia. 

Frank Russel fez Cristo, foi o primeiro ator profissiona! a ter urn papel no cinema. 

William Paley, urn ingles que tinha dirigido exibi.;:oes com o seu projetor Kalatechnoscope, 

fotografou as cenas com sua camera no telhado do Grand Central Palace, desejando escapar 

as leis de patente ele desenhou e construiu sua propria camera. Com a cinematografia 

possfvel somente nos dias ensolarados e tao somente por poucas horas, levaram seis 

semanas para acumular 23 cenas totalizando aproximadamente 2.000 pes. Filmando trinta 
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quadros por segundo, eles produziram algo em tomo de 19 minutes de tempo de tela. De 

acordo com Charles Musser: "As cenas resultantes, com suas locaroes esparsas e simples, 

composiroes frontais, evocaram a long a, poderosa tradiriio de pinturas religiosas "
110

• 

Essas cenas, obviamente, nii.o eram compostas de forma muita diversa das de Horitz cujas 

caracterfsticas esteticas eram as mesmas. 

Os filmes foram feitos em grande segredo. Mostrat o mesmo filme era ilegal, mas 

mostrar urn semelhante, nao; outro medo era de que a descoberta que urn ator estava 

fazendo Cristo por dinheiro poderia criar urna constern~ii.o publica, embora a exibio;ii.o dos 

filrnes nii.o. E isso certamente teria alertado Klaw e Erlanger, detentores dos direitos da 

Paixii.o de Horitz, que poderiam ter impedido a estreia no Musee de Nova Iorque. Hollaman 

tambem estava incerto quanto a dar publicidade ao resultado da filmagem como sendo da 

Peo;a da Paixao de Oberammergau. A Peo;a da Paixao de Horitz havia ganhado aceit~ii.o 

publica ern parte por que era representada por simples camponeses da Bohemia. A reao;ii.o 

ao projeto de Hollaman, se as circunstancias de sua atual produo;ii.o fossem conhecidas, nii.o 

podia ser completamente pre vista. Os l~os com a peo;a da paixii.o de Oberammergau foram, 

dessa maneira, rnaxirnizados e o aspecto da reencena<;ii.o foi encoberto. Foi insinuado na 

publicidade, senii.o claramente afirmado, que a filrnagern envolveu os moradores de 

Oberarnrnergau. 

Seguida de uma projeo;ii.o para a irnprensa ern 28 de janeiro, ficou claro que os 

jornalistas estavam rnenos preocupados corn o potencial sacn1ego religiose que com a rna 

representao;ao: " ' Todos os anuncios preliminares desta exibio;ao tenderam a dar a 

irnpressii.o de que essa era urna genufna reprodus;ii.o da celebrada pes;a da paixao de 

Oberarnrnergau', o New York Herald protestou em sua edis;ao de fevereiro". !11 

Em face de tal ceticismo Hollaman fez uma estrategia de retratas;ii.o, e os anuncios e 

a publicidade subseqiientes enfatizaram os aspectos re-representados da produs;ao, embora 

o debito para corn a peo;a de Samuel Morse nii.o fosse mencionado. 

Em 1898 a projes;ii.o em tela de assuntos religiosos ja era suficientemente familiar 

para que a dificuldade do Musee em lidar corn a imprensa nii.o tivesse prejudicado a 

popularidade do programa, e a apresent~ao fez mais sucesso do que Hollaman esperava. 

110 
Musser, op. cit., p. 213 

111 Musser, op. Cit., p. 216 
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Entre os muitos espectadores estavam ministros e pessoas de igreja, muitos dos quais 

entusiasmaram-se com os beneffcios do filme da peo;:a da paixao. 

Cristo Entrando em Jerusalem 

Pouco tempo mais tarde, o reverendo R. F. Putnam escreveu ao editor de uma 

importante revista: 

"A performance desta peya em Nova lorque por atores e atrizes vivos foi proibida pelo sentimento 

consciencioso das pessoas, a influencia da imprensa e a ~ao das autoridades. Mas para a sua representa~ao 

por estes quadros niio pode haver obj~o. Alguem pode objetar as ilustra<;(les de Dore e outros artistas no 
largo quarto da Biblia? Eles sao intensarnente realisticos, e e este feitio que da-lhes veracidade e os faz 
instrutivos. Eles sao necessariamente dolorosos para almas sensiveis e solidarias, e tambem sao muitos dos 

quadros que estiio sobre alguns dos altares de nossas igrejas... E nao consigo pensar numa Hgao mais 
impressionante para os escolares da escola dominical (Home Journal, 15 de fevereiro, 1908 p.!33). "1 

Outros ministros, incluindo Madison C. Peters da Bloomingdale Reformed Church, 

assistiram e ofereceram seu endosso. 0 devoto via o filme da Per;a da paixiio de 

Oberammergau como uma forma efetiva para converter aqueles que nao eram religiosos e 

para inspirar a fe. Naquele momento o Musee parecia-se com uma igreja. 

A Peo;:a da paixao de Oberammergau nao tinha uma forma fixa. No Musee urn 

conhecido conferencista, Professor Powell, postado do ]ado da tela acompanhava os filmes 

com uma narrao;:ao. A extensao com que a Lanterna de slides foi integrada dentro deste 

programa inicial para criar urn entretenimento completo tambem e incerta. A imensa 

u
2 Idem, p. 216 
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popularidade dessas exibi<;5es fez com que o Musee logo enviasse companhias itinerantes 

para apresentar duas horas de Pe<;a da Paixao como entretenimento de boa qualidade. 

Uma das primeiras unidades viajou atraves do nordeste americano, estreando no 

Hyperion Theater em New Haven em 14 de mar<;o. Esta tarde cheia de entretenirnento, 

narrada pelo Rev. N. B. Thompson de Nova Iorque, usou slides e fllmes, e come<;ou "por 

mostrar urn mapa da Terra Santa e leva-los por .uma jornada imagindria detalhando os 

muitos eventos da vida de Cristo e os mais importantes dos quais eram ilustrados pelo 

· ' ,£ u/13 cmematogra1 o. 

A exibi<;iio de Thompson patrocinada pelo Musee, todavia, imediatamente se 

encontrou em competi<;iio com urn rival que mostrava urn filme identico, pois os filmes 

produzidos pelo Eden Musee foram rapidamente vendidos no mercado aberto. Urn exibidor 

de slides de lanterna e filmes, Professor Wallace, residente em Boston, iniciou urn 

programa de pe<;a da paixao no Sylvester Z. Poli's Wonderland urn teatro de vaudeville em 

New Haven uma semana antes do Reverendo Thompson da excursao da Hyperion. Poli 

cobrou dez e vinte cents por entrada, muito menos do que a Hyperion tinha pretendido. Mas 

o espetaculo nao foi assistido apenas pelos frequentadores regulares do Poll, 

frequentemente da classe dos trabalhadores, a clientela de acordo com o registro da 

irnprensa local, o teatro foi lotado com "audiencia representativa das melhores pessoas da 

cidade". Pessoas da igreja entraram numa casa de vaudeville!" Alguma musica sacra bonita 

e introduzida, e enquanto a audiencia esta chegando e vao para urn born Iugar, vistas 

estereosc6picas de temas semi-sagrados eram mostradas," notou urn reporter. "Durante a 

performance a entrada e safda nao eram permitidas e as portas estarao fechadas para recem 

chegados." 
114 

A pe<;a da Paixao de Oberamrnergau tiuha urn apelo que ia muito alem da 

audiencia espedfica de cristiios evangelicos seu apelo alcan<;ava ate mesmo freqiientadores 

da mais refinada cultura popular. 

Ap6s a sua excursao comercial, A Pef;a da Paixiio de Oberammergau foi mostrada 

cada vez mais nas igrejas com prop6sitos religiosos. 0 Coronel Henry H. Hadley, urn 

conhecido evangelizador metodista, tambem comprou urn Iugar para estes filmes, que ele 

mostrava numa barraca no Ashbury Park, em New Jersey, durante o veriio de 1898 e 

113 Musser, op. Cit, p. 217 
114 Citado por Musser, op. cit, p. 217 
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durante os encontros evangelicos de outono. 0 programa de Hadley tinha duas partes: 

primeiro uma conferencia de lantema sobre o trabalho missionano de socorro enviado pela 

evangelizadora inglesa Sara W ray e entiio uma apresent<l\;iio de dezenove cenas da Pe<;a da 

Paixiio. 0 prograrna de Hadley parece ter inclufdo cenas individuals de vanas produ<;:6es 

inclusive as de Hollarnn-Eaves e Klaw & Erlanger. 

Os elementos de apresent<l\;iio no Primeiro Cinema erarn poderosarnente articulados 

nestes prograrnas de Peyas da Paixiio. As imagens erarn desenhadas como ilustra<;:6es 

m6veis da 'Maior est6ria de todos os tempos". Ainda as narrativas, na verdade, erarn arnbas 

construfdas nas respostas dos espectadores para a iconografia que lhes era familiar e atraves 

das narra<;:6es do conferencista. 

0 dominante "apresentacionismo" do prograrna niio era somente no seu Velho estilo 

teatral, indicando o espa<;:o, tempo, e Iugar mas tarnbem sua consistente confian<;:a nos 

conferencistas que relacionavarn e interpretavarn as imagens. Charles Musser nos informa 

os nomes das cenas que compunharn essa Paixiio: l.Os pastores vern com seus rebanhos ao 

anoitecer; 2. Primeira cena no Templo; 3. Tentativa de prender o menino (mas a estrela de 

Belem o protege); 4. A fuga para o Egito; 5. 0 massacre dos inocentes; Herodes apela em 

favor de Joiio Batista; Salome dan<;:a perante Herodes; 8. Morte de Joiio Batista; 9. As 

margens do Cedron; 10. A entrada do Messias em Jerusalem; 11. Venharn a mim as 

criancinhas; 12. A ressurreic;:iio de Lazaro; 13. A U!tima Ceia; 14. Cena 2: A Traic;:iio de 

Judas; 15. Cena 3: A prisiio do Messias; 15. Os jufzes e Pilatos no Templo; 17. 0 Cristo 

diante de Pilatos; 18. A Conden<l\;iio; 19. Jesus carrega sal cruz; 20. A crucific<l\;iio; 21. A 

descida da cruz; 22. A Ressurreis;iio; 23. A Ascens;ao115
• 

Podemos notar uma ligeira influencia da pec;:a de Samuel Morse, uma certa "invasiio 

do fictfcio" na cena 3, na "tentativa de prender o menino" (mas a estrela de Bel.em o 

protege), niio e possfvel nem irnaginar o que exatamente formava o conteudo desta cena, no 

entanto, veremos na Paixiio da Pathi! que alguns quadros de ficc;:iio podiarn ser 

acrescentados a est6ria sem prejufzo da narrativa. Aqui e irnportante notar este detalhe, pois 

e a primeira notfcia que tenho de algo relativo a ficc;:iio, ou seja, que sai da tradicional 

narrativa evangelica, incorporado a uma irnagem projetada. 

m Musser, op. cit., p. 171. 
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A Paixiio da Pathe 

0 grande sucesso destas duas primeiras tentativas levou os produtores pioneiros em 

geral a tentar imitar-lhes os passos. Como fez o controvertido cineasta americano Sigmund 

Lubin como seu The Passion Play116
, de 1898, cruamente fotografado na Filade1fia como 

informam Kinnard e Davism, que tambem acrescentam a existencia de urn fi1me The 

Passion da companhia francesa Gaumont - da qual falaremos mais adiante - tambem do 

mesmo ano; a filmagem por Melies de "Cristo Caminhando Sobre as Aguas", de 1899; e 

uma versao de 1 ro1o, da ~a tradicional, The Passion Play', contendo dez cenas, foi 

dirigida por Luigi Topi na Ita:tia em 1900. 

Apesar do surto inicial de cinema nos Estados Unidos, os grandes produtores 

durante o periodo do Primeiro Cinema eram os franceses, eles e que moldaram o formato 

dos primeiros Filmes de Cristo. Kinnard e Davis citam vanas produ~i5es deste momento 

mas, sem duvida nenhuma a produ~ao mais importante foi a da Pathe, realizada sob a 

dire~o de Ferdinand Zecca. A Paixiio da Pathe seria importante por diversas razoes, mas 

com certeza o que mais a distingue e o fato de que encontrava-se vinculada a urn esquema 

de montagem e distribui~ao completamente industrial. Isto permitiu-lhe chegar a diversas 

partes do mundo, e seu amplo sucesso garantiu urn saldo de caixa bastante razoavel para 

que a Pathe aumentasse seus investimentos em outros filmes, pois suas vendas se contam 

em milhares e milhares de c6pias. De acordo com o historiador Georges Sadoul: 

"Enquanto a prodw;ao se mantinha artesanal na Grti-Bretanha, em Fram;a, com Charles 

Pathe, industrializara-se. "118 

Charles Pathe, que iniciara seus neg6cios vendendo rolos para fon6grafos, gravados 

em cera. Em 1898, abriu em Chatou uma importante fabrica de grav~o e reprodu~o 

desses rolos. E, ao mesmo tempo, iniciou a produ~ao de filmes em Vincennes, que eram 

rodados sobre urn estrado colocado sobre toneis, ao ar livre. Dotado de urn espfrito 

116 A questilo dos titulos dos filmes e importante, pois, como se trata da "Vida de Cristo", ela parecia nao 

precisar de urn "titulo" em especial. Por essa razao o mesmo filme era apresentado sob titulos ligeiramente 
diferentes em lugares diversos. A Unica coisa que permite que se saiba que se trata do mesmo filme eo ano da 

produvlio, que pode variar conforme a recepvao, e o nome da empresa que o produziu. Em razao desta 
dificuldade mantive os titulos da forma como sao citados pelos diversos autores, e me esfor~ para que isso 

nao cause alguma confusao. Essa minha escolha tern aver como fato de que sempre e possfvel que haja mais 

de uma produyiio com nomes parecidos e da mesma produtora, portanto, isso daria chance de algu6m perceber 

al~m equfvoco meu, se houver. 
11 Iwersen, op. cit. p. 17. 
118 Sadoul, op. cit. p. 78. 
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extremamente empreendedor Chales Pathe buscou conseguir monopolizar todas as etapas 

da prodw;:ao cinematognifica, para isso comprou a fabrica inglesa de Blair, em Foots Cray, 

para garantir a fabrica<;iio da pelfcula. De 1906 em diante, os seus filmes excediam, em 

geral, os 300 metros; as narrativas complicaram-se e o argumento adquiriu uma 

importancia maior que no passado. Essas caracterfsticas garantiam urn aumento do custo 

dos filmes, o que impedia, ou desqualificava a concorrencia de pequenos produtores, 

1evando-o a praticamente monopolizar o mercado internacional, quer fosse na produ<;iio 

quer fosse na distribui<;ao. Ele tomou medidas, are mesmo, para monopolizar os direitos das 

obras classica francesas. Sobre isso Sadoul esclarece que: 

'Do cerebra do escritor a salado bairro, da fabrica de pelicula virgem a barraca de feira, Pathe queria 
fiscalizar e dominar tudo. Em seis anos tinha nascido urn trust gigantesco que estendia a sua a~ao a toda a 

Terra e que absorvia a maior parte da indUstria cinematogr.ifica 0 seu poder ilimitado parecia nao temer 

rival. Em Vincennes, em Montreuil, em Joinville, trabalhavam diariamente cinco esrudios dotados de 
ilumina900 eletrica afim de poderem funcionar com ou sem sol. 

0 comercio internacional do filme era dominado por Pathe; em todos os pafses as suas sucursais ou 

:filiais amea9avam esmagar todos os rivals. Os milhares de metros de filmes que diariamente se vendiam em 

Vincennes impunham-se a todo o Mundo. Na epoca do seu apogeu, Pathe dominou mais completamente a 
indUstria cinematognifica cuja importancia era, contudo, menor que hoje- do que depois conseguiu faze-Io o 

potentado de hollywood. "119 

Podemos perceber que a Paixao da Pathe surgiu num instante de efervescencia, onde 

se estabe1ecia uma industria cinematognifica e que sua maior virtude foi ser produzida em 

altfssima escala e sofrer uma distribuic;:ao extremamente competitiva. Dessa forma e1a 

adquiriu grande visibilidade, muito maior do que a americana A Paixiio de Oberammergau 

(1898), que e reputada de alguma importancia. Essa "visibilidade" e urn dado marcante 

quando se pensa que os novos produtores irao ter, de certa forma, as imagens deste filrne 

como referencial. 

Sobre a Paixao da Path€ existem vanas inforrna<;6es mais ou menos desencontradas, 

como as que nos da inicialmente Loyd Baugh, cujo trabalho foi publicado recentemente no 

ano 2000: 

"A companhia de fihnes francesa, Pathe, produziu tres dos primeiros filmes de Cristo. 0 primeiro 
realizado em 1902,"A Vida e Paixiio de Jesus Cristo", tinha uma respeitavel dura~iio de 19 minutes, e 
representava trinta e uma cenas do Novo Testamento, cobrindo a vida de Cristo da Anuncia¢o ate a 

Parousia. A segunda era de cinco minutos de dura~ao, realizado em 1907. 0 terceiro esfon;o da Path€, 'The 
Life and Passion of Jesus Christ" , que surgiu em 1908, - ficou melhor conhecida pelo "desenho de set sem 
imagina9ao e performance curiosamente desajeitada. .. e uma pequena e crua aten\=ao para os efeitos especiais 
(Kinnard e Davis)." Ele merece, todavia, urn Iugar na hist6ria do filme-de-cristo, ao menos como uma 
curiosidade, porque ele foi refeito duas vezes: em 1914, com algumas cenas novas editadas e com cores 

pintadas a mao, chamado "the Life of Our Saviour", e novarnente sete anos depois, com o titulo "Behold the 

"
9 Sadoul, op. cit. p. 86. 
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Man!", uma versao na qual a primeira metragem colorida foi substitufda por uma modema narrativa filmada 
em branco e preto." 120 

Apesar de ser o trabalho mais recente Baugh cita e interpreta o texto de Kinnard e 

Davis, no entanto, isto possibilita que se pense que havia tres filmes, pois aqueles autores 

classificaram a existencia de filmes conforme estes chegavam nos Estados Unidos como 

podemos observar: 

"The Life and Passion of Jesus Christ' (Pathe, 1905) era um 'Passion Play'frances 
de do is rolos, dirigido por Ferdinand Zecca e Lucien Nonguet .. "121 

'The Life of Jesus" (Pathe, 1907) era outro 'passion play' frances de curta 
d nd · · u122 metragem, ura o apenas cmco mmutos. 

Trata-se, antes de tudo, de urn engano de Baugh, os dois primeiros filmes citados da 

Pathe sao apenas urn, como declara Georges Sadoul: "Este filme, comer;ado em 1902, s6 

ficou terminado em 1905. 0 programa estabelecido constava de uns quarenta quadros efoi 

realizado de acordo com as possibilidades do esuidio. "123 

0 que causou a confusao - e o que deixa o estudo destes filmes urn tanto quanto 

confuso - e que na epoca, como ja foi dito anteriormente, os "quadros" eram filmados 

separados uns dos outros. E, como nos informa Sadoul, foram feitos de acordo com as 

"possibilidades" do esrudio, indo de 1902 ate 1905, isto significa dizer que mesmo antes da 

totalidade destes "quadros" estar filmada eles ja eram negociados. Por isso encontra-se em 

vanos catiilogos a citayao de cenas como se fossem "filmes inteiros"; quando na realidade 

apesar de serem completos em si mesmo, estes trechos constituiriam uma obra maior. 

Sobre esta prime ira Paixao da Pathe nos traz informll96es mais detalhadas quanto ao 

estilo e a aparencia destes quadros: 

"A obra mais importante de Zecca foi uma ''Paixao". Iniciara-se nesse caminho com urn Quo Vadis 

em que urn vago imperador romano, empoleirado no alto de uma escada e rodeado de vinte e tres figurantes 

coroados de rosas, baixava o polegar para assinalar a derrota de urn gladiador. Neste filme, como no Enfant 
Prodigue, Zecca foi sem dUvida auxiliado por Lucien, que dirigia os figurantes em Vincennes e tambem no 

Ambigu, no Chiltelet e na Porte Saint-Martin. 

Lucien Nonguet, que tinha como assistente Louis Gasnier, exercia o oficio com a afabilidade de urn 

negreiro e raramente pagava aos figurantes os cinco francos que se lhes prometia ao recrutA-los. Tinha um 

rival. Georges hatot, que fora realizador de alguns filmes de Lumiere, e que recrutava as multid5es para as 
grandes pantomimas do "Hippodrome". 

120 
Baugh, op. cit. p. 09. 

~ 1 1 . 18 wersen, op. c1t. p. . 
122 ldem, p. 19. 
123 

Sadoul, op. cit., p. 82. 
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(. .. )A estCtica dominante do filme C a mesma dos presCpios de gesso vendidos em paris ao pC de Sao 

Sulpicio. A magia do cinema, contudo transfonna essas insipidas policromias e d3.-lhes o encanto de urn 
quadro primitive 

( ... ) A realizayao nao e desprovida de certa grandeza; a cfunara descreve panorfunicas sabre os 

grandes cenarios e mostra-os na sua totalidade. Na "Adorac;ao dos pastores" ve-se primeiro o presCpio. Ao 

sinal dado por uma estrela surge em cima da pallia uma crianc;a - como urn coelho que urn prestigitador ali 

fizesse aparecer. Depois a miquina faz uma desajeitada panorfunica sabre o cenario para descobrir o grupo de 

pastores. Em seguida volta a Santa Fanu1ia sem acompanhar os pastores, que para h\ se dirigem .. Por 

imperfeita que seja esta realizac;ao, Zecca nao deixa de utilizar os movimentos de cimara e, por isso, 
ultrapassa Melies, fie! ao teatro e as trucagens." 124 

Quanto a segunda Paixao da Pathe, tratada por Sadoul tao somente como uma nova 

versao rodada em 1907, Kinnard e Davis informam que The Life and Passion of Jesus 

Christ (Pathe, 1908)125
, era urn filme importado frances de 3 rolos. Apresentava M. 

Normand como Jesus, Mme. Moreau como a virgem Maria, M. Moreau como Jose, e M. 

Jaquinet como Judas. Le Petit Briand representou Jesus como menino. Este filme era urn 

'Passion Play' encenado da forma tabl6ide usual. Esses autores ainda opinam que 

"inevitavelmente, para urn filme anterior a 1910, este esfon;o primitivo e bastante indigesto 

quando assistido hoje, com urn palco sem imagina(:iiO e atores curiosamente negativos. Hd 

algumas tentativas de efeitos especiais, mas siio realizados sem a determina(:iio e o charme 

de Melies. "
126 

Seis anos mais tarde, em 1914 o filme seria reeditado, expandido com nova 

metragem, real<;ado com cores aplicadas a mao quadro a quadro, e lan<;ado com o tftulo de 

The Life of Our Saviour. A nova obra foi revista em abril de 1914 pela revista americana 

Variety, cujo crftico aparentemente nao sabia que estava assistindo urn filme que era 

parcialmente velho: 

"Nao importa o que as pessoas digam o filme deixa uma impressao duradoura que nunca sera 

apagada. Ira dar ao exibidor uma em<X;ilo eo fara erguer as sobrancelhas algumas vezes quando ele mostrar 

esse fihne nas mesmas telas onde poucas semanas ou meses antes ele tinha urn filme barato ou pouco 
atraente. "

127 

Uma outra versao reeditada apareceu em 1921 sob o titulo Behold the Man!, na qual 

a metragem colorizada de 1908 foi usada como contraponto biblico a uma moderna (recem

fotografada) est6ria em preto e branco. Como antes, o crftico da Variety nao comentou a 

124 Sadoul, op. Cit, pp. 82 e 83. 
125 

A diferen£3. das datas existentes em Kinnard e Davis devem ser percebidas tendo em vista o fato de que 

eles classificaram os filmes conforme a sua chegada nos Estados Unidos, e nao de acordo com a data correta 

da produqao, no entanto, as proximidades das datas e as descri96es permitem que se conclua que se trata do 

mesmo filme. 
126 Iwersen, op. cit. p. 20 
127 

Iwersen, op. Cit., p. 20 
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idade da metragem de 1908, o que deveria ser 6bvio entao. A resenba de janeiro de 1921 

notava: "Deve ser dito que este e um filme possivelmente interessante mas niio excepcional. 

E duvidoso se em qualquer evento alguma versiio dos epis6dios da carreira de Cristo, no 

estrito senso ortodoxo, pode se tornar interessante para a maioria dos freqiientadores dos 

cinemas "
128

• 

A nova metragem em Behold man! foi dirigida por Spencer Gordon Bennet, mais 

tarde, ja durante o periodo do cinema sonoro, urn prolifico diretor de series da Columbia 

Pictures. 

A Paixiio da Pathe de 1907, marcou epoca pois iniciara o estilo que ficou sendo 

chamado de Filmes de Arte, que provocariam urn forte ressurgimento do cinema na Fran~a. 

Inclusive como surgimento da efemera companbia Film D'Art, que buscaria escritores para 

seus roteiristas, pintores para seus cenanos, etc. Buscava-se aureolar o cinema de uma 

respeitabilidade social que ate entao ele nao havia tido. Desejava-se alcan~ar os segmentos 

medios e altos da popul~ao que are entao tinbam visto o cinema como uma diversao 

propria para o povo. 

Apesar dos diversos titulos que este filme recebeu, a sua c6pia de 1921 sobreviveu, 

e, como percebemos acima, o material original de 1907 - possivelmente materiais mais 

antigos- e 1914 continuam ali preservados129
• Este filme da Pathe foi utilizado por decadas 

nos cinemas brasileiros nas comemora~iies da Semana Santa. Por essa razao uma das suas 

c6pias sobreviveu e me chegou as maos em forma de video. 

0 filme da forma como chegou aos dias de hoje possui intertitulos em portugues e 

notas explicativas, a primeira delas diz: "0 filme que se desenrolara ante os olhos dos 

distintos espectadores e uma produr;iio da Pathe Cons6rcio e levada a efeito quando de 

todo era desconhecido o filme sincronizado ". 

Logo de infcio o filme apresenta os creditos do texto que sera apresentado, pois essa 

c6pia, apesar do antincio inicial, foi sonorizada. Durante todo o tempo do filme existe uma 

narra~ao continua, ela e de todo dispensavel, uma vez que apenas repete o que esta escrito 

nos intertftulos. A questao dos intertitulos neste filme e delicada, pais de imediato eles nao 

existiam no periodo inicial do primeiro cinema, 1895 a 1905. Elas sao de urn periodo 

128 
Idem, ibidem. 

129 
0 filme de 1903 da Path€ existe ainda, mas por enquanto nao se encontra acessivel. 
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posterior. Sabe-se que era pratica comum, quaudo o filme era exportado para vanos pafses, 

que os intertftulos fossem adiciouados na lingua local, adaptados por quem os comprava. 

Tudo leva a crer que estes intertftulos sao de produ~ao brasileira mesmo. Evideutemente 

deviam ser uma tradu~ao do original fraudls. 

Outra caracterfstica que chama muito aten~ao e o fato de que o filme e apresentado 

como se fosse urn livro, no caso a Bfblia. Inicia com a camera focaudo em primeiro plano a 

capa da Bfblia, o livro se abre e as suas paginas vao sendo viradas, nelas vern escritos 

manualmente os intertftulos. Estes sao muito didaticos, pois fazem uma divisao do assunto 

em quatro blocos, cada urn deles nomeados. Ao fim de cada quadro uma "nova pagina e 

virada" surgindo novamente os intertftulos. As paginas que apresentam as letras tambem 

eram decoradas a mao, com desenhos imitando iluminuras. Visto dessa maneira o fihne 

parece manter a tradi~ao mais antiga dos outros filmes onde estes "quadros" apresentados, 

nao eram urn filme, mas a ilustra<;ao viva da Bfblia; no entanto, como ja dissemos 

anteriormente, a concatena<;ao dessas imagens perfaziam uma narra<;ao. 

Estruturalmente o fihne possui 34 cenas divididas em 4 blocos: l. Nascimento e 

Vida Oculta de Jesus; 2. Vida PUblica de Jesus; 3. Via Dolorosa e Gloriosa de Jesus; 4. A 

Gloria Divina de Jesus. 

I. Nascimento e Vida Oculta de Jesus: A Anuncia<;ao; 0 recenseamento em Belem; A 

Partida para Belem; o estabulo, A estrela Misteriosa (os pastores); a Jornada em 

Dire<;ao a Estrela (Reis magos); 0 Nascimento do Menino Jesus; A Adora<;ao dos Reis 

Magos; A Matan<;a dos Inocentes (Fuga para o Egito); A Sauta Fanu1ia em Nazare; 

Jesus Entre os Doutores; 

2. Vida PUblica de Jesus: 0 Batismo; As Bodas de Cana - trausforma<;ao da Agua ern 

vinho; A Regenera<;ao de Maria madalena; (A Mulher Samaritana - sem intertftulo ); A 

cura do Cego e do Entrevado; A Ressurrei<;ao da Filha de Jairo (travelling); Jesus 

Carninha Sobre as Aguas (ator diferente ); A Pesca Milagrosa (bern antigo); A 

Ressurrei<;ao de Lazaro; A Trausfigura<;ao; "Entrada em Jerusalem - Domingo de 

Ramos; A Expu!sao dos Vendilh6es do Templo; A Ceia. 
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Jesus caminha sobre as aguas 

3. Via Dolorosa e Gloriosa de Jesus: : 0 Beijo de Judas; Jesus em Presen<;:a de Caifas; 

Pedro Renega o Mestre; Jesus Diante Pilatos; A Flagela9iio; 0 Caminho do Calvano (as 

quedas, o Cireneu, Veronica e a crucific~ao); Agonia e Morte de Jesus; Descimento e 

Sepultamento. 

4. A Gloria Divina de Jesus: A Gloria Divina de Jesus Manifestada na sua Ressurrei9iio e 

AAscensao. 

0 que foi preservado dos filmes antigos. 

Pelo numero e titulo das cenas podemos concluir que nao houve uma grande 

altera9iio daquilo que era mostrado na produ9iio de 1907, uma vez que Sadoul diz que ela 

possufa "uns quarenta quadros" e Bough trinta e urn. As cenas tomaram-se mais longas, e 

foi isso que efetivamente mudou nas suas vanas revisoes. Aumentou o tempo de 

dramatiz~ao das cenas. Agora, por exemplo, mostravam no infcio antes da Anuncia9iio a 

Virgem Maria indo buscar agua num pQ90 e fazendo o caminho de volta. Esse recurso nao 

foi uma constante, ele era muito mais utilizado nas cenas de extemas. 0 grosso do filme -
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refilmado ou nao - e composto de cenas de urn s6 plano, ou seja, para cada epis6dio urn 

quadro. Algumas cenas de 1903 conservaram-se completamente intactas, como e o caso da 

Pesca Milagrosa, que dura poucos segundos, suficiente apenas para ilustrar aquele fato. 

Atualmente o filme dura sessenta e oito minutos, tempo bastante diverso daquele citado por 

Baugh de 19 minutos, para a produ~ao de 1905. Urn dado que ajudou muito na compar~ao 

entre os diversos pianos, para pensar quais eram antigos e quais eram mais recentes, e que 

o ator que fez Jesus na edi~ao ampliada e bern mais gordo do que o ator antigo, entao foi 

relativamente facil perceber quando se tratava de urn e de outro; mesmo por que a PatM 

nao foi tao cuidadosa quando fez a edi~ao. 

Pude comparar a cena da Natividade citada por Sadoul, onde o menino Jesus 

simplesmente "aparece milagrosamente" em cima da manjedoura, enquanto Maria e Jose 

oram compenetradamente. Apesar da cena ter sido refilmada, ela ainda e identica a da 

filmagem anterior a 1907, a de 1902. Pude tambem comparar a cena da Ascensiio de Jesus 

Cristo com o original mais antigo, e posso dizer praticamente a mesma coisa, apesar de 

pequena diferen~a na concep~ao, e o ator ser outro, a composi~ao do quadro mantinha os 

atores na mesma forma~ao e ate o cen:'irio era o mesmo do filme mais antigo. 

Essa minha insistencia em comparar a c6pia que sobreviveu com o original mais 

antigo deve-se a necessidade de se estabelecer o conteiido destes filmes mais antigos. 

Tentar descobrir quais eram as cenas utilizadas, e em que ordem e como eram organizadas, 

e porque. Bern como perceber nos acrescimos as mudan~as relativas ao estilo. 

Outro aspecto que nao se alterou foi o tipo de enquadramento sempre frontal. Jesus 

Cristo e todos os outros personagens sao mostrados sempre em Plano Geral, s6 num 

momento ap6s a cena da flagel~ao o cineasta compos uma cena onde Jesus Cristo aparece 

de frente em pe, envolto no manto, coroado de espinhos e segurando uma palma na mao, 

uma tipica est:'itua encontrada nas igrejas cat6licas, esta cena foi feita em plano medio, uma 

verdadeira raridade. 
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Urn novo docetismo, o Aparecimento de Jesns 

Se o plano medio mostrando a face de Jesus com maior proximidade e uma 

verdadeira raridade neste tipo de filme, aqui, neste caso, ele quer dizer claramente que esta 

devia ser uma das imagens mais recentes ali inseridas. Isso fica mais claro ainda se 

levarmos em conta que o Jesus Cristo que aparece em plano medio nao e o mesmo que 

aparece em plano geral. 
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Pose tipica de icone carolico 

0 mesmo acontece na via Crucis onde numa das quedas a mulher chamada 

Ver6nica verne enxuga o rosto de Cristo com uma toalha, inseriram urn plano americano, 

mostrando de forma mais aproximada e detalhada o desenho do rosto de Cristo impresso na 

toalha. 0 que deixa explicito neste caso e que a atriz que faz o papel de Ver6nica e 
diferente da outra do plano geral. 

Sequencia do veu de Veronica 

No quadro da Ressurrei<;ao da Filha de Jairo ha tambem uma novidade em rela<;ao 

ao antigo filme, a cil.mera faz uma longa panorfunica, mostrando Jesus e seus discfpulos 

vindo pelo caminho em dire<;ao a casa, nela entrando e ressuscitando a menina. A 

panorfunica anteriormente citada por Sadoul, no infcio do filme que seria para mostrar a 
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chegada dos pastores para visitar o recem-nascido foi removida. Nao se perdeu muito com 

essa remos:ao, pois o diretor da metragem mais recente acrescentou urn quadro charnado "o 

estabulo" que mostra Jose e Maria chegando a Belem e procurando urn local para 

dormirem. A camera e fixa diante de uma longa rua Iotada de pessoas vestindo figurinos 

aparentemente orientais; em meio a aglomeras:ao de pessoas, bern ao fundo da imagem, 

surge o sagrado casal que vern carninhando pela rua em dire<;:ao ao plano geral. Ja bern 

pr6ximos da camera Jose conversa com urn homem parado a porta de urn estabelecimento, 

e ele !he nega alguma coisa. Em seguida urn menino chama a sua aten~:ao e oferece-se para 

ajuda-lo guiando-os pelo carninho. A camera simplesmente panoramiza para a esquerda, 

sem fazer nenhum corte na cena; mudando de cenario e de situas:ao. Esta altera~:ao e 

importante, pois ao fazer urn movimento de camera ela demonstra alguma mudan~:a 

relativamente a forma de se filmar urn epis6dio da vida de Cristo. A nova metragem em 

Behold man!" foi dirigida por Spencer Gordon Bennet, mais tarde, ja durante o perfodo do 

cinema sonoro, urn prolifico diretor de series da Columbia Pictures, essa caracterfstica de 

"diretor de series" pode ter levado o diretor a acrescentar uma cena inedita nos textos 

evangelicos, com o desejo de colocar urn pouco de "aventura" na est6ria. 0 diretor, no 

epis6dio da matan~:a dos inocentes, chega a utilizar a montagem paralela, recurso que se 

desenvolveu muito como diretor arnericano D. W. Griffith na decada anterior. 

No primeiro quadro mostra Jose, dentro da sua casa em Belem, indo deitar-se, ao 

!ado dele o bewo de Jesus. Ao fundo da cena surge urn anjo de asas abertas (efeito de 

interrup~:ao), o anjo diz alguma coisa e depois desaparece, Jose chama Maria, conta-lhe 

algo, pegarn a crian~:a e saem de cena como quem vai sair de casa. No Segundo e Terceiro 

quadros busca-se dar uma certa Iiga<;:ao entre os pianos pois trata-se de uma cena extern ada 

casa mostrando os dois saindo. Jose coloca Maria sobre urn burro e caminharn para o plano 

geral e terminarn por sairem pela direita do quadro. No terceiro quadro eles sao mostrados 

vindo em perspectiva num caminho da floresta; neste momento - quarto quadro - o diretor 

corta para os soldados romanos que chegarn ate a casa e percebem que ela esta abandonada 

e partem em persegui~:ao ao casal; no quinto quadro volta para Maria e Jose, que encontram 

urn Arcanjo, armado de espada e armadura, ele os faz ficarem invisfveis para protege-los 

dos soldados romanos; em seguida, no mesmo quadro surgem os soldados, Iutarn 

Iigeiramente com o arcanjo e fogem; ainda na mesma cena o arcanjo toma o casal 
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novamente visfvel e aponta urn caminho para eles seguirem. Jose e Maria saem de cena 

pela esquerda eo arcanjo fica sozinho na cena e desaparece em seguida. 

A Sagrada Familia torna-se invisfvel 

Estes poucos quadros acabaram por constituir uma sequencia, incluindo a 

montagem paralela, isso demonstra urn passo em dire<;ao a urn metodo narrativo puramente 

cinematognilico, saindo do rigoroso esquematismo das paixoes como eram entendidas ate 

entao. Vale a pena relembrar que processos como a montagem de pianos diferentes para 

mostrar a mesma cena, nao foram utilizados nas primeiras filmagens de pe<;as da paixao. 

Apesar deste processo, criado na Inglaterra por James Williamson e George Albert Smith, 

datar de 1900, segundo o historiador Georges Sadoul130 ele nao seria absorvido 

rapidamente. 0 mesmo se daria com a chamada montagem paralela, criada na mesma 

epoca. Em alguns momentos, entre os anos de 1900 e 1914, estes recursos entre outros 

foram utilizados por diferentes produtores, no entanto, seria D. W. Griffith com 0 

130 Georges Sadoul, op. cit., p. 72. 
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Nascimento de Uma Nat;;ao, de 1915, quem iria utilizar em con junto os diversos processos, 

como forma de enfatizar a dramaticidade das imagens. 

E por conta disso que a montagem paralela como recurso drarnatico surgindo num 

Filme de Cristo, realizado entre 1906 e 1921, e urn dado importante. Por urn lado pode 

significar inov~ao, se pensarmos que o material fotografico onde ela ocorre for antigo; por 

outro pode significar rapida absor~ao das novidades relativas a narra~ao cinematografica, 

de qualquer forma tam bern importante. 

Ainda cumpre esclarecer que este epis6dio do filme, acima comentado, comportou 

tambem fic~ao. Pois, apesar de existir a cena da Matan~a dos Inocentes, a persegui<;ao ao 

sagrado casal e pura fic<;ao, ou seja, nao existe nos textos evangelicos e nem nos ap6crifos. 

0 arcanjo tomando-os invisfveis, lutando com os soldados e enfim os salvando, apesar de 

ser urn espetacu1o miraculoso, e urn epis6dio que nunca existiu em nenhuma narr~ao 

conhecida. Pode-se perceber af uma tentativa de aumentar o interesse numa est6ria ja 

previamente conhecida, acrescentar dramaticidade, emogao e peri go. 

Fuga para o Egito 
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Outra cena substitufda do filme original e a Fuga para o Egito, nela ve-se clararnente 

ao fundo as pirtimides e a Esfinge, a sombra da qual Maria, Jose e o menino Jesus pararn 

para descansar. 0 detalhe e que esta cena - filmada no Egito ou nao - nao foi realizada 

anteriormente a 1912, ano da realiz<t9ao de From the Manger to the Cross, de Sidney 

Ollcot, urn grande exito do cinema americana e que foi rodado no Oriente Medio, sendo o 

primeiro filme deste genero a ser tornado Ia. Essa e mais do que provavelmente uma cena 

da revisao de 1914, onde a Patbe precisava atualizar-se em relao;ao a concorrencia, uma vez 

que a cena e identica a do filme americana. 

Urn dado que chama ateno;ao e a vegeta<;ao 1uxuriante das tomadas extemas, bern 

diferente dos filmes atuais onde os diretores e produtores colocam Jesus Cristo e a sua 

est6ria cercados por deserto e cenas deso1adoras de calor, tfpicos de regioes deserticas, 

como pensam ser o cenano da est6ria de Jesus. As cenas extemas deste filme tern algo 

relativamente novo, mesmo para a revisao de 1921. Todas as tomadas realizadas em 

exteriores, normalmente na floresta - mas mesmo a realizada no deserto (Egito) - buscam 

com insistencia estabe1ecer a profundidade de campo atraves do uso da perspectiva. 

Reiteram a todo instante- apesar da camera fixa- a espacialidade do quadro. Normalmente 

o grupo de personagens entra em cena pelo fundo da imagem e vern caminhando ate o 

plano geral e depois saem de cena, ou pela direita ou pela esquerda. A imagem ainda resulta 

chapada, por causa da ilumina<;ao, mas e urn recurso tao constantemente utilizado que 

chama ateno;ao o esforo;o do diretor para conseguir essa perspectiva ou a profundidade de 

campo, que, no entanto, falha. 

Isso chama mais aten<;ao se pudermos acrescentar que para Noel Burch, conhecido 

te6rico de cinema, havia naquele perfodo uma ausencia de preocup<t9ao com a 

representao;:ao da profundidade do espao;:o: 

"( ... ) as condi(06es materiais da produ(Oful do momento - e tambem as dos modelos populares que 
marcaram o primeiro cinema, dos cromos as historietas, dos teatros de sombra aos Folies Bergere -
provocararn em todos os autores de vistas compostas - em estlldio mas muitas vezes tambem ao ar livre -

uma soberba indiferen<? diante do que nos aparece hoje como a vocayao tridimensional do cinemat6grafo." 131 

Burch ao fazer essa afirmao;ao reporta-se ao fato por ele demonstrado que no cinema 

a sens<t9ao de profundidade nao e imediata; essa sensao;ao resulta de uma forma de 

131 
Citado por Flavia Cesarino Costa, op. cit, p.93 
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representac;:ao do espac;:o. Apesar do aparato cinematogrifico ter a capacidade de captar o 

espac;:o real, enquanto algo que tern uma profundidade de campo, nao implica que essa 

profundidade possa ser experimentada pelo espectador. 0 cinema, ao Iongo da sua hist6ria, 

teve que inventar formas de representar o espac;:o. 

A criac;:ao de urn espac;:o ficcional pode ser obtida tanto pela manipulac;:ao dos pianos 

cinematogrificos, atraves da montagem, quanto pela manipulac;:ao dos elementos que 

comp6e estes pianos, como os efeitos produzidos no profi1rnico ( comportamento dos atores, 

deslocamento de objetos, etc) 132
• 

No entanto, como pudemos observar, neste filme nao ha "uma soberba indiferenc;:a" 

com a representac;:ao do espac;:o tridimensional. Muito pelo contrano, apesar da sensac;:ao de 

que o efeito desejado pelo diretor ficou frustrado, ainda assim, e importante verificar que a 

preocupac;:ao com a espacialidade do plano estava ali; quer fosse pelo posicionamento 

ocupado pelos atores, quer fosse pela relac;:ao dos objetos como enquadramento da camera. 

Este filme e importante nao somente por que atraves dele podemos estabelecer as 

cenas que eram utilizadas nos filmes anteriores mas tambem por que podemos observar, de 

alguma forma, uma busca de se aproximar mais de uma narrativa tipicamente 

cinematogrifica, que ja estava se firmando nos anos vinte. 

132 
Costa, p. 93 
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A Paixiio da Gaumont 

A Paixiio da Gaumont iria surgir no ano de 1906. Aquele era urn momento 

extremamente propfcio, o cinema, que quase desaparecera poucos anos antes estava em 

p1eno desenvolvimento, como informa o historiador Georges Sadoul: 

''Entre 1902 e 1908 aumentou consideravelmente a quantidade de filmes produzidos por Pathe. Em 

1902 mal se tinha rodado uns 2000 ou 3000 metros de negativo num unico estlidio. Em 1909 funcionavam 
permanentemente cinco estUdios e pretendia-se fornecer todas as semanas as salas Path€ urn programa novo 

com mais de 1000 metros. Este aumento de quantidade, que se acentuou por volta de 1906, determinou urn 

aperfeic;oamento e uma transforma~iio da qualidade. Os generos diferenciaram-se. 0 faotastico decaiu, o 
c6mico a:firmou-se como genero artistico e o drama sentimental instalou-se.; A o mesmo tempo o Sxito 

constante da "Paixao". com milhares de c6pias vendidas e da qual se fez uma nova versao em 1907, conduziu 

naturalmente Pathe e, seus concorrentes, a uma nova fOrmula: o filme de arte. 

De barracas de pano, os clientes transformaram-se em "cine-teatros". 0 novo cinema-teatro ia 
nascer." 

Informa-nos o mesmo historiador que a Gaumont foi para a Pathe, urn rival bern 

diferente do que havia sido Melies. Leon Gaumont, diretor do Comptoir General de 

Photographie, considerou durante muito tempo a venda de cfunaras cinematograticas como 

a sua principal industria e o comercio de filmes como algo que !he era acess6rio. Por isso 

encarregou a sua secretiria, Alice Guy, de dirigir algumas realiz~6es, a primeira das quais 

foi, em 1896, LaFee aux chaux; ela experimentou depois todos os generos: pequenas 

fantasias, ballets, filmes comicos como La Premiere Cigarette, dramas inspirados em casos 

dos jornais (L 'assassinat de Ia Rue du Temple )133
• 

Em 1905 os exitos da Pathe decidiram a sociedade Gaumont a meter-se na prodn<;iio 

cinematogrillca em grande escala. Constrnin-se em Buttes-Chaumont o maior esrudio do 

mundo, urn pavilhiio envidr~ado onde cabiam vinte esrudios como o de Melies. 

A Paixiio da Gaumont niio e entre todas a mais importante. Ela interessa, no entanto, 

porque estabeleceu urn estilo e este sera o elo de lig~iio importante com minha futura 

analise de From the Manger to the Cross, de 1912. Lembrar esta paixiio tambem visa 

reparar uma injusti<;a hist6rica, Georges Sadoul atribuiu equivocadamente a dire<;iio deste 

filme: 

''Victorin Jasset, antigo organizador de pantornimas gigantescas no "Hippodrome", realizou. depois 

de Les Reves d'un Fumeur d'Opium, uma Vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ destinada a fazer concorrencia a 

133 Sadoul, p. 89 
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Passion de PathC. Jasset, combinando o estU.dio com os cemirios naturais de Fontainebleau. realizou uma obra 

sumptuosa e sem ingenuidades, inspirada nas aquarelas academicas de James Tissot, premiado no "salon"134
• 

0 historiador Lloyd Baugh, que parecia preocupado em reparar uma injustic;a 

cometeu outras, atribuindo-1he A Vida de Cristo e dizendo que e1a a realizou em 1899: 

'Em 1899, a companhia francesa de produ~iio de filmes, Gaumont, produziu "A Vida de Cristo" de 
seis minutos, que e importante por duas raz5es. Seu diretor foi uma mulher. Alice Guy - "uma distinta 

raridade no genero fibne de Cristo" e em suas varias cenas ele imitava pinturas de Velhos Mestres, uma 
1:<\cnica freqiientemente repetida em fibnes sobre Jesus. "135 

Alice Guy e a diretora de A Vida de Cristo, mas esta foi realizada em 1905, e nao 

em 1899, como afirmou Baugh, o equfvoco pode estar no fato de que no ano anterior, em 

1898, e1a havia realizado urn quadro da paixao de Cristo: Jesus Diante de PilatmP6
• 

Alice Guy 

A fr AI. G P . m ancesa 1ce uy nasceu em ans , em 

primeiro de Julho de 1873 e estudou no Sacre-Couer na 

mesma cidade. Ap6s a morte do seu pai e1a decidiu 

assegurar sua propria subsistencia e aprendeu esteno

dati1ografia. Sua mae conhecia a fanu1ia de Leon Gaumont e 

isto a 1evou a ser sua secretaria. Os estabe1ecimentos 

Gaumont a panir de 1885 seriam transformados em balcoes de fotografia. Fabricavam 

entao a pelfcula e os aparelhos, entretanto, com a invenc;ao dos irmaos Lumieres e1es 

passariam a se interessar por cinema. Em 1896, com a colaborac;ao do engenheiro Demeny, 

Gaumont lanc;a urn aparelho de formato 60 mm. Em 1897, com a colaborac;ao de Decaux, 

ele coloca a venda urn aparelho de formato 35mm destinado a tomadas de vistas e projec;ao. 

Em seguida ele lanc;a urn aparelho que e apenas projetor e que faz grande sucesso o 

Chronophotographe Gaumont a titulo de demonstrac;ao ele roda alguns filmes 

documentarios parecidos com os da Pathe. 

134 Sadoul, op. cit. p. 91 
135 

H[asemberg]., "Jesus in Fibn- Eine Auswahlfibnographie," p. 74 citado por Baugh, p. 09 
136 

Vide site www .imdb.com que fomece a ficha tecnica do filme. 
137 

Alguns dados biograficos de Alice Guy firam retirados de LACASSIN, Francis. Pour Une Contre-Historie 

du Cinimuz. Paris: Institut Lumiere/Actes Sud, 1994. p. 32 e 33. 
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Com o anmento da demanda desses filmes, pois muitas vezes os fomecia para serem 

utilizados no projetor, e precisando fazer filmes drarnaticos, pediu para a sua secret:iria que 

cuidasse de organizar urn local e as pr6prias filmagens. Inicialmente o Iugar foi a mansao 

da famHia Gaumont e depois se mudaria para os estiidios da Rue de La Villete. 

Todos os filmes produzidos por Gaumont ate 1905 podem ser atribufdos a Alice 

Guy, salvo algumas exces;6es em 1904 e 1905. Em 1904, surpresa, ela encontrou numa das 

ruas de La Villette, vendendo sabao de porta em porta, Ferdinand Zecca, bras;o direito de 

Chales Pathe e antigo diretor de sua produs;ao: uma brusca desgras;a o conduziu a essa 

situas;ao extrema. Detalhe que, segundo Francis Lacassin, historiador de cinema, que em 

seu livro Pour Une Contre-Historie du Cinema, a entrevistou, a arrebatou de maneira 

como vente, "esse sabiio, Zecca o nwlhava para deixar mais pesado "138
• Ela logo engajou o 

seu ex-colega como diretor de cena e !he oferece asilo na rua de La Villette. Antes de 

recuperar seu prestfgio na casa Pathe, em poucas semanas Zecca se empenhou, mais do que 

no seu trabalho de assistente e dedicou-se ao da realizas;ao de alguns filmes. Em pouco 

tempo Gaumont deixaria ao seu encargo os filmes curtos. 

Essa passagem de Zecca fez Alice Guy se ressentir de ser deixada em segundo 

plano. Para todos ela deveria se consagrar somente aos filmes elaborados e mais longos. 

Rehabilitation, "cena drarnatica", foi lans;ado em 1904 com a metragem bastante 

consideravel de duzentos e cinquenta metros. Ela adaptou sob o titulo de Esmeralda o 

romance de Victor Hugo Notre-Dame de Paris; ainda !he faltava opor uma Vida de Cristo 

aquela que a Pathe colocara em circulas;ao. Dedicou-se aos dois filmes e estas duas 

superprodw;:oes - para a epoca - tiverarn a sua estreia, a primeira em dezembro de 1905 

(290 m), a segunda em Janeiro de 1906 (608 m). Estes filmes necessitararn de uma 

figuras;ao numerosa, sobretudo o segundo, trezentos figurantes ... e vinte e cinco decoras;oes 

de madeira, realizadas pelo decorador Henri Menessier. 0 engenheiro Decaux mesmo a 

ajudou a fazer a decupagem e a montagem sobre o chassis, pois as externas forarn rodadas 

certarnente na floresta de Fontaineblaean. 

A manipulas;ao destes trezentos figurantes, provenientes das carnadas mais pobres 

da populas;ao e pouco inclinados a se deixarem comandar por uma mulher, obrigararn Alice 

Guy a contratar urn chefe de figuras;ao, meio-assistente, meio-gerente. Sua escolha recaiu 

138 Lacassin, op. cit. p. 32 
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sobre Victorin Jasset (1862-1913), mestre de cena no Hip6dromo (atualmente o Gaumont

Palace) de reconstitui<;:oes hist6ricas muito apreciadas, como: Vercinget6rix, Jeanne D'Arc. 

E assim, como nos informa Lacassin, que Esmeralda e A Vida de Cristo serao atribufdas 

equivocadamente a Jasset, simples assistente da realizadora. 

Sobre o conteudo da pai.xao realizada por Alice Guy, Lloyd Baugh diz "e em suas 

vdrias cenas ele imitava pinturas de Velhos Mestres, uma tecnica frequentemente repetida 

emfilmes sabre Jesus" 

Georges Sadoul ja informava anteriormente que o filme foi prodnzido baseado em 

ilustray6es do pintor frances James Tissot. 0 historiador Lacassin entrevistando a diretora 

p6de confirmar a hist6ria:"Em 1963 ela me mostrou, ao comparar asfotos do filme que ela 

havia conservado, a coler;iio de figuras onde ela se inspirou para montar as imagens: a Vie 

de Notre-Seigneur Jesus-Christ de james Tissot, editado em Tours, por Alfred Marne. "139 

0 que gostaria de chamat atenyao e que ha diferenc;:a em se dizer 'V elhos Mestres" 

que normalmente se refere a attistas do Renascimento e quic;:a, quando muito, do Barroco, 

e dizer James Tissot, urn dos attistas orientalistas franceses. Uma das caracteristicas 

principais do trabalbo de Tissot era o realismo, por isso, ele viajou por cerca de dez anos 

pela Palestina e pelo Egito, fazendo suas ilustrayoes nos locais ou ali se inspirando. Ele 

lanc;:aria, em 1898, o Novo Testamento140
, ilustrado e comentado. De imediato a edic;:ao 

francesa era bastante cata, pois o livro constava de 865 ilustrac;:oes. Posteriormente a 

edi<;;ao lanc;:ada na Ing]aterra a partir de 1900 barateou bastante o seu custo e isto tomaria o 

li vro bastante populat. 

E importante aqui estabelecer a co-relac;:ao entre a Paixao da pathe e a da Gaumont, 

Zecca, o mais importante homem da Pathe estava na Gaumont, e ao !ado de Alice Guy 

quando ela dirigiu A Vida de Cristo, a esretica do filme da Pathe era a dos presepios de Sao 

Sulpfcio, para opor urn filme de mesmo assunto aquele, Alice Guy buscou as ilustrac;oes de 

James Tissot. Ou seja, ela buscou compor a cena de uma forma mais realista, quer fosse no 

cenario, quer fosse no figurino, pois era exatamente isso que desejava Tissot. No entanto, 

nunca e demais lembrat que a terra que Tissot visitou nao era a Palestina dos tempos de 

J391..a . • 33 cassm, op. Cit. p. 
1
"' James Tissot, The Life Our Savior Jesus Christ: Three Hundred and Sixty-five Compositions from the 
Four Gospels, em 3 volumes. 
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Cristo, dezenove seculos separavam a paisagem s6cio-hist6rico e geognifica de urn e de 

outro tempo. 

Ate que eu obtivesse a informa<;;ao de que o livro ilustrado por James Tissot era 

composto por 365 ilustra<;;oes, eu mantinha a hip6tese que a Paixiio da Gaumont tivesse 

utilizado uma "suposta" ordem criada pelo pintor para as suas ilustr~oes. Assim, Alice 

Guy nao teria muita dificuldade, bastaria encenar umas 34 cenas ilustradas pelo famoso 

pintor e estaria tudo pronto. 0 problema e que nenhum filme de Cristo ate aquele instante 

poderia ter comportado todas as 365 cenas que isso originaria. Ela teve entiio que se 

reportar a tradi<;;iio de quais imagens eram mais importantes na Vida de Cristo, e como 

deviam ser mostradas. 

Um Reper!Orio de lmagens para os Filmes de Cristo 

Os assim chamados Primeiros Filmes de Cristo tern uma importiincia capital para o 

estudo da constru<;;ao da imagem de Jesus Cristo no cinema. Sao eles que, de uma forma ou 

de outra, estabelecem num primeiro momento essa imagem e e com ela que os filmes das 

decadas seguintes irao dialogar. Este modelo estabelecido logo no inicio iria prevalecer por 

urn Iongo tempo, nem tanto pela influencia dos chamados "grandes filmes", mas 

principalmente em conseqtiencia da religiao cat61ica, que comemora a Semana Santa e os 

eventos em torno do Natal. Estes filmes eram projetados exaustivamente durante estes 

periodos do ano nos cinemas brasileiros e nos cinemas de outros paises onde a Igreja 

Cat6lica tinha alguma influencia 

Desejosos de atender a este evento, os produtores e os exibidores nem sempre 

primaram pela qualidade e ao inves de buscarem grandiosas novidades, reprisaram anos a 

fio os mesmos filmes ou suas vers6es melhoradas. 

Ao se estudar a constru«iio da imagem de Jesus e importante tentar refletir sobre 

quais percep<;;oes teol6gicas estavam envolvidas, pois nao se trata apenas da imagem visual, 

mas daquilo que a compoe. Que Jesus e representado? Ou seja, qual teologia esta por tras 

das escolhas dos momentos da vida de Cristo a serem mostrados? Pensar as cenas 

esco!hidas para estes primeiros filmes torna-se importante entao, pois elas constituem, de 

certa forma, a mensagem; uma mensagem que foi exaustivamente repetida, ate que em 

outros momentos da est6ria cinematografica ela pudesse ser convenientemente alterada e 

revista. 



132 

Deve ficar claro que estes filmes nao constitufam em seu conjunto, no que diz 

respeito aos quadros dos quais eram compostos, uma narra9ao propriamente dita. Eles nao 

contavam a est6ria de Jesus, eles ilustravam-na. E neste contexto que estes primeiros filmes 

de vern ser compreendidos eles sao ilustra'(ao e, como ilustrac;ao, possufam em seu interior a 

sua propria narratividade, quadro a quadro, e sempre vinham aureolados de uma fun9ao 

didatico-religiosa. Cada cena encerrava em si mesma toda a narra<;ao de que necessitava, de 

forma semelhante a como eram pensados os quadros da !dade Media 

Tem-se dito muitas vezes que os textos evangelicos, canonicos ou ap6crifos, e 

romances sao as fontes das escolhas do que mostrar da est6ria de Jesus. No mesmo instante 

que concordo com isso devo estabelecer algumas fontes a mais, principalmente para este 

primeiro periodo. A igreja Cat6lica em seus varios seculos de hist6ria ja havia estabelecido 

os momentos mais importantes e menos importantes da trajet6ria de Jesus Cristo, e havia 

estabelecido-os em imagens, ou melhor, blocos de imagens. Essas cenas que perfazem de 

alguma forma uma narrativa composta de "quadros" sao as dev096es da ''Via Crucis" e a 

ora<;ao do "Rosario". 

As imagens da ''Via Crucis" podem ser vistas em todas as igrejas e Ia estiio desde o 

fim do perfodo medieval. A ora<;ao do ''Rosario" fui criada para que os fieis meditassem 

sobre alguns "misterios da fe" e estes misterios da fe sao lembrados convenientemente em 

imagens. Deve-se perceber que centenas de anos fixando e valorizando mais algumas 

imagens que outras levou a cria<;ao de urn repert6rio coletivo daquilo que e para ser visto e 

daquilo que e mais importante. Estas imagens selecionadas ao Iongo da hist6ria da Igreja 

sao, tanto quanto os textos evangelicos, o substrato daquilo que era visto nos Filmes de 

Cristo do Primeiro Cinema. Para deixar clara essa rela9ao e importante comparar essas 

imagens, e ou cenas, relativas a ''Via Crucis" e ao "Rosario" as produzidas nos primeiros 

filmes. 
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A Devo{:iio da Via Crucis141 

Ao Iongo da Quaresma (quarenta dias que antecedem a Pascoa) e comum nas 

comunidades cristas a celebra<;ao da Via-Sacra; essa devoc;:ao ja era realizada por Sao 

Francisco de Assis e seus seguidores no sec. XIII. Esta pratica adquire maior intensidade na 

Sexta-feira Santa. A devoc;:ao a Via Sacra comec;:ou a se desenvolver de variadas formas, 

mas pode-se perceber suas raizes nas visitas que alguns cristaos dos primeiros seculos 

gostavam de fazer aos lugares onde Cristo viveu as vanas fases da sua vida. Basta, para 

tanto, a peregrina galega Eteria que, no final do seculo IV, percorreu e estudou estes lugares 

santos, dando especial relevo a maneira como em Jerusalem se celebrava a liturgia ao Iongo 

do ano e, sobretudo, na Semana Santa, pondo em evidencia os lugares sagrados e 

santificados pela presenc;:a de Jesus nos dias da Paixao, Morte e Ressurrei~rao. 

Contudo, foi na !dade Media, na epoca das Cruzadas, que se multiplicaram estas 

peregrinal(6eS e com elas o desejo de seguir em pormenor os passos de Jesus, especialmente 

nos seus ultimos dias. Esta experiencia vivida pelos cristaos era continuada ao regressarem 

as suas terras. Assim, nasceram na Europa crista as vanas reprodu~roes - quadros, imagens, 

objetos - de alguns passos da Paixao que, com o tempo, dariam origem a Via-Sacra. S6 nos 

seculos XIII e XIV, porem, foi se afirmando esta devo<;:ao crista. Os Franciscan as que, na 

primeira metade do sec. XIV, ja se encontram em Jerusalem e que, pouco a pouco, se 

tomaram presentes e criaram comunidades em todos os paises foram importantes para a 

difusao dessa pnitica. Foram eles que introduziram nas igrejas os quadros da via sacra, onde 

podem ser vistas ainda hoje omamentando toda e qualquer igreja de ambos os !ados das 

paredes da nave central. Para identifica-los claramente para os fieis eles sempre possuem 

uma pequena cruz no alto, enfeitando a moldura. 

A grande caracterfstica deste exercicio da Via Sacra e parar e fixar a aten~rao em 

certos momentos e fatos vividos por Cristo na sua Paixao. Nisso consistem as chamadas 

esta-;oes. A base de quase todos estes passos ou esta-;oes encontra-se nos textos 

evangelicos. Contudo, ha tambem alguns passos provenientes de narra~r6es populares ou de 

escritos ap6crifos, como e o caso da Veronica, que limpa o rosto de Jesus, ou o mimero das 

141 
Os dados referentes a Devos:ffo da Via Crucis ou Via Sacra sao faciJmente encontrados em sites Cat6licos 

na Internet, o texto que usei como base foi o do Bispo Pedro Romano Rocha da Agencia Ecclesia de Portugal, 
encontrado no site Cristonet; outras informac;:5es detalhadas foram retiradas do site do V aticano, urn site 

referencia para pesquisas ligadas aos temas Cat6licos; outro site importantissimo e a Enciclopedia Cat61ica, 

que tr:is textos acadCmicos sabre os diversos assuntos consultados. 
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quedas do Senhor sob o peso da cruz, etc. 0 mimero das estw;oes foi variando segundo as 

epocas, os paises, as regioes. No sec. XVII, por exemplo, em alguns lugares eram 18 as 

estac;:oes, noutros apenas 10. Conhecem-se casos de ate 47. 

Quanto ao percurso da Via-Sacra, atraves destes passos, recorde-se tambem que em 

alguns lugares ela comec;:ava com a referenda ao Cenaculo e a Eucaristia ( Santa Ceia) e 

terminava com a Ascensao de Jesus; mais freqiientemente, porem, a caminhada espiritual 

desenvo1via-se entre o pret6rio de Pilatos eo Calvano, como se celebra habitnalmente. 

S6 no sec. XVIII ficou oficialmente estabelecido o numero de 14 estat;oes pelos 

papas Clemente XII e Bento XN. Nos ultimos tempos, tendo em vista que a Ressurreic;:ao 

de Cristo coroa a sua Paixao, tem-se colocado, atualmente, essa estac;:ao adicional, ou 

algumas a mais. Assim, vemos em alguns casos a referenda a 15a estac;:ao: Jesus 

ressuscitou ao terceiro dia. 

Na celebrat;iio da Via-Sacra ha urn certo ritual que habitnalmente se segue, e que e 

ja por si significativo: refiro-me ao fato de a(s) pessoa(s) se deslocar(em) de estac;:ao para 

estac;:ao, o que de algum modo significa "caminhar e percorrer o trajeto seguido por Jesus". 

Diante de cada estac;:ao, faz-se sempre uma parada, durante a qual se recorda o fato nela 

assinalado, quanto possfvel com a leitnra do texto evangelico, seguida de urn momento de 

reflexao e de orac;:ao. Este Mbito de des1ocarem-se de uma estac;:ao para outra repete-se 

muitas vezes nas Pec;:as da Paixao - quando realizadas ao ar livre -, pois cada estac;:ao tem 

um cenano diferente e as pessoas se deslocam para o proximo cenano. Isso garante a 

independencia espacial e visual entr as cenas; no en tanto, ainda constitnem uma narrativa. 

Os 14 quadros representam respectivamente: !Jesus em agonia no Horto das 

O!iveiras; 2.Jesus, atraic;:oado por Judas, e preso; 3Jesus e condenado pelo Sinedrio; 4.Jesus 

e renegado por Pedro; 5 Jesus e julgado por Pilatos; 6.Jesus e flagelado e coroado de 

espinhos; 7 Jesus recebe a Cruz aos ombros; 8. A Veronica enxuga a face de Cristo; 9.Jesus 

e ajudado por Simao de Cirene a levar a Cruz; lOJesus encontra as mulheres de Jerusalem; 

ll.Jesus e crucificado; 12.Jesus promete o seu Reino ao bom 1adrao; 13Jesus na Cruz, a 

Mae eo Discfpu1o; 14Jesus morre na Cruz. E importante notar que a ordem e a numerac;:ao 

encontram-se nos pr6prios quadros; eles possuem, e sempre possufram, no alto os 

algarismos romanos. 
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A Orafiio ou Os Misterios do Rosario 

Assim como a Via Crucis, as imagens relativas ao Rosario sao de origem medieval. 

0 nome Rosano
142

, derivado do latim medieval, significa jardim de rosas, buque de rosas, 

grinalda de rosas. No Rosano as rosas sao "rnisticas", isto e, metaf6ricas ou espirituais, pois 

sao ora<;_:6es que sao oferecidas a Nossa Senhora todas as vezes que se !he dirige a 

conhecida sauda<;_:ao: "Ave, Maria ... ". 0 costume de celebrar atraves de dezenas de Ave

Marias OS diferentes "misterios" da vida de Cristo ja existia desde 0 seculo vm. Nos 

conventos medievais os irmaos leigos, pouco farniliarizados com a lfngua latina, 

substitufam a reza dos 150 salmos do Offcio Divino (Breviano) por 150 Ave-Marias. Para 

conta-las serviam-se de dezenas de contas ou graos, ligados por urn cordao. Os fieis em 

geral tambem come<;_:aram a rezar o Rosano que, pouco a pouco, se tomou uma especie de 

"Breviano" do povo. 

Os elementos que constituem o Rosano, por sua vez, seriam organizados por Sao 

Domingos somente no seculo XIII, utilizando os elementos que ja haviam surgido em meio 

ao povo. Seu Rosano era uma catequese popular. Ele narrava os ''Misterios Evangelicos" e 

convidava as pessoas a rezar as Ave-Marias. Unia, assim, a catequese a Ora<;_:ao. 0 

Rosano(l50 Ave-Marias) e dividido em tres partes. Cada uma das tres partes se chama 

Ter<;_:o(50 Ave-Marias). Em cada Ten;:o sao contemplados 5 Misterios e estes sao compostos 

por vanas cenas: 

Misrerios Gozosos (Primeiro Ter<;;o- segundas-feiras): l.Anuncia<;_:ao do Arcanjo 

Sao Gabriel a Nossa Senhora; 2. Visita de Nossa Senhora a sua prima Isabel; 3. Nascimento 

de Jesus na pobre Gruta de Belem; 4. Apresenta<;;ao do Menino Jesus ao Templo, e Simeao 

Louva a Deus; 5. Encontro de Jesus no Templo entre os Doutores. 

Misrerios Dolorosos (Segundo Ter<;;o- ter<;;as e sextas-feiras): 1. Agonia de Jesus no 

Horto; 2. Flage1a<;;ao de Jesus Amarrado a uma coluna; 3. Coroa<;_:ao de Jesus com Espinhos; 

4. A Subida Dolorosa de Jesus ao Calvano; 5. Crucifixao e Morte de Jesus. 

Misrerios Gloriosos (Terceiro Ters:o- quartas, sabados e domingos): l.A 

Ressurrei<;;iio de Jesus Cristo; 2. A Ascensao de Jesus Cristo ao Ceu; 3. A Vinda do 

Espirito Santo sobre a Virgem Santfssima e os Ap6stolos (Pentecostes); 4. Gloriosa 

142 
As referCncias a hist6ria do Rosario sao facilrnente encontradas em sites Cat6licos, neste caso usei 

inforrnay5es retiradas de: http://geocities.yahoo.corn.br/divinamestra/hyperlinkl.html e 

http://soledade.sulminas.corn.br/soledade/misterio.html. 
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Assunc;:ao da Virgem Maria ao Ceu; 5. Coroac;:ao da Virgem Maria como Rainha do Ceu e 

da Terra. 

Como podemos facilmente perceber ja havia na tradic;:ao popular cat61ica urn 

repert6rio de imagens. Urn repert6rio consolidado e conhecido sobre quais cenas e imagens 

seguiarn ou precediarn uma a outra. Se simplesmente fundirmos os Misterios do Rosano e a 

Devoc;:ao da Via Sacra, ja teremos urn "texto", uma narrativa em ordem da Vida de Jesus, 

estabelecendo os eventos mais importantes e significativos, e se inserirmos as imagens da 

Via Crucis no Iugar relativo aos Misterios Dolorosos, arnpliaremos o numero de imagens e 

teremos a tradicional hist6ria de Jesus completa. 

Podemos assim remontar a estrutura das imagens destes primeiros filmes, pois eles 

erarn feitos para atender a necessidades populares, obedeciarn esse repert6rio popular de 

imagens e a ordem na qual a est6ria era contada. Podemos observar essa correlac;:ao nas 

cenas que primeiro chegararn no Brasil: 1. 0 Nascimento do Menino Deus, 2.Nosso Senhor 

no Deserto, 3.No Templo de Salomao, 4.Um Milagre, 5.A Ceia dos Doze Ap6stolos, 6. No 

Jardim das Oliveiras, 7.A Traic;:ao de Judas, 8. A Flagelac;:ao, 9. A Coroa de Espinhos, 10. A 

Crucificac;:ao; 11. Nosso Senhor na Cruz, 12. A Ressurreic;:ao. 

As coincidencias se mantem se as compararnos com o filme produzido pela 

Sociedade Pathe em 1907, e ja anteriormente comentado,"Vida, Paixao e Morte de Nosso 

Senhor Jesus Cristo". Este filme e importante porque nao descartou as imagens de 1907, 

apenas forarn-lhe adicionadas novas. 0 filme possui 34 cenas divididas em 4 blocos: 1. 

Nascimento e Vida Oculta de Jesus; 2. Vida PUblica de Jesus; 3. Via Dolorosa e Gloriosa 

de Jesus; 4. A Gloria Divina deJesus Manifestada na sua Ressurreic;:ao. 

No que toea as nossas necessidades aqui, ou seja, as partes relativas ao nascimento e 

ii. morte, pois as filmagens iniciais preocupavarn-se apenas com a Paixao de Cristo, 

utilizaremos para comparac;:ao apenas o primeiro e terceiro blocos. As cenas sao: A 

Anunciac;:ao; 0 recensearnento em Be!em; A Partida para Belem; o estabulo, A estrela 

Misteriosa (os pastores); a Jomada em Direc;:iio a Estrela (Reis magos); "0 Nascimento do 

Menino Jesus"; A Adorac;:ao dos Reis Magos; A Matanc;:a dos Inocentes (Fuga para o 

Egito); A Santa Fatrulia em Nazare; "Jesus Entre os Doutores"; o terceiro bloco: "0 Beijo 

de Judas"; Jesus em Presenc;:a de Caifas; Pedro Renega o Mestre; Jesus Diante Pilatos; A 

Flagelac;:ao; 0 Caminho do Calvano (as quedas, o Cireneu, Veronica e a crucificac;:ao); 
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Agonia e Morte de Jesus; Descimento e Sepultamento. 0 quarto Bloco possui apenas: A 

Gloria Divina de Jesus Manifestada na sua Ressurrei<;ao e A Ascensao". Nao somente 

ocorre coincidencia de vanas dessas imagens entre as da Via Sacra, as do Rosano, e das 

Paixoes, mas tambem ocorre coincidencia na linearidade criada, os quadros sucedem-se urn 

ao outro, sempre na mesma ordem. 

Como vimos anteriormente, A Paixiio de Horitz ia da Adora<;ao dos Magos ate a 

Ressurrei<;ao, e Charles Musser ainda comenta outros detalhes: os atores principais eram 

apresentados como retratos de slides de lantema magica; algumas das pe<;as abriam 

quadros, entre eles urn de Adao e Eva sendo expulsos do Jardim do Eden, eram tambem 

apresentados como slides de lantema. Segundo Musser143 a apresenta<;ao de Horitz viajou 

rapidamente atraves do Velho Testamento e primeiros anos de Cristo, antes de focar os 

eventos tradicionais que conduzem ate a Crucifica<;ao; o filme era precedido das imagens 

do documentano sobre a cidade e a produ<;ao. Ao citar a repercussao nos jornais da epoca 

Charles Musser nos da mais informa<;oes sobre aquilo que visto: 

" 0 drama de Horitz e muito mais marcado pela simplicidade primitiva do que ode Ober-Ammergau. 
HA decididamente urn tratamento mais ingenuo e infantil destes grandes temas e epis6dios sagrados. Sem o 

movimento natural destas vistas teria sido impossivel ter apreciado completamente a inquestionavel credula 

simplicidade desta representas:i\o teatral. Nestes quadros, todavia, n6s vimos os semi-nus Adilo e Eva 
correndo sabre urn pitoresco Jardim do Eden, com diabos invadindo e escondendo-se debaixo da Arvore da 

Vida, e uma Serpente do Diabo de estranbo visual inclinando a sua cabe<;a chata para fora de urn nuno. Cairn 
mata Abel que estava ajoelhado, mas qualquer urn ve que o pretenso realismo nao e ti\o necessaria, pois o 

irmao mau baixa sua clave inconfundivelmente distante da cabeya de Abel. A cena do Diltlvio. com seus 

nadadores em ondas de cem\r:io im6veis, oferece tambem urn espetaculo duvidoso." (Philadelphia Record, 23 
de novembro de 1897, p. 6)144 

Outras imperfei<;6es tecnicas tarnbem foram notadas como imagens borradas e 

tremulas. Pensando nas informa<;6es diversas de Sadoul, Kinnard e Davis, e Baugh da para 

se ter uma razoavel ideia do que foi visto, se colocarmos para o citado "primeiros anos de 

Cristo" o primeiro Bloco de Imagens do Rosano, e para "os eventos tradicionais que 

conduzem a cruci:fica<;ao" as imagens da tradicionalissima Devo<;ao da Via Crucis ( ou o 

terceiro Bloco de Imagens do Rosano). Neste caso teremos urn forrnato de exibi<;ao 

bastante claro para aquele filrne: 

l.Documentfuio a respeito da cidade e da prodU(;ao, seus atores sao apresentados 

nos seus afazeres cotidiano e depois como se fossem slides de Lantema Magica; 

143 Musser, charles, op. cit. p. 210. 
144 Musser, op. cit. p. 211 
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2.Inicia-se com as cenas relativas ao Genesis. Ou seja o motivo da queda do 

homem. llustra-se com Adao e Eva, andando nus pelo paraiso (revestidos pelo maio de 

algodao ), sendo tentados pela Setpente do Diabo, e finalmente sen do Expulsos do Paraiso; 

essa representac;:ao foi urn pouco alem, mostrando o pecado de Cairn, que matou Abel; 

3. Cena(s) relativa (s) ao Diluvio, pois a grande inundac;:ao foi feita por Deus para 

castigar de uma vez por todas os pecados dos homens, e com o Arco-fris ao final ele 

estabelece uma Alianc;:a com os Homens que devera ser renovada com a vinda do Messias. 

4.(primeiro Bloco do Rosano)l.Anunciac;:ao do Arcanjo Sao Gabriel a Nossa 

Senhora; 2. Visita de Nossa Senhora a sua prima Isabel; 3. Nascimento de Jesus na pobre 

Gruta de Belem; 4. Apresentac;:ao do Menino Jesus ao Templo, e Simeao Louva a Deus; 

(Fuga para o Egito e Retomo145)5. Encontro de Jesus no Templo entre os Doutores; 5. 

(Entrada Triunfal em Jerusalem; a Santa Ceia) (Terceiro e Quarto Blocos do Rosano- ou 

a Devoc;:ao da Via Crucis) (Devoc;:ao da Via Crucis, amplia o mesmo passo do Rosano, 

referente aos Misterios Dolorosos: 6.Jesus em agonia no Horto das Oliveiras; ?.Jesus, 

atraic;:oado por Judas, e preso; 8.Jesus e condenado pelo Sinectrio; 9.Jesus e renegade por 

Pedro; IO.Jesus e julgado por Pilatos; 11 Jesus e flagelado e coroado de espinhos; 12Jesus 

recebe a Cruz aos ombros; 13. A Veronica enxuga a face de Cristo; 14.Jesus e ajudado por 

Simao de Cirene a levar a Cruz; 15Jesus encontra as mulheres de Jerusalem; 16Jesus e 

crucificado; 17.Jesus promete o seu Reino ao born ladrao; 18.Jesus na Cruz, a Mae e o 

Discfpulo; 19.Jesus morre na Cruz.) 

No caso do filme A Paixao de Oberammergau acredito que nao se justificaria uma 

comparac;:ao com a pec;:a da paixao realmente realizada em Oberammergau, pois o fihne 

como ficou claro, tratava-se de uma fraude neste quesito. Urn terc;:o das suas cenas nao 

correspondia as da pec;:a da paixao original. Dele sobraram apenas poucos fragmentos, mas 

estes permitem que conhec;amos, com certeza, ao menos quatro cenas: A Danc;a de Salome 

diante de Heredes; 0 Messias entra em Jerusalem; Jesus carregando a cruz; A Crucifixao 

(Jesus na cruz entre os ladriies ). Este fihne e importante, pois trata-se da primeira 

dramatizac;:ao feita somente para a camera A prodw;:ao, os cenanos, os atores, tudo foi 

145 Essa cena incluf aqui devido as cenas conhecidas no Brasil que incluem "Jesus no Deserto", apesar de 

existirem as chamadas tenta¢es de Jesus no Deserto elas na.o sao tradicionais nem na imagfstica Cat6Iica, 

nem nos v:lrios filmes analisados, por isso opto aqui por acreditar que se !rata da Fuga para o Egito e o 
Retorno para Nazare, muito mais corriqueiro. 
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reunido apenas para ser filmado. Como vimos anteriormente, o roteiro teve por base A Per:;a 

da Paixiio, escrita por Samuel Morse, isto dificulta pensar quais foram as cenas escolhidas 

por ele, no entanto, como se tratava de uma pe-;a da paixao, podemos pensar que nao 

deveria diferir muito do tradicional. A unica cena que chama aten~ao e A Dan<;:a de Salome, 

pois nao tenho notfcia deJa em outras pe~as nem filmes naquele momento, pode ser uma 

contribui~o de Hollaman para a constru~ao da imagem de Cristo, pois ao faze-Jo ele 

necessariamente necessitou colocar em cena o drama de Joao Batista, iniciando assim o 

habito de se con tar a sua est6ria jnnto dade Jesus no cinema. 

Outro detalhe que nao passou despercebido foi a Crucifixao, Jesus e os dois ladroes 

nela encontram-se vestidos apenas com a tradicional "tanga", ou seja, essa produ~ao 

dispensou o "maio" provavelmente utilizado nas duas primeiras filmagens de pe~as da 

paixao de Cristo. Nessa cena sempre chama a aten~ao dos pesquisadores as sombras das 

tres cruzes, que aparecem recaindo sobre o cenano de fundo. Normalmente isto e tido como 

"falta de preocup~ao como realismo do cenano"146
; esse tipo de comentiirio soa estranho, 

pois, se a filmagem desejava tentar iruitar a pe-;a da paixao de Oberammergau e nao 

representar a Vida de Cristo com realismo, nao ha nada de estranho em que o cenano 

aparec;a e que as pessoas saibam que se trata de urn cenario. Ha certo perigo ao se 

generalizar comentarios relativos ao Primeiro Cinema como um todo. 

Este filme permite ainda que se observe outros aspectos como, por exemplo, o 

enquadramento das cenas que era sempre feito em Plano Geral. Nao M pianos medios e o 

close era desconhecido. Os atores olham direta e constantemente para a camera, penso que 

isto nao deve ter acontecido na Pe<;a da Paixiio de Horitz, onde os atores deveriam estar 

acostumados a fazerem poses para serem fixadas em Quadros Vivos pelos fot6grafos. 

Chamo aten~ao sobre este ponto, pois e comum que os historiadores generalizem este 

aspecto do mau relacionamento dos atores com a cfunera, como, p.ex., Flavia Cesarino, 

exemplifica as atitudes dos atores da epoca: 

Em alguns filmes os atores olham constantemente para a di"'>'ao da cilmera e para aquele que parece 
estar dirigindo a cena, buscando a aprovayao de sua performance. E o caso, por exemplo, do plano-tableau 
The Messias Entry in Jerusalem, que faz parte da The Passion Play of Oberammergau (Edison, Eden 
Musee,l896

147 

146 Flavia Cesarino Costa, op. Cit., p. 93 
147 

Idem, p. 72 
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Mesmo que tenha alguma importiincia essa observa\;i.iO quanto ao amadorismo de 

algumas pessoas que eram colocadas em frente a camera, a forma como isso vern sendo 

feito da a entender que todas as primeiras filmagens de Pe\;as da Paixao sofriam deste 

problema. Com certeza este nao e o caso da Paixao de Horitz, pois os seus atores jii 

estavam acostumados a posatem para as chamadas Fotografias Vivas, que muitas vezes 

copiavam ohras cliissicas. 0 fato da Paixao de Oberammergau ser feita de forma 

extremamente amadora nao nos obriga a concluir que todas assim o fossem. 

0 interesse em ten tar montar novamente as partes constitutivas destes filmes estii no 

fato de que isto permitiu observar que a est6ria de Cristo era assistida, e percebida, num 

contexto muito mais amplo do que a de Jesus o homem hist6rico. Ela era vista como a 

est6ria da Queda e da Salvariio do Homem. E a teologia nela contida foi urn tipo muito 

incentivado pela Igreja Cat6lica ao Iongo dos seculos, que priorizou a "Salv~ao" em 

detrimento da "mensagem" de Jesus. As cenas organizaram-se conforme a ideia 

Cristol6gica de que Jesus era o "Servo Sofredor" ou o chamado "Cordeiro de Deus", que 

veio ao mundo para salvar os homens do pecado, para redimir a humanidade. Por isso, 

muitas vezes, os aspectos da chamada Vida PUblica de Jesus sao negligenciados, pois nesse 

contexto a sua importiincia e relativamente menor. No livro Cristologia do Novo 

Testamento, Oscar Cullmann, conhecido te6logo, explica: 

"( ... )a cristologia do 'Servo' deve ser considerada como uma soluc;ao capital do problema cristol6gico 
neotestamentario: Jesus aparece como aquele que realizou, no momenta decisive, a obra definitiva designada 

por Deus para a salvafo do mundo. ( ... )Quando muito, se pode objetar que esta concep""' deixa de !ado a 

prega<;ao de Jesus." 
14 

lsso se reflete ate mesmo no fato de que no periodo do Primeiro Cinema as cenas 

dos Milagres de Jesus eram vendidas separadamente dos outros blocos de imagens, 

pcdendo o comprador adquirir livremente as de sua preferencia. E jii que falamos em 

Milagres, uma das cenas que realmente nao estava nestes primeiros Fihnes de Cristo era 

"Cristo caminhando sobre as Aguas", pois ela seria pensada e criada pelo frances Georges 

Melies apenas em 1899; depois de inventada a trucagem, com uma simples superposi<;ao de 

imagens, ela seria imitada e colocada a venda na se<;ao de "Milagres". 

148 Oscar Cullman, Cristologia do Novo Testamento, p. 110 
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0 Presepio ou A Adora{:iio dos Reis Magos 

Assim como A Via Crucis e Os Misterios do Rosario uma outra cena que comp5e o 

Repert6rio de imagens e a do Presepio, que aqui tratatemos como sendo aquela fixada na 

Adora'<ao dos Reis Magos. Apesat da imagem ser bern estabelecida, ou seja, a cena de 

Jesus menino numa manjedoura, com Maria de urn !ado e Jose do outro, com urn burro e 

urn boi pr6ximos; os Reis Magos saudando-o com presentes, os pastores e suas ovelhas 

assistindo e tudo isso Iocalizado dentro de uma gruta ou urn pequeno estabulo, com uma 

estrela ao alto mostrando o local. Essa imagem que nos patece tao catacterfstica dos textos 

evangelicos, da vida de Jesus, na verdade nao esta naqueles textos dessa forma. Foi a 

tradi'<ao quem mode lou essa disposi'<ao e colocou em con junto esses personagens. 

No Evangelho de Mateus (II, 9-11) a passagem e assim narrada: 

'Depois de ouvirem o rei, partiram (Reis Magos); e eis que a estrela que viram no oriente os 
precedia, ate que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com 
grandee intense jubilo. 

Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mae. Prostram-se, o adoraram; e, abrindo os seus 

tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incense e mirra "149 

Aqui nao vemos os pastores, isto porque quem os cita e Lucas (II, 7 -8): 

"( ... ) e ela (Maria) deu a luz o seufilho primogffiito, enfaixou-o eo deitou numa manjedoura porque 

niio havia Lugar na hospedaria. Ravia na;Juela mesma regiiio pastores que viviam nos campos e guardavam o 
seu rebanho durante as vigz1ias da noite." 50 

Urn anjo Ihes apareceu e anunciou o nascimento de Jesus e eles apressadamente 

correram ate Belem para saudatem-no. Nos outros dois Evangelhos (Marcos e Joao) o 

nascimento nao e natrado. No Evangelho de Lucas nao hii. meno;ao aos Reis Magos. A 

tradio;ao populat e a interpret~ao da antiga igreja iriam providenciat a harmonizao;ao 

necessaria entre os textos para criatem a cena conhecida como a do Presepio. 

A primeira representa~ao do nascimento de Cristo de que temos referenda e uma 

cena simples, conforme descreve Luis Mattinez, docente de atqueologia crista na Pontiffcia 

Universidade Gregoriana: 

"A cena foi esculpida no seculo IV (325 d. C.) e encontra-se em urn sarc6fago do Museu das Termas, 

em Roma, e e urn belo exemplo de baixo-relevo paleo-cristae. Uma fu"vore indica a cabana, urn pastor que 
medita apoiado a urn bastao urn nistico cocho com folhas no qual e colocado o Menino envolto em faixas; e 
inclinados sobre ele, as cab~s do burro e do boi. Nao estao presentes Maria e Jose. Nao existem anjos e 
estrelas mas, e precise notar, estao presentes as figuras do burro e do boi. E, desde esta primeira aparic;ao 

149 
0 Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo e 0 Livre dos Salmos. Rio de Janeiro: Sociedade 

Biblica do Brasil, 1974. Tradul;iio portuguesa de Joiio Ferreira de Almeida 
150 Idem. 
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numa cocheira, jamais faltarlio esses anirnais. A constante presenc;a dos dois animais nao corresponde aos 
dados dos Evangelhos, pois os evangelistas nao falam deles, mas nasceu de finalidades simb6licas. ,.Jsl 

Essa cena corresponde a uma interpretac;:ao patristica de duas profecias, encontradas 

no Antigo Testamento: a de Isaias 1,3 ("conhece o hoi o seu patriio e o burro o estdbulo de 

seu dono") e a de Habacuc 3,2 ("em meio a do is animais te manifestards"). Os animais sao 

ali urn sfmbolo do reconhecimento do Messias. Pois, o boi, segundo a melhor interpretac;:ao 

patristica, e o povo de Israel, que levou o jugo da lei e o burro, animal de carga, e o povo 

gentio, carregado dos pecados de idolatrias. Destes dois povos nasceria a Igreja que 

reconhece Cristo. 

Na realidade esta interpretac;:ao surgiu de urn equfvoco. Sao Jeronimo, que traduziu 

a Biblia para o latim, a famosa Vulgata, cometeu urn erro. Traduziu da Septuaginta, antiga 

versao grega, "em meio a dais animais te manifestartis" onde estava escrito "em meio a 

duas eras"
152

. 

Desde finais do sec. III os Cristaos ja celebravam o nascimento de Jesus. E, e 

precisamente daquela epoca que datam os primeiros testemunhos referentes a peregrinos 

que se dirigiam ao local de nascimento de Cristo, a gruta de Belem, na Palestina. 0 

Nascimento de Jesus e representado em imagens, como vimos, desde o sec. IV: relevos em 

sarc6fagos, em instrumentos littirgicos; assim como afrescos, mostram a Virgem Maria, a 

adorao;ao dos Reis Magos e o Menino a repousar no seu leito. A primeira replica da gruta 

no Ocidente foi executada no sec. VII em Roma, onde na igreja de Santa Maria Maior urn 

particular proveniente da gruta era adorado em relfquia. Mais tarde, colocou-se uma 

manjedoura de madeira nesse mesmo local, da qual provavelmente provem as tabuinhas 

que ainda hoje sao veneradas como parte do presepio onde dorrnira o menino Jesus. 153 

0 ano de 1223 assinala urn acontecimento importante para o desenvolvimento da 

adorao;ao do Menino Jesus: nesse ano Sao Francisco festejou a vespera do Natal juntamente 

com os seus frades e cidadaos de Assis, nao como habitualmente se fazia na igreja, mas sim 

151 Citado em artigo de Hilda Souto para a Revista Mundo e Missao site: 

htm://www.pime.org.br/pimenet/mundoemissao/atualidpresepio.htm. Acessado em 13 de mar<;o de 2003. 
152 

A questilo da interpreta~ao teol6gica equivocada foi retirada da tradicional Enciclopedia Cat6lica, cuja 
versao em ingles encontra-se on-line http://www.newadvent.org/cathen.html , o texto do verbete Presepio e 

de Stephen M. Donovan, publicado originalmente em 1908. 
153 Informa"'es retiradas do site Amigos do Presepio fundado em 10 de maio de 2001, trata-se de importante 
site sobre o assunto, contendo v:irias materias e referencias http//:www.amigosdopresepio.com- Acessado em 

20 de janeiro de 2003. 
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na floresta de Greccio que se situava perto da cidade. Tinha mandado transportar uma 

manjedoura, urn boi e urn burro para o local, de forma a tornar a liturgia do Natal mais 

compreensfvel e acessfvel. Devido a esta encena<;;ao Sao Francisco de Assis e 

freqiientemente visto como o inventor do presepio, o que no entanto, nao corresponde de 

forma alguma a verdade, ja que depois de Sao Francisco ainda iriam se passar mais de tres 

seculos ate 0 aparecimento dos primeiros presepios. 

Na escnltura do sec. XIII encontram-se testemunhos que englobam todos os 

elementos do presepio. No sec. X.V com~a-se a manisfestar o desejo de representar 

cenicamente e de uma forma muito espontiinea, os acontecimentos biblicos e o local onde 

sucederam, o que leva a cria((ao de algumas reconstru((6es nao modificaveis da Noite de 

Natal. Freqiientemente estas representa((OeS eram compostas por figuras em tamanho 

natural, sendo expostas em salas de ora((ao concebidas para o efeito. Na regiao do norte dos 

Alpes, encontram-se sobretudo presepios em retabulos com figuras talhadas que relatam os 

acontecirnentos do Natal, completados por graciosas cenas do cotidiano. Normalrnente, o 

paine! central representa a adora\(iio dos Reis, enquanto que pequenos relevos, com cenas 

como a anuncia((ao aos pastores e seu caminho em dire((iio ao presepio, formam o pano de 

fun do. 

Somente em finals do sec. X.V as personagens das cenas de Natal com~ariam a 

aparecer em pequenos grupos de figuras. Iniciou-se naquele momento a hist6ria do 

presepio. Quando come((a a se executarem figuras soltas - freqiientemente articuladas e 

tecnicamente independentes umas das outras -, e que existe a possibilidade de montar cenas 

diferentes todas seguidas numa sequencia pre-definida. E esta a caracteristica principal que 

distingue o presepio de todas as outras formas de representa((ao do nascimento de Cristo: o 

presepio e modificavel e pode ser montado pelo artista que o executou, segundo as 

diferentes epocas do calendario lirurgico. Outros criterios sao a coloca9ao temporaria do 

presepio em epocas definidas e num espa((o de tempo estabelecido e tambem o seu retorno 

regular todos os anos. 

0 calendario do presepio come9a normalmente com a anuncia((ao a Virgem Maria, 

seguida pela visita a Santa Isabel, que esta a espera de urn menino, o seu filho Sao Joao 

Baptista. A procura de urn albergue em Belem da inicio ao ciclo do Natal em si. Segue a 

anuncia((aO aos pastores e aos Reis Magos, assim como o cortejo destes dois grupos 
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distintos em direqao ao presepio e a adoraqao. A fuga para o Egito finaliza o circuio mais 

restrito dos festejos do Natal. Alguns presepios mostram como ultima cena as bodas de 

Cami o prirneiro aparecimento de Jesus em publico. 

Provavelmente, o cenano que hoje e conhecido como presepio, foi criado na Iuilia 

no sec. XVI. A primeira noticia sobre urn presepio em uma casa privada, encontra-se no 

inventario do Castelo de Piccolomini em Celano, supostamente elaborado em 1567. 

Chamo atenqao para esta cena do presepio porque ela tambem faz parte de urn 

Repert6rio de imagens pre-existentes ao cinema, consolidados na tradiqao popular. Nao 

havia necessidade alguma de se consultar textos evangelicos para se montar a cena do 

presepio ( ou da Adoraqao dos Magos ), necessariamente ela deveria obedecer a tradiqao 

popular, pois a falta de qualquer urn dos elementos seria levada a consideraqao de erro do 

diretor ou de "desconhecimento das Sagradas Escrituras ". 

A cena da Adoraqao dos Magos passaria inalterada por quase toda a hist6ria do 

cinema. Todos os filmes que inclufram o nascimento de Jesus em sen roteiro repetem a 

mesma composiqao. Podem compor a cena conforme algum artista renascentista, barroco 

ou romfu!tico, mas os elementos tradicionais estarao ai dispostos; constituidos por uma 

longa tradiqao que misturava interpretaqao teol6gica e narra<;:6es evangelicas, de forma a 

criarem urn con junto harmonica. 

Veronica e a Sagrada Face 

Outra cena que interessa lembrar, como fazendo parte deste repert6rio popular de 

imagens, e a figura da Veronica. De acordo com urn antigo texto ap6crifo chamado Atos de 

Pilatos, do sec. VI. uma mulher cujo nome era Veronica enxugou a face de Cristo quando 

ele carregava a cruz a caminho do Calvano
154

• Ap6s esse gesto ela verificou que a face de 

Jesus havia ali ficado impressa. Conta-se que o imperador romano Tiberio estava 

gravemente doente e ficou sabendo da existencia de Jesus, urn medico hebreu. Enviou, 

entao Volusiano para busca-lo. Quando este Ia chegou ficou sabendo que Jesus havia sido 

crucificado, soube tambem que Veronica (ou Berenice) possufa a sua imagem impressa 

num veu. Convenceu-a a ir com ele para Roma, onde Tiberio seria curado de sua doenqa 

simplesmente olhando para a "Sagrada Face". Ap6s a cura Tiberio exigiu que Poncio 

Pilatos, que havia executado Jesus, fosse preso e trazido aRoma. 

154 Lincoln Ramos org., 0 Drama de Pilatos, p. 25 
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Este texto gozou de grande popularidade na !dade Media, e por essa raziio, a cena de 

Veronica passou a fazer parte da 'Via Crucis". No entanto, essa mulher nao e citada em 

qualquer urn dos textos considerados canonicos pela Igreja Cat6lica ou pelos Protestantes. 

Muitos crfticos questionaram ate mesmo o nome 'Veronica", que parece ser uma 

deforma~;ao lexica do grego e do latim para "vera icona" ("leone verdadeiro" ou "irnagem 

autentica"), usado na !dade Media para as diversas imagens milagrosas de Cristo. Havia 

documentos ja no sec. IV que falavam da exisrencia do veu mas s6 na !dade Media ele foi 

estritamente ligado a Paixao de Jesus Cristo. Na ocasiao do prirneiro Ano Santo, em 1300, 

o Vaticano exibiu publicamente urn artefato dizendo ser ele o V eu de Veronica e ele se 

tornou uma das "Mirabilia Urbis" (Maravilhas da Cidade) para os peregrinos que visitavam 

Rom a 

Numerosas descrio;;oes destacam a boa qualidade do material do veu - tao fino que 

uma brisa poderia atravessa-lo - com uma imagem estampada ern ambos os !ados de uma 

pessoa ainda viva com olhos bern abertos, uma face cheia de dor e com evidentes manchas 

de sangue. 0 grande poeta italiano, Dante Alighieri, menciona o veu na Divina Comedia 

(Paradiso, Canto XXXI, versos 103-111). 

Apesar das negativas do Vaticano e quase certo que este veu tenha desaparecido no 

sec. XVII durante as reformas da Basflica de Sao Pedro.
155 

0 fato e que esta cena, 

verdadeira ou nao, incorporou-se ao irnaginfuio coletivo a respeito da Vida de Jesus Cristo 

e do percurso que ele percorreu ate o Calvano. 

Nao e paradoxa! dizer como disse Sadoul, que o prirneiro drama levado as telas do 

cinema nao foi caracterfstico do teatro burgues, mas se tratou da sobrevivencia das 

encenal(5es religiosas medievais; ao que eu ainda acrescentaria: das devo~;5es e orao;;oes 

medievais, de onde surgiu o repert6rio de imagens para estes Prirneiros Filmes. 

Conclusiio 

Neste percurso inventariando a hist6ria dos prirneiros Filmes de Cristo, produzidos 

no perfodo do Primeiro Cinema 

provis6rias. 

pudemos chegar a algumas conclusoes, certamente 

155 Georges Gharib. Os icones de Cristv- Hist6ria e Culto, p. 271. 
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Verificamos que estas primeiras filmagens niio se tratavam exatamente de "filme" 

como entendemos contemporaneamente (narra<;:iio cinematogratica e seus recursos), eram 

antes percebidas como "quadros" ou "vistas m6veis" e que pode-se ate mesmo dizer que o 

con junto dessas imagens buscava mais ilustrar a Vida de Cristo do que contii-la. Cada 

quadro possuia dentro de si uma "narra9iio" fechada, sendo ele todo uma mensagem a parte 

que poderia ou niio ser concatenada com os demais. 

Apesar do habito dos pesquisadores em geral de verificarem estas paixbes a partir 

do ponto de vista de que elas "narravam" a Vida de Cristo, percebemos que a ideia de 

narra9iio naquele instante hist6rico especifico nao e exatamente o que estii conduzindo a 

formul~iio destas filmagens. Umas surgiram como documentiirios, outras como imita9iio 

ou fraude, e, outras ja como desejo de formular uma grande narrativa. 

Urn fato importante foi perceber que a cren<;:a de pesquisadores como Charles 

Musser e Tom Gunning de que estas paixbes, formadas por quadros separados, permitiam 

grande liberdade para o exibidor, e que dessa forma participava ativamente da "montagem" 

do filme, estii equivocada. Demonstrando a existencia de uma narrativa composta por 

quadros, ou cenas, anteriores mesmo ao surgimento do cinema, descolada inclusive dos 

textos evangelicos, verifiquei que essa suposta liberdade do exibidor em montara narrativa 

como bern entendesse era muito restrita, pois a organiz~ao da est6ria ja existia e era 

conhecida por todos os devotos cristiios. 0 fato mais atraente foi descobrir que esta 

"narrativa anterior" era de origem popular, e niio vinculada estritamente aos te6logos ou as 

igrejas, estas sim, por sua vez, acabaram por absorve-la. 

0 levantamento deste conjunto de imagens concatenadas numa narrativa, que aqui 

chamei de "Repert6rio de Imagens", permite que, aliado a outras informa<;:6es oriundas de 

outros historiadores se possa restabelecer "urn formato" para as filmagens agora 

desaparecidas. A utilidade deste recurso e permitir que se perceba o quanta M de 

"sobrevivencias" destes Primeiros Filmes em outras produ96es dentro da hist6ria do 

cinema, pais, as escolhas das diversas cenas e o seu agrupamento constituem uma 

percer9iio Cristol6gica, uma escolha consciente ou inconsciente de como se representa a 

figura de Jesus Cristo. E, essa imagem Cristol6gica, tambem permite observar a 

represent~iio coletiva daquele momenta hist6rico sabre Jesus Cristo. 
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No proximo capftulo essas ideias se articularao ainda mais na analise de From the 

Manger to the Cross, de 1912, produzido pela Kalem Company americana e dirigido por 

Sidney Olcott. 0 fato de esta prodw;:ao ter se preservado tal como era no original permitirn 

uma anlliise muito mais segura a respeito da constru9ao da Imagem de Cristo no Primeiro 

Cinema. 
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Cap. 03 - From the Manger to the Cross - A Violencia 
Expressiva - Sidney Olcott, Estados Unidos, 1912. 

lntrodur:iio 

From the Manger to the Cross, e urn filme produzido pela Kalem Company 

americana, feito sob a dir~iio de Sidney Olcott em 1912. Ele surge no contexto da 

crescente industrializas;iio do Cinema nos Estados Unidos e contribui de forma significativa 

para a constrn<;;iio de uma imagem cinematogratica de Jesus. Foi recentemente lans;ado em 

video, pela Kino Video americana, em 1994. 

A primeira coisa importante sobre este filme e que Georges Sadoul, em seu livro A 

Hist6ria Mundial do Cinema, quando comenta o surto de crescimento do cinema 

americana, o ignora quase completamente: 

"A Kalem, sob o impulso do ex-actor Sydney Olcott, rodou o primeiro Ben-Hur. Mas o argumentista 
nao tinha solicitado autoriza£ao do romancista, ao qual a companhia teve de pagar 25.000 d6lares de 
indemniza£00. Olcott dirigiu na Fl6rida filmes sobre indios e sobre a guerra civil, mas encontrou ai "entre os 
pobres brancos", temas de carater social. Enviado depois para a Irlanda, dedicou urn filme a insurrei<;:3.o de 

1890 antes de se limitar, perante os protestos ingleses, a assuntos mais folcl6ricos. Mais tarde, de acordo com 
a moda da epoca, continuou a sua viagem pelo mundo e dirigiu na Terra Santa em 1913 o seu filme mais 
celebre, uma Vida de Cristo: From the Manger to the Cross." 

Isso e tudo o que se encontra em Sadoul a respeito deste filme. Provavelmente por 

niio ter tido acesso a ele limitou-se a citi-lo. 0 filme ficou esquecido por historiadores e 

criticos ate que se iniciaram recuperas;oes do periodo do primeiro cinema e do cinema 

mudo em meados da decada de setenta e decada de oitenta. Kinnard e Davis ja o citam e 

explicam de forma mais ampliada a sua produs;iio e realizas;ao: 

"From the Manger to the Cross e uma cuidadosa draruatiz")'ao dos pontos altos da vida de Cristo, no 
mesmo estilo das varias 'Pes;as da Paixao', mas recebendo uma maior carga emocional pela direyao 

imaginativa de Sidney Olcott. 
( ... ) Apesar de urn ou dois cenarios interiores serem de desenho barato, 'From the Manger to the 

Cross' se beneficia muito da filmagem in-loco, com marcos verdadeiros como as picimides formando panos 

de fundo impressionantes, que nenhuma cria<;ao de estlidio em 1913 poderia igualar. Filmado com urn 
orl;llillento declarado de l 00.000 d6lares, o filme parece muito mais caro do que realmente e. 0 mais bern 
sucedido filme da Kalem, foi mantido em circula<;ao por anos, e urn quarto de seculo mais tarde, ap6s a 
Kalem Ter deixado de existir como entidade de produ£iio, foi relanc;ado (em 1937) com mtisica sincronizada e 
trilha de efeitos sonoros, junto com close-ups recem-filmados, que foram editados na metragem original."156 

156 Jose Augusto Iwersen,Cristo no Cinenuz, pp. 14 e 15. 
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Loyd Baugh, apesar de ser urn historiador recente repete comentirios anteriores de 

Kinnard e Davis, acrescentando urn pouco mais de detalhes quanto a dur119ao e contetido: 

"( ... ) Dirigido por Sidney Olcott (que tamb6m fez Ben-Hur, e tinha sessenta minutos de dura9iio, o 
mais longo dos filmes de Cristo e urn dos primeiros longa metragens americanos. Ele foi baseado na entao 

chamada "Bfblia de Tissot", e muitas de suas tomadas refletiram o contelldo e as composir;Oes das ilustrar;oes 

deste livro devocional. De fato, as composi96es de Olcott freqtientemente "melhoraram em rela9iin as de 
Tissot". Ele omitiu a Ressurrei9ao de Cristo, mas incluiu urn drarmitico suicfdio de Judas, e tambem cenas 

opcionais, "de olho exclusivamente numa audiencia Cat6lica'', duas cenas extra-evag6licas: no caminho para 
o Calvaria, Jesus encontra primeiro sua mae e entao Ver6nica. 0 ftlme tinha atores pro:fissionais bastante 

conhecidos- o ator britanico Robert Henderson-Bland fez o papel de Jesus- e (o filme) foi rodado, em 
grande parte, em loca>5es no Egito e na Palestina. Niio ha duvida que a loca9iio "autentica" da tomada, por 
exemplo, de Jose, Maria eo menino Jesus, em seu descanso na fuga para o Egito, com a Esfinge e as grandes 

pirll.ntides ao fundo, era uma das raz5es para a popularidade deste fihne na sua bilheteria, e imp6s urn padriio 
no genero para os futuros filmes de Cristo." 157 

Barnes Tatum nao somente o cita como !he dedica urn capitulo de seu livro, coisa 

que mais tarde comentaremos. Diversas sao as razoes que me levaram a sua aniilise. A 

primeira e que ele e citado e comentado por estes estudiosos, nao obstante a forma como o 

fazem; a segunda e que ele foi assistido por decadas nos Estados Unidos, e quando surgiu o 

cinema sonoro ele recebeu sonoriz119ao, ficando por mais urn Iongo periodo ressurgindo e 

desaparecendo. Parece ate mesmo ter freqiientado as telinhas televisivas; outro motivo e 
que ele e o fihne mais importante- nos Estados Unidos- anterior ao The King of Kings de 

Cecil B. DeMille, de 1927; aqui ele vai interessar mui particularmente por ter dado uma 

abordagem razoavelmente distinta da Vida de Cristo, do que a de seus antecessores, ou 

mesmo contemporaneos franceses, dinamarqueses, italianos, etc. 

Essa nova abordagem tern a ver com os progressos tecnicos do cinema, mas 

principalmente com o surgimento e estabelecimento de uma narrativa cinematognifica. 

From the manger to the Cross e a primeira produ<;:ao cinematografica sobre a Vida de 

Cristo que posso chamar de urn quase filme. Ele ainda contem basicamente os diversos 

modelos de filme de Paixao anteriores, mantendo, de certa forma, ate mesmo a sua 

estrutura de "quadros", como comentada anteriormente. Trazia, no en tanto, algumas 

novidades importantes para a constitui<;:iio de uma imagem de Cristo. 

Seu lan<;:arnento na Inglaterra causou v:'irios protestos, talvez nem tanto pelo seu 

contetido mas por ser de Sidney Olcott, que ja havia mostrado preocupa<;iio com temas 

sociais altamente delicados naquele periodo, fossem a pobreza ou a revo!ta dos irlandeses 

157 
Lloyd Baugh, Imaging the Divine, p.JO 
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contra a dominac;ao inglesa. 0 fato de urn filme causar protestos nem sempre pode ser 

compreendido como rna aceitac;ao, ou como urn filme de contetido altamente polemico, urn 

filme que causa protestos muitas vezes o causa de maneira estudada para conseguir dessa 

forma publicidade. Se esta nao foi toda a hist6ria de From the manger to the Cross na 

Inglaterra enos Estados Unidos, talvez tenha sido a maior parte deJa. 

Em geral, os comentadores tern se contentado em falar sobre a filiac;ao desse filme 

com a estetica do artista frances James Tissot, o qual ja pudemos comentar anteriormente, 

particularmente, sem ignora-la, prefiro abordar este filme sob outros aspectos: a psicologia 

dos personagens; as adaptac;5es feitas nos textos evangelicos e o seu resultado; as 

deterrninac;6es espaciais e geogcificas na escolha dos temas a serem filmados ( que 

influenciaria outros filmes posteriores) e o aspecto mais interessante, a violencia 

praticamente sadica contida em suas cenas. 

Os Preparativos da Filmagem 

Charles Foster em seu livro Stardust and Shadows: Canadians in Early 

Hollywood
158 nos da vanas informac;6es quanto aos preparativos, produc;ao e recepc;ao deste 

filme. Alem dele utilizarei informac;oes de outros autores entre os quais J.P. McGowan159
, 

componente da equipe de produc;ao do filme, que escreveu o artigo "De Jerusalem ao mar 

da Galileia" que apareceu originalmente no ntimero de agosto de 1912 da The Motion 

Picture Story Magazine. 

Sidney Olcott 

Como pudemos verificar acima os estudiosos do assunto 

tern muito naturalmente tratado o filme a partir do ponto de vista de 

que o diretor e, ou era, o completo responsavel pelo filme, quer 

fosse na produc;ao, quer fosse na direc;ao, quer fosse na montagem 

final. Para este caso, aparentemente, o diretor e Sidney Olcott, no 

entanto, devemos pensar urn pouco nas condi~;oes de prodm;ao 

158 Chales Foster, Stardust and Shadows: Canadians in Early Hollywood. 0 Capitulo "Sidney Olcott and the 
Making Of the From the Manger to the Cross" foi disponibilizado no site www.silentsmajority.com, acessado 
em 22 de maio de 2003. 
159 J.P. McGowan, "De Jerusalem ao Mar da GaliJeia", The Motion Picture Story Magazine, New York, 
agosto, 1912. Do site www.silentsmajority.com, acessado em 22 de maio de 2003. 
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daquele periodo. Nao e muito simples aplicar a questiio "autoral", discussao bern 

conhecida no meio academico, para estes filmes do Primeiro Cinema, e no caso deste fihne 

em especial e muito delicado trata-lo como sendo apenas de Sidney Olcott. Devo concordar 

com o quesito "o diretor responsavel" pelo filme, no entanto, restam muitas reticencias 

para o quesito "au tor do filme". Para que possamos compreender bern isso e necessii.rio 

pensar urn pouco sobre os envolvidos na prodw;;ao: a Kalem Company e a equipe de 

fihnagem. Pois ambos darao ensejo para que percebamos como se configurou o estilo, e ou 

a estetica, do fihne. 

A Kalem Company 

From the Manger to the Cross e considerado o mais importante filme da Kalem 

Company. A Kalem foi uma companhia pioneira, localizada em Nova York, que obteve 

muito sucesso durante a sua breve historia. Ela foi fundada em 1907 por George Kleine, 

Samuel Long e Frank Marion, no contexto da form~ao da famosa "The Motion Picture 

Patents Company" 160
, que congregava varios produtores e distribuidores sob a egide da 

Edson Company, detentora, nos Estados Unidos, dos direitos de patente da fihnadora e do 

projetor por ela inventados e aperfei~oados. Aceitavam os termos da MPPC, Biograph, 

Vitagraph, Edison, Selig, Essanay (recem organizada), e apenas uns poucos estrangeiros 

como a Pathe, Gaumont e Me lies e pouco posteriormente a Kalem. 

Ja no veriio de 1907 a Kalem Company estava fazendo urn filme de urn rolo por 

semana, uma prodw;ao bastante regular. A especialidade eram os fihnes de a~ao com a 

maior quantidade de violencia possfvel, como os "westerns" por exemplo, e outros filmes 

que tivessem aventura no roteiro. A Kalem possufa nos seus quadros diretores como Robert 

Vignola, George Melfort e Sidney Olcott ( diretor chefe ), 161 e todos revezavam-se tambem 

nos papeis de atores. Posteriormente, com os grandes lucros obtidos da prodnc;ao barata em 

escala - principalmente porque Olcott chegou a produzir urn filme de urn rolo por dia, ao 

custo de 350 dolares cada urn a Kalem estabeleceu centros permanentes de produ~ao em 

New Jersey, California e Florida, seguindo a tendencia daquele periodo entre os produtores 

160 "Gene Gauntier, Blazing the Trail," Woman's Home Companion, Volume 55, Number 10, October 1928, 

ftage 7. Transcrito por David Pierce, on editing and revisions (if any), em 1997. 
61 vide: Mark Wanamaker "The First Studios" in: www.silentsmajority.com , acessado em 22 de maio de 

2003. 
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de Nova York, de encontrar condi<;oes mais propfcias para filmagem ao ar livre, tais como 

luminosidade natural a maior parte do ano e clima seco; fato esse que posteriormente iria 

possibilitar o surgimento de Hollywood na costa Oeste do Estados Unidos. 

Uma vez que a Kalem nao possufa estlidios cobertos162
, a maioria dos seus filmes 

era rodada em loca<;ao, assim Sidney Olcott e sua equipe ficaram livres para fazer os 

chamados ''travellogues" os filmes cujo conteudo era a viagem para algum Iugar distante, e 

o fizeram para a Alemanha, Irlanda, Palestina e Egito. Desde 1907 Gene Gauntier ja era a 

roteirista chefe da Kalem. 

Ela apenas fez uma curta pausa em sua carreira nessa empresa quando em 1908, 

depois do "problema Ben-Hur", recebendo uma proposta melhor da Biograph fui escrever 

roteiros e atuar em filmes naquela companhia. Lii ela estabeleceria estreito contato com D. 

W. Griffit, o conhecido diretor de 0 Nascimento de Uma Narao (1914) e lntolerancia 

(1916). Descontente com o esquema de produ<;iio da Biograph ela voltaria para a Kalem, no 

mesmo ano, de onde sairia apenas para fundar a propria produtora junto com Olcott, em 

1913. A Kalem seria comprada pela Vitagraph em 1916, encerrando assim uma curta 

carreira de sucesso. 

A Equipe de Filmagem 

A equipe de filmagem da Kalem, como p6de-se perceber acima era formada por 

pessoas bastante dinfun.icas e versateis, a maioria de1as estava preparada para exercer 

diversas fun<;6es dentro de uma filmagem. Liderava essa equipe Sidney Olcott. Ele era 

canadense, de Toronto, nascido em 1873, filho de irlandeses, o que !he deu uma forma<;iio 

Cat61ico-irlandesa (urn catolicismo bastante extremado ), e isto tambem vinculou forte mente 

varias de suas produ<;6es ao solo irlandes. Tinha preocupa<;ao como realismo o que o levou 

a fazer filmes de carater popular e que vinham de alguma forma de encontro a politica da 

Inglaterra com rela<;ao a Irlanda. Olcott ficou conhecido por seu estilo "altamente 

energetico" e acabou por se tomar urn dos mais pro!fficos diretores da Era Muda do 

Cinema. 

Ele come<;ou a sua carreira em 1904 como ator da Mutascope, mas logo tornou-se 

urn dos gerentes da Biography; viria pouco depois a se tornar o primeiro diretor da Kalem 

162 
vide Roger Fristoe, "From the Manger to The Cross" in: www.turnerclassicmovies.com , acessado em 22 

de maio de 2003. 
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Company, ern 1907. Seria tarnbern o prirneiro dire tor a fazer fi1rnes ern 1oc~5es e via java 

freqiienternente ern busca de 1ocais que aurnentassern o realisrno de suas prodn<;5es.163 

Charles Foster ern seu livro Stardust and Shadows, inforrna qne "de formariio cat6lico

irlandesa, era fascinado havia muito tempo pela ideia de fazer um filme baseado na vida 

de Cristo. "
164 

Suas prirneiras experiencias neste terreno forarn urn pseudo-docurnentario sabre 

Jerusalem nos Tempos de Cristo e o prirneiro Ben-Hur, de 1907 filrne de urn rolo corn 

roteiro de Ganntier), que custou 25.000 do lares a Kalern Company de indeniz~ao, por nao 

ter pago os direitos autorais do escritor Lew Wallace; esse descuido e lernbrado como a 

prirneira infr~ao a lei de direitos autorais nos Estados Unidos, que havia sido recern criada. 

Ern 1910 e 1911 realizou varios filrnes curtos na Irlanda, como A Lad from Old 

Ireland (1910), The Irish Honeymoon (1910), The O'Neil (1911), Molly Pitcher (1911), etc, 

Tantos filrnes fizerarn na Irlanda que a equipe de Olcott ja era charnada de "O'Kalems", 

fazendo referencia a forma rnais cornurn de names irlandeses, como inforrna Gene 

Gauntier, roteirista de todos eles, ern sua autobiografia. 

Gene Gauntier 

Gene Gauntier, nascida Genevieve Liggett, ern 

Kansas City, ern 1885, foi tentar a vida ern Nova York em 

1906, desejava ser atriz; acabou se tomando urna das 

prirneiras rnulheres a escrever roteiros para cinema vindo 

posteriorrnente tarnbern a produzi-los. A sua prirneira 

oportunidade surgiu naquele mesmo ano de 1906, quando 

fez urn fihne na Biograph, The Paymaster (1906), sob a 

dire<;ao de Frank Marion e de Sidney Olcott, que ainda 

trabalhava !a. Com a fund~iio da Kalem Company ela foi convidada para ser a Primeira 

Atriz e posteriorrnente quando Marion resolveu deixar o trabalho de roteirista da empresa, 

ela passou a sera chefe daquele departamento. 

163 
vide: Sandra Brennan, comentarista no site All Movie Guide - http://entertainment.msn.com/celebs , 

acessado em 22 de maio de 2003. 
164 vide Charles Foster, op. cit. 
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Ela conta em suas mem6rias que ganhava tres d61ares por dia como atriz; vindo a 

atuar em vilrios filmes de sucesso, como: Thompson's Night Out (1908), The Romance of 

an Egg (1908), The Romance of a Trained Nurse (1909), The Man Who Lost (1909), The 

Girl Spy (1909- urn seriado), e The Forager (1909) entre muitos outros. Gene Gauntier fez 

mais de vinte filmes como atriz, sendo que foi a roteirista da maior parte deles; isso alem do 

grande mimero de roteiros que conta em sua carreira, mais de trinta. 

0 primeiro roteiro foi Why Girls Leaves Home (1907), seguido por Way Down East 

(1907), alem do ja citado Ben-Hur (1907), e os roteiros dos vilrios filmes rodados na 

Irlanda a partir de 1909, e obviamente From the Manger to the Cross (1912). A 

especialidade de Gauntier era os melodramas, que eram o grande sucesso do infcio do 

seculo. No memento de maior sucesso da Kalem, Gauntier chegou a ganhar 150 d6lares por 

semana, tanto quanto Sidney Olcott. A questao salarial fez com que os dois, rodando 

apenas mais dois filmes para essa empresa posteriores a Manger, se desentendessem com a 

dire9ao e buscassem fundar a sua propria. 

Ela fundou a Gene Gauntier Feature Players que, assim como a Kalem, fez filmes 

de viagem na Irlanda e realizou melodramas com tftnlos sensacionalistas tais como 

Clutches of the Ku Klux Klan (1913) e In the Power of a Hypnotist (1913), e tambem dois 

filmes de baixo or9amento para a Bison em 1915. Como muitos dos seus contemporaneos, 

Gauntier viu-se eclipsada pelos mais jovens. Ela entao retirou-se do mercado e escreveu 

suas mem6rias Blazing the Trail em vilrias partes para o Ladies Home Journal em 1928
165 

Os outros componentes da equipe foram em maior ou menor grau ja citados, espero 

entao nao ser repetitive. George K. Hollister, contratado no infcio de 1910, foi o 

responsavel pela fotografia, em outras palavras, o camera-man. Era urn fot6grafo bastante 

experimentado. No infcio da sua carreira viveu por anos fazendo fotografias vivas e cartoes 

postais em Nova York, o que permite que se f~a uma ideia bastante razoavel da sua 

capacidade relativamente a escolha de posi9ao da camera e enquandramento das cenas. 

Hollister tambem viria a se tomar diretor de filmes anos mais tarde; por essa altura ele era 

casado com a jovem Alice Hollister, que safra aos 15 anos de idade de urn convento e se 

165 Hans J. Wollstein para o site All Movie Guide- http://entertainment.rnsn.com/celebs, acessado em 22 de 

maio de 2003. 
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casara com ele aos 17, sendo ainda bastante jovem em 1912, ela faria o papel de Maria 

Madalena, o seu segundo em filmes. 

Alice Hollister 

Robert G. Vignola, tambem foi urn dos primeiros atores e 

diretores contratados pela Kalem em 1907. Poi como se disse 

anteriormente ator em vanos Westerns, o que nao se disse e que 

ele era especialista no papel de vilao em todas as est6rias em que 

atuava, em From the Manger ele faria o papel de Judas. Nos 

anos posteriores continuou seu trabalho enquanto diretor, pela 

Vitagraph. 

John Petterson McGowan, faria o papel do ap6stolo Andre, mas na realidade ele era 

urn diretor recem contratado e que posteriormente faria muito sucesso em outra 

companhia, fundada por Helen Holmes; uma outra Helen, Lindroth, neste filme faria o 

papel de Marta, irma de Lazaro. Jack J. Clarck que faria o papel de Joao, o Amado 

Discipulo, e que se casaria com Gene Gauntier durante as filmagens, faria carreira pouco 

depois como diretor rodando vanos seriados. Os outros componentes eram atores 

experimentados que faziam os papeis dos filmes de aventura e Westerns da Kalem, assim 

Samuel Morgan (Pilatos), James D. Ainsley (Jolio o Batista), George Kellog (Herodes), 

Sidney Baber (Lazaro) e Montague Sidney (Jose) eram atores tarimbados na realiza<;:lio de 

filmes de a<;:lio. Sidney Olcott tambem participou como ator em 14 partes do filme, e fez o 

papel do "Homem Cego", que e curado par Jesus. E urn dado significativo este, pois o 

diretor escolheu justamente o Homem Cego, o exato inverso do que e necessaria para se 

fazer urn filme. 

0 diretor de arte era Henry Allen Farnham, que tambem trabalhava ha anos na 

Kalem, e viajava com essa mesma equipe para todas as outras locao;:oes, recebia palpites a 

respeito do cenano desde 1910, ano em que Clarck, ingressou na companhia. Como 

experimentado ator de musicais da Brodway ele ajudava muito com a elaborao;:lio dos 

' • 166 
cenanos . 

Assirn estava formada a equipe, que a meu ver tambem era a principal da Kalem, 

166 Gene Gaumier, op. Cit. P. 7 
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pois reunia em seu con junto os profissionais que estavam a mais tempo na companhia. 0 

que eu gostaria de frisar, escrevendo particu1armente sobre esta equipe e o conjunto de 

talentos envolvidos. Uma boa parte dos componentes que foram para a Palestina e Egito 

eram na pratica, ou em tennos, diretores de filme. Na pior das hip6teses ja haviam naquela 

altura feito seus primeiros experimentos de assisrencia de dire<;ao. Tratava-se tambem de 

uma equipe que trabalhava fechada em conjunto desde 1910, data que a Kalem abriu uma 

filial na Florida, local para onde foi designada essa equipe; isto permitia uma grande 

homogeneidade entre eles e a sua atua<;ao, diria quase mesmo, cumplicidade. 

A Kalem Company decidiu em 1912 fazer no Egito e na Palestina uma serie de 

filmes curtos de urn rolo, quer fossem melodramas ou pequenos documentarios sobre os 

lugares turfsticos ou considerados santos e para la enviou a sua equipe da Florida. A equipe 

estava sob a dire<;ao de Olcott e ela deve ter realmente rodado vanos filmes de urn so rolo 

(tendo em vista a eficiencia de Olcott), entre os quais sei da existencia de urn chamado 

Captured by Bedouins. 0 certo e que durante essas filmagens Gene Gauntier, a sua 

Primeira Atriz pegou uma insola<;ao, tendo em vista que os cenanos e as filmagens eram 

feitos ao ar livre. Enquanto ela se recobrava da insola<;ao teve a ideia de fazer urn filme 

sobre a vida de Cristo, ideia que teve a aprovaqao dos demais, e ela entao escreveu o 

roteiro. Enquanto Gauntier ainda se recobrava Olcott foi para a Inglaterra em busca de urn 

ator que pudesse fazer o papel de Jesus Cristo, deixando a sua equipe encarregada de fazer 

os preparativos. 

From the Manger to the Cross foi o primeiro filme de cinco rolos a ser filmado, ou 

seja, o primeiro filme de longa metragem. Depois de ter gasto bastante tempo fazendo as 

tomadas para as quais rora efetivamente enviado para aquela regiao, Olcott, pedia mais 

cinco semanas para terminar o filme. Frank Marion e Long, da produtora Kalem, que 

ficaram para tras em Fort Lee, nos Estados Unidos, pressionavam-no para que o fizesse da 

forma mais rapida possivel. Como tempo de produ<;iio estendido as contas amontoavam-se, 

entretanto a Kalem decidiu que Olcott e sua equipe sabiam o que estavam fazendo e 

decidiram nao interferir. Alem do mais ja nao estavam mais nos tempos her6icos da 

fundaqao da empresa em 1906, e tinham urn capital maior para dispor, e, neste caso, urn 

capital bastante razoavel para uma produ<;ao daquela epoca, gastaram 35.000 dolares, mas, 

nao deixaram por menos, anunciaram que haviam gasto 100.000. 
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A ideia era bastante ambiciosa e quando em Londres Olcott anunciou que tinha 

planejado urn filme epico de cinco rolos chamado From the Manger to the Cross levantou 

protestos enfurecidos de organiza<;6es da igreja; os motivos eram os mesmos encontrados 

desde meados e fins do seculo XIX: nenhum homem pode representar Jesus em toda a sua 

inteireza, ou seja, o seu !ado humano e o seu !ado divino, logo qualquer tentativa sempre 

resultaria numa imagem caricata do Cristo. Alem do mais urn filme de cinco rolos 

representava uma grande ousadia. Com todo o barulho despertado, Olcott sentiu que tinha 

urn filme de grande bilheteria. Em urn artigo do New York Times, de 1913, ele disse, "Eu 

percebi entfio que tinha que fazer a pelicula. Com toda aquela publicidade gratis o filme 

seria muito lucrativo. "167 

Em Londres ele ficaria chocado ao perceber que os atores e seus agentes nao 

estavam interessados no papel de Cristo. Afetados pela rna recep<;1io da ideia pela imprensa, 

eles temiam que se fizessem o papel isso destruiria suas carreiras. A falta de interesse em se 

associar a urn diretor qualquer para fazer urn filme estava tambem ligada ao fato de que o 

cinema ainda nao era visto com bons olhos pela classe media e pela elite, ao passo que o 

teatro gozava de grande aceita<;1io. A grande carreira para urn ator ainda era a do teatro. 

Desejando ir adiante, Olcott buscou ajuda de Thomas Blackmore, diretor da Blackmore's 

Theatrical Agency, este disse que tinha o ator perfeito para Cristo e que estaria disposto a 

fazer o teste para o papel. Quando Olcott se encontrou com Robert Henderson bland, urn 

ator shakesperiano talentoso que conseguira alguma fama no London Stage, ele concordou. 

A cena n1io poderia ser mais inusitada: Bland andava no quarto do hotel de Olcott usando 

uma peruca longa e loura, vestido num gracioso manto branco. "Eu sou Jesus Cristo," 

disse bland. "eu representarei em sua pelfcula." 

Bland lhes informou que tivera uma vis1io durante a noite e que Deus tinha dito que 

ele era o seu filho escolhido. "Francamente, pensamos que era louco," disse Olcott. "Nos 

niio discutimos, ele era obviamente o que n6s procurdvamos. "168 Dois dias mais tarde eles 

foram para o Egito onde encontraram completos os preparativos para as pre-grava<;6es. 

Gene Gauntier, e a equipe tinham construido urn cenano ao ar livre que era grande o 

bastante para fazer todas as cenas de interior. Tinham obtido tambem a permissao de filmar 

167 vide Charles Foster, op. cit. 
168 

Vide Charles Foster. op. cit. 
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no mar da Galileia, na Pales tina, e ao Iongo da rota da procissao do Calvano, a famosa Via 

Sacra; a mesma que havia inspirado uo periodo medieval a ador~ao da "Via Crucis" 

cat61ica, ja citada anteriormente. As autoridades locais, em troca de generosas propinas, 

garantiram que a companhia nao teria nenhum problema e teriam tantos extras quanto eles 

precisassem, sem nenhum encargo. 

Ha uma boa chance de que Gene Gauntier ou Robert Vignola, ou mesmo o 

fot6grafo do filme Georges K. Hollister, tenham se antecipado a chegada de Olcott e 

rodado vanas cenas do filme, principalmente aquelas onde Jesus Adulto nao aparecia. Isto 

pode ter acontecido tendo em vista o fator tempo versus dinheiro, pois Olcott demorara-se 

efetivamente. Essa ideia surgiu em mim ap6s assistir o filme diversas vezes. Chamou-me a 

aten<;iio de que havia uma cena dedicada a Joao Batista. Essa se passa, de acordo com os 

textos evangelicos no rio Jordao, ora, eles estavam em Jerusalem, logo a uma distancia 

razoavelmente curta daquele rio. A cena em questiio nao mostra rio algum, nem !ago, nem 

nada Joao Batista e mostrado pregando e gritando em dire<;iio a urn casario distante, e na 

cena seguinte ele e mostrado apontaudo o "Messias" para aqueles que o ouviam, detalhe: o 

dito Messias estava tao distante que nao da para ser reconhecido, isto para nao dizer que na 

tela ele e quase completamente imperceptive!. 

J oiio Batista pregando sem urn rio 

Outro detalhe chamativo foi o fato de que a cena do conhecido "Domingo de 

Ramos" ou a "Entrada Triunfal em Jerusalem" que mostra Jesus entrando na cidade santa, 

precedido por uma multidao, ocorreu de maneira muito estranha. A camera fixa no alto do 

Monte das Oliveiras, mostra, em plano americano, uma especie de procissao descendo o 
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monte e indo para Jerusalem, levam palmas nas maos, e ao fundo, bern distante ve-se as 

muralhas da cidade, de subito as mulheres come<;am a estenderem seus mantos no chao 

para Jesus passar, e eis que surge urn homem montado sobre urn burro; o curioso e que ele 

e mostrado o tempo todo de costas para a camera envolvido em urn manto, e qualquer urn 

que tenha visto Henderson-Bland durante o filme pode perceber que nao se trata da mesma 

pessoa, pois o ffsico era menor. 

Entrada pouco Triunfal em Jerusalem 

Isso me levou a pensar que as duas cenas foram rodadas na ausencia de Bland, pois 

sao cenas importantes nas quais o rosto de Jesus deveria aparecer. Ora, nao foi pela 

ausencia de agua que Joao nao batizou Jesus, afmal eles poderiam ter ido ao rio Jordao, ou 

na pior das hip6teses ao Mar da Galileia. Foi por ausencia de Henderson-Bland. E que 

diretor furtaria-se a filmar a entrada de Jesus em Jerusalem diante de sua enorme porta 

(medieval), sendo recebido pela popula.;ao, quando aquela era a primeira filmagem da Vida 
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de Cristo in loco? S6 uma coisa explica, algumas cenas foram filrnadas por outro(a) 

diretor(a) enquanto Olcott nao chegava a Terra Santa como ator. Talvez a grande pobreza 

estetica dessas duas cenas narradas se comparadas com quaisquer outras do filme possam 

tambem justificar este fato. 

Provaveis loca~es no Egito 

Mas o que realmente confirmou minhas suspeitas foi descobrir que o papel de 

Jesus, que e mostrado ao Iongo da sua vida, foi feito por nada mais nada menos que cinco 

atores. A equipe de produc;ao conheceu e contratou na cidade do Cairo urn casal de 

australianos que tinha tres filhos, urn recem-nascido, outro de dois anos e urn com oito 

anos. Bern, nao me pareceu muito provavel que uma mae deixasse uma crianc;a recem

nascida viajar ate Belem na Judeia para fazer uma ceua do Nascimento (Presepio ), e muito 

menos o garoto de dois anos. Pude perceber que as cenas nas quais estes garotos aparecem 

nao mostram a paisagem local na imagem, apenas coisas que nao comprometem, ou seja, 

que nao deixam de fato se identificar o local onde foram filmadas. Essas cenas foram 

posteriormente montadas juntamente com outras tornadas da Palestina, mas 
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indubitavelmente foram filmadas no Egito, e nao nas famosas "locas:oes" autenticas, como 

anunciavam e anunciam ate hoje. 

Desde o comes;o das filmagens, Bland tinha deixado crescer o seu proprio cabelo 

Iauro dourado para aumentar o seu comprimento e a peruca foi deixada de !ado. Olcott 

contou a Kalem que Bland estava agindo como se estivesse possufdo. Em seu retorno a 

Nova York disse aos rep6rteres que pela primeira vez em sua carreira tinha permitido que 

urn ator estivesse no comando total da cena. "Bland niio necessitou de direriio, ele foi 

soberbo ", disse. Argumentava ainda que Bland estava totalmente inconsciente da camera, e 

que vinha naturalmente "compelido por uma forr;a e raziio estranhas. "169 

Tendo em vista o faro de Olcott para a publicidade fica dificil dar credito total a essa 

declaras;ao; mas digo total, porque outros detalhes posteriores mostraram que havia em 

Bland uma certa "estranheza" com relas;ao ao papel. 

John Petterson McGowan, que fez o papel do ap6stolo Andre, narrou extensamente 

como foi o percurso da equipe de Jerusalem ao mar da Galileia. Este e outro dado 

irnportante, pois a sua descris;ao e eminentemente geografica. Houve preocupas;ao real em 

se filmar os pontos nos quais a "tradis:ao" narra ter acontecido diversos epis6dios que se 

encontram nos Evangelhos. Em sua viagem eles foram ate o Mar da Galileia, nas 

proxirnidades do qual Jesus passou boa parte da sua vida. Foram para Nazare e para 

Tiberfades, no caminho passaram pelo famoso PO\(o de Jac6, onde ocorreu o epis6dio 

chamado "a Mulher Samaritana". Em todos os lugares pelos quais passaram eles tomaram 

cenas que posteriormente deveriam ser montadas por Olcott. A grande preocupas:ao da 

camera era mostrar a paisagem e os lugares, as construc;6es antigas, as cidades pitorescas, e 

os lugares "autenticos" onde ocorreram os epis6dios evangelicos. 

Este autenticos entre aspas deve-se ao fato bern conhecido (ou mal?) de que a 

Jerusalem do tempo de Jesus Cristo desapareceu no infcio do seculo II, completamente 

destrufda pelos exercitos romanos, abafando a ultima revolta judaica. Roma determinou 

que a cidade fosse completamente arrasada, que nao sobrasse deJa nem as muralhas e que 

em seu Iugar fosse construfda uma nova cidade Elia Capitolina, que par sua vez mais tarde 

seria destrufda par outros povos. Data do infcio do seculo IV o maior interesse do ocidente 

em relas:ao aos lugares santos, e nesse perfodo que se comec;a a "descobrir" os lugares nos 

169 
Vide Charles Foster, op. cit. 
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quais vanos eventos haviam oconido, como a gruta da Natividade, onde foi construfda a 

igreja de mesmo nome, ou o santo sepulcro, sobre o qual mais uma igreja foi construfda, 

etc. Estes locais passaram a ser venerados e visitados grandemente no perfodo que 

antecedeu as Cruzadas e durante o seu desenrolar, ate o seculo XIII. 

0 fato de ir filmar esses locais e agrupa-los num filme remete aquela antiga tradi~ao 

que iria originar a ador~ao europeia dos quadros da "Via Crucis". Ou seja, tao ou mais 

importante do que a vida de Cristo neste caso e a visao dos locais onde aqueles fatos 

aconteceram. Isto e importante por que a disponibilidade de locais, e logo loca~oes, fez 

com que se desse enfase a algumas partes da est6ria evangelica e nao a outras. Em outras 

palavras a escolha das cenas da Vida de Jesus estava muito mais vinculada a 

disponibilidade de locais do que a questoes eminentemente evangelicas ou narrativas. 

Como, p. ex., McGowan cita em seu texto: 

"Cada cena nesse filme est:i sendo localizada, nos pontos tradicionais e hist6ricos sempre que 

possfvel, como por exemplo o local autentico para o Chamado dos Pescadores que era o Lago da Galileia; 
n6s viajamos 224 milhas de carro~ao e a cavalo, para obter umas ptXJ.uenas e poucas cenas, e desta maneira 

estabelecer uma tomada em cfrculos de Quadros M6veis . "170 

A cena citada do "Chamado dos Pescadores", cujo grifo e meu, nao era usual em 

outros filmes antigos, ela aparece neste por que Ia estava o Mar da Galileia, outra cena 

mostra Jesus pregando para a multidao, ele o faz da proa de urn barco pesqueiro, ancorado a 

margem do !ago, da mesma forma como e contado nos Evangelhos. Relativamente a 

questao espacial, McGowan cementa com rel~ao a cidadezinha de Nazare: 

"Possivelmente poucos lugares tern tanto interesse religiose como Nazare. Aqui o Salvador passou o 

come9o da sua juventude, e posteriormente ensinou em uma Sinagoga. ( ... ) 0 poyo de Maria, onde Jesus 

crian':;a e sua mae eram outrora constantes freqtientadores, esta ainda em uso, e aqui n6s fizemos a cena 

mostrando Maria e a crians;a. Ravia uma multidiio heterogenea em volta do pos:o, como e usado grandemente 
pelos nativos, e quando n6s os enflleiramos ao lado da parede fora de visao, e Maria ocupava o centro do 

quadro, formava uma exata replica de varias bonitas pinturas que existem, cobrindo esse ponto sagrado.''171 

A cena que ele descreve tao bern, a de Maria e Jesus buscando agua no p~o, foi 

agregada ao filme, ela nao tern qualquer importancia real para a est6ria de Jesus ou para a 

religiao ou para a teologia, mas, o po~o que eles usavam ainda esta Ia e isso deveria ser 

mostrado e inclufdo. Essa necessidade de incluir os locais autenticos numa narrativa sobre 

Jesus fez tambem com que se ampliasse bastante as cenas relativas a Jerusalem. 

170 Vide J. P. McGowan. 
171 Idem. 
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Marla busca agua na foote 

No periodo de juventude de Jesus, quando ele fez doze anos e deveria ser levado ao 

templo, gasta-se bastante tempo mostrando a sagrada falll11ia fazendo o caminho de ida, 

inclusive com a porta de Jerusalem sendo inclufda como visualmente importante nas cenas, 

e o de volta, com caravana de came1os e tudo o mais. Ha uma verdadeira "fome" de mostrar 

essa paisagem de todas as formas possfveis. E este tambem e o principal chamariz para o 

publico ir assistir ao filme. Mesmo esse texto publicado por McGowan, represeutando a 

Kalem, em agosto de 1912, nada mais e do que uma p~a pub!icitiria, que antecede o filme 

em pouco mais de urn mes de seu lan~;amento. 0 texto inteiro nao e mais do que a descri~;ao 

da paisagem dos 1ocais pe1os quais passaram, buscou-se, dessa forma, criar uma expectativa 

por esse aspecto visual. 

0 Filme 

Esteticamente este filme 172 parece estar aproximado das ilustra<;;oes do pintor 

frances James Joseph Jacques Tissot cuja Bfblia ilustrada era bastante popular na virada do 

seculo. Barnes Tatum concorda com essa assertiva: "De Jato, a Bfblia de Tissot tem sido 

chamada de o livro fonte de From the Manger to the Cross. "
173 

Mas, ao fazer essa 

afmna<;;ao Tatum socorre-se de outro au tor, Hebert Reynolds
174

, em seu artigo Da Paleta 

para a Tela A Biblia de Tissot como Livro Fonte para From The Manger to the Cross, 

172 A c6pia analisada e From the Manger to the Cross, distribuida pela Kino International Corp., lam;ada em 

1994, com 72 minutos de dura9ao, e com viragem em cores original. 
173 

Tatum, op. Cit, p.22. 
174 

Hebert Reynolds. ''From the Palette to the Screen: The Tissot Bible as Soucerbook for From the Manger 
to the Cross", p. 275-310 in: Na Invention of the Devil? Religion and the Early Cinema. Une Invention du 
Dinble Cinema de Premiers Temps et Religion. Edited by Roland Cosandey, Andre Gaudreault, Tom 

Gunning. Sante Foy, Canada: Les Presses de l'Universite Laval, 1992. 
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apresentado no Segundo Congresso de DOMITOR, cujos temas sempre sao relacionados ao 

Primeiro Cinema. E importante perceber essa vincula~;ao entre as gravuras de Tissot e a 

composi~;ao das cenas de From the Manger to the Cross, mas creio que, uma vez que essa 

rela~;ao ja foi demonstrada, devemos supera-la e continuar a pensar outros aspectos ate 

agora negligenciados. Urn deles e que a influencia estetica deve estar mais relacionada a 
Paixao da Gaumont, efetivamente vendida e distribufda nos Estados Unidos, que fez uso 

das pinturas de James Tissot atraves da sua realizadora Alice Guy. 

Apenas para recordar o que foi dito anteriormente sobre Tissot, ele buscava urn 

certo realismo em suas pinturas e ilustra~;5es, ap6s a perda de urn filho ele decidiu-se a ir 

para a Palestina, por onde viajou por dez anos, ate voltar para a Franc;:a e publicar o seu "A 

Vida de Nosso Salvador Jesus Cristo: Trezentos e Sessenta e Cinco Composic;:oes para os 

Quatro Evangelhos". 0 que ja discuti anteriormente no outro capitulo e que se Tissot pode, 

de alguma forma, ser a fonte estetica de algumas composi~;oes, ele nao pode ser - atraves 

destas escolhas - a fonte de organiza~;ao de uma narrativa, uma vez que 365 imagens 

espalhadas entre os quatro evangelhos constituiriarn numa diversidade maior do que 

apelarem simplesmente para o ja alegado Repert6rio de Imagens existentes anteriormente. 

Alem disso, sem abrir mao da estetica de Tissot, que e realista, defendo que as condi<;:oes 

espaciais e territoriais da paisagem hist6rico-social da Palestina foram muito mais 

determinantes do que a estetica de Tissot, para a escolha dos temas que comporiam a 

narrativa. 

Aparentemente a equipe se manteve no Egito e na Palestina no perfodo entre os 

meses de abril e maio de 1912, e "dizem" que este filme em particular foi rodado durante a 

Semana Santa (na qual o dia da Pascoa caiu em 08 de abril de 1912) 175
, essa e 

provavelmente mais uma das lendas a respeito do filme, pois, sobre o dia de partida do 

Hotel em Jerusalem para as filmagens no Mar da Galileia e arrectores, McGowan informa 

em seu texto: 

"A chamada era para as 7 hs, Domingo. 12 de maio, eo grupo consistia de diretor, [Sidney] Olcott, 
da senhorita [Gene] Gauntier [a cenarista que tambem interpretou o papel de "Maria"] Messieurs [George] G. 
K. Hollister [camera-man], [Robert] R. G. Vignola ["Judas"], [Jack] J. J. Clark ["Joao"], [John Petterson] J.P. 
McGowan ["Andre''], [Robert Henderson] Bland ["Jesus, o homem"], Sterling [Percy] Dyer ["Jesus, o 

jovem"], [Sidney] Baber ["Lazaro"] e Lenox, acompanhado pelo nosso interprete Ameen Zeytoun. 

175 Essa informayao foi retirada do site http://entertainment.msn.corn!movies (acessado em 23/02/2003) que 

fomeceu v<irias informa96es sabre o filme, das quais aproveitei somente essa curiosidade. 



166 

Em torno de 6:45hs nos ficamos em frente do Fast Hotel, em Jerusalem, criticando a aparencia dos grupos que 
estavam destinados a nos levar a Tiberias enos trazer de volta em cinco dias e meio, em menos tempo em que 

esta viagem fora feita anteriormente." 176 

Como se pode perceber, a data e bern clara, e apesar de terem gasto cinco dias e 

meio de viagem, o filme ja havia tido outras partes rodadas no Egito; o que me faz 1embrar 

que esta cita~ao confirma mais uma vez essa ideia, pois entre as pessoas citadas na equipe 

que foi gravar nos "1ugares tradicionais" nao estavam nem as crian~as pequenas e nem seus 

pais australianos e nem o ator Montague Sidney (Jose). 

A minha analise de From the Manger to the Cross foi feita a partir da c6pia lan~ada 

pe1a Vitagraph, preservada na Library of Congress, em Washington, e lan~ada ha pouco 

tempo, em 1994 pela Kino Video, de Nova York. A c6pia e tintada em cores (viragem) e 

tern mlisica especialmente composta e executada por Timothy Howard, com dura~ao de 71 

minutos. Barnes Tatum em seu livro Jesus at the Movies utiliza a mesma c6pia em video 

para a sua analise, o que me deixou bastante a vontade para comentar o seu capitulo "1912 

-Sidney Olcott- From the Manger to the Cross. 

0 prirneiro comentario de Tatum a respeito da estrutura do filme e sobre os 

intertitulos, "0 filme exibiu altos valores de produr;iio para a epoca. Os tftulos incluem 

palavras ("0 cetuirio desta hist6ria e a Terra Santa ... ) que entiio dissolve para dentro de 

um mapa da Terra Santa. 0 mapa em seguida dissolve-se para outras palavras ("Com 

cenas filmadas em JERUSALEM, BELEM e outras locar;oes autenticas na 

PALESTINA"). "177 

Nota-se que a inten~ao dos produtores e chamar aten~ao para o aspecto das loca~6es 

e da sua autenticidade, inclusive Jocalizando-as atraves de urn mapa. Sobre esse ponto 

Tatum nada comenta, mas falta alguma coisa a ser lembrada. 0 primeiro intertitulo, na 

verdade, e o proprio nome do filme: "From the Manger to the Cross or Jesus of Nazareth"; 

chamou-me a aten<;lio de que no alto a esquerda do quadro havia uma figura da Adora~ao 

dos Pastores e embaixo a dire ita uma outra da Crucifica~ao, com Jesus crucificado entre os 

dois ladr6es. 

0 segundo intertftulo lembra quem e a nova proprietaria do filme: "Um panorama 

da Vida do Salvador de acordo com a narrativa evangelica. Editado e apresentado pela 

176 Vide J. P. McGowan. 
m Barnes Tatum, op. Cit, p22 
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Vitagraph. Inc. " 178
; abaixo, a direita do quadro, uma figura representando os Reis Magos 

montados em Came los. A partir do terceiro intertftulo a apresentao;:ao continua: 

"A locat;:iio dessa hist6ria e a Terra Santa ... " (sem figuras) 

A imagem dissolve-se em Fade In, e a proxima surge em Fade Out; trata-se de urn 

mapa da Terra Santa, este e bastante visfvel e ocupa toda a tela, permitindo realmente ao 

espectador fazer a localizao;:ao dos lugares citados. Nova dissoluo;:ao em Fade in com 

entrada em Fade Out e, 

"Com cenas filmadas em JERUSALEM, BELEM, e outras locaf;oes autenticas na 

PALESTINA." 

Mapa e intertitulo 

0 proximo intertftnlo anuncia o nome do bloco de cenas: "A Anunciaf;iio e a 

Infdncia de Cristo" este texto esta escrito sobre urn desenho dos Reis Magos sobre 

Camelos, o mesmo ja citado. 0 ultimo intertftulo da apresentao;:ao e "Em uma cidade da 

Galileia chamada Nazare ... " 

Fixei-me nestes intertftnlos de apresentao;:ao devido a alguns aspectos. 0 primeiro 

deles e que nenhum dos autores consultados cita a existencia das gravuras ao fundo, e neste 

caso nao sao pintnras, sao realmente gravuras. Ao Iongo de todo o filme os cart6es de 

intertftnlos que apresentam blocos vern com o texto escrito sobre alguma gravura; notei que 

as gravuras nao se repetem na composio;:ao das imagens que as seguem. E, infelizmente nao 

consegui dizer se elas sao de James Tissot ou de Gustave Dore, pois elas se assemelham 

muito mais aos trabalhos deste ultimo. Esta utilizao;:ao de gravuras deixa mais clara a 

178 
A Vitagraph comprou a Kalem Company em 1916. 
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divisao do filme em blocos, e tambem ensejam "quebras" da tentativa de se desenvolver 

uma narrativa sem quebrada continuidade filmica. 

Figura de abertura inter-blocos 

Barnes Tatum relaciona ainda os tftulos dos blocos de cenas: 

"A Anuncia~o e a Infftncia de Cristo 

A Fuga para o Egito 

0 Perfodo de Juventude 

Depois de Anos de Prepara<;ao: o Anuncio do Batista 
0 Charnarnento dos Discipulos 

Os Primeiros Milagres 

Cenas do Ministerio 

Os Ultimos Dias da Vida de Jesus" 

Ele tambem observa que os intertftulos que surgem ao Iongo do filme, com exc~ao 

dos de apresenta<;ao, sao cita<;5es textuais retiradas dos quatro evangelbos. Ate onde se tern 

notfcia este e o primeiro filme a faze-lo. Isto acontece de maneira tal que praticamente cada 

cena ilustra a cita<;ao que veio antes; o que Iembra o formato de livro ilustrado. Coisa que 

tambem chamou a atem;;ao de Tatum, pois ele o compara a uma versao ilustrada da Biblia 

"King James Version" o texto popular da Biblia na Inglaterra enos Estados Unidos. 

Atraves dos blocos de imagens podemos perceber de imediato que se mantem uma 

relac;;ao muito proxima a dos filmes de Pec;;as da Paixao, como antes foi comentado. Essa 

relac;;ao de valoriza<;ao da Paixao fica muito mais clara se se souber que o bloco relativo aos 
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ultimos dias de vida de Jesus tern a durac;ao exata de urn terc;o do filme, no minimo o dobro 

da durac;ao das cenas de outros blocos. 

Devemos acrescentar uma cena que niio se encontra nesta versiio do filme, mas que 

e citada por Baugh, ele diz que visando exclusivamente as audiencias cat6licas existiam 

dois trechos extra-evangelicos "no caminho do Calvaria Jesus encontra primeiro a sua 

miie depois Veronica. "
179 

Devemos lembrar-nos que essas cenas faziam parte do 

Repert6rio de hnagens originados na tradic;ao. Baugh ainda comenta que o roteiro do filme 

utiliza ipsis literis os textos evangelicos e compara essa utilizac;ao com o que seria feito 

mais tarde no filme 0 Evangelho Segundo Mateus (1964, Pasolini, Itiilia). Este comentano 

que tambem faz eco ao pensamento de Barnes Tatum chama atenc;ao, uma vez que dizer 

que o texto esta de acordo com os evangelhos, ou que foram utilizados estes textos 

estritamente, significa dizer, no pensamento destes e de outros autores, que as imagens e ou 

cenas ilustram ou condizem como seu conteudo. Pois em se tratando de cinema esses dois 

aspectos tern que estar necessariamente vinculados. Tanto em From the Manger to the 

Cross, quanto em 0 Evangelho Segundo Mateus, h3. discrepiincia entre texto e imagem, 

como veremos mais adiante. 

A Anunciagao e o Nascimento de Cristo 

Este epis6dio, como niio podia deixar de ser, repete as cenas tradicionais relativas a 

Anunciac;iio e ao chamado Presepio, para o momento do nascimento. Ou seja, mantem-se a 

harmonizac;iio entre os textos evangelicos de Mateus e Lucas, colocando em conjunto os 

Pastores e os Reis Magos na mesma cena, com a assistencia do Burro e da Vaca. Para esta 

fihnagem a equipe se deparou com urn problema 6bvio, a gruta onde se supoe ocorreu o 

nascimento de Jesus tern sobre ela a Igreja da Natividade, logo, a cena nao poderia ser 

filmada ali. Faz-se, entiio, para a Anunciac;ao e o Nascimento uma encenac;ao completa, 

tendo que recorrer a cenanos. E esses, como ja fiz notar antes, sao rodados em parte no 

Egito. 

Mas, antes dos cenanos se busca desde o inicio valorizar as cenas extemas. 0 fihne 

inicia-se em Nazare, com Maria indo buscar agua numa fonte e fazendo parte do caminho 

de volta, trazendo urn goolah Garro tradicional) na cabec;a. A fonte e a mesma na qual diz a 

tradic;ao a Virgem Maria ia com Jesus buscar agua. 

179 
Lloyd Baugh, op. Cit., p.IO 
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A primeira coisa que chama a atenc;ao nos cemirios de interiores e a "pobreza" de 

seu desenho, como pensa Tatum. A pobreza do cemirio nao se deve tanto a "pobreza do 

seu desenho" quanto a extrema criatividade do diretor de arte, contando com recursos 

lirnitados. Analisando o filme com cuidado pode-se notar que diversas locac;oes de 

interiores sao em urn mesmo local. A anunciac;ao do Anjo Gabriel para Maria ocorre 

enquanto ela se en contra deitada numa esteira. A posic;ao da cil.mera e de frontalidade, trata

se tao somente de urn quadro, o que se ve ao fundo e uma parede urn tanto quanto escura 

com urn barrado de quadriculados preto e branco. Quando mostram a cena na qual Jose 

recebe a revelac;ao em sonho de que ele nao deve abandonar Maria porque ela estava 

gravida, ele e mostrado na mesma posic;ao que ela, deitado numa esteira, ao fundo, para 

disfarc;ar o barrado quadriculado colocaram uma esteira de palha encobrindo-o. 

Reaproveitamento do ceniirio 

Neste filme tambem, como jamais havia acontecido antes, mostra-se a entrevista 

que os Reis Magos tiveram com o Rei Herodes, perguntando se ele sabia onde o novo rei 

iria nascer. 0 palacio de Herodes e o mesmo c6modo da anunciac;ao, apenas a cil.mera foi 

modificada de Iugar, pode-se ver o barrado de quadriculados nas paredes, que desta vez nao 

receberam disfarce; acrescentaram alguns m6veis de madeira em estilo oriental e 

penduraram atras acirna do trono de Herodes dois tapetes de motivo tambem geometrico; o 

trono dele nada mais e do que nma cadeira e atras dele percebe-se uma balaustrada de 

madeira, ou seja tratava-se apenas de urn arco com balaustrada, dando para urn outro 

ambiente que foi assim escondido; e quando os Reis magos saem de cena a esteira em que 

Maria havia se deitado fica visfvel, pois se encontrava atras deles. 
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Ern outro rnornento do ftlrne, quando se deseja rnostrar os Sacerdotes e os Doutores 

da Lei no Sinedrio, estes personagens estao debru~ados na balaustrada de madeira 

conversando corn Judas, a camera sirnplesrnente foi levada para o cornodo contfguo liquele 

ja citado; novarnente utilizarn tapetes para "rnodificar" o arnbiente. Ou seja, antes de 

pobreza 6bvia fica claro urna boa capacidade de cria~ao, diante de poucos recursos e 

poucos elementos, fizerarn corn que o rnesrno cornodo servisse de esp~o para quatro 

loc~oes de interior diferentes. Este fato tarnbern tern a ver corn a questao da ilurnin~ao, 

pois nao possufarn urn esrudio a sua disposi~ao ali. 

Ha urna belfssirna cena, tanto do ponto de vista do enquadrarnento, quanto da 

cornposi~ao e da beleza da fotografia, que flagra Jose no rnornento ern que ele desconfia 

que Maria esta gravida. Ele encontra-se no prirneiro plano, rnostrado ern plano arnericano 

junto a urna bancada de carpinteiro, na qual trabalha. Ao fundo desdobra-se urna rna de 

Nazare, corn suas arcadas e pessoas passando, de repente, Maria, chega corn urn Jarro na 

cabe<;a e entra na casa, continuando ern segundo plano ern rela<;lio a Jose. Ele volta-se 

apenas ligeirarnente para observar quem chega e torna a olhar pra frente, apoiando urn dos 

cotovelos na bancada, o ator (Montague Sidney) assume entlio urn ar de extrema gravidade, 

pode-se adivinhar pela sua expressao todas as tens6es e ideias que !he passavarn a mente 

naquele momento; enquanto isso urn homem conduzindo urn carnelo carregado de fardos 

atravessa o fundo da cena. 

Para se ter urna ideia do que significa esta psicologiza~ao do personagem, basta 

lernbrar que ate entlio os atores, em outros filmes que tratavarn deste tema, erarn mostrados 

apenas fazendo algumas ~6es, e a camera nao se dernorava em seus rostos e corpos para 

captarern suas erno<;6es, coisa que pode ser vista, p.ex., no filme da Pathe analisado 

anteriormente. Essa atua~ao tarnbem foge das caracteriza<;6es de gestos expansivos e 

drarnaticos tfpicos deste periodo do cinema. Confirmando a psicologiz~ao deste 

personagem estii a cena na qual Jose encontra Jesus entre os Sacerdotes e Doutores do 

Templo. Apesar do rapazote tentar se explicar Jose faz uma expressao severa e aponta a 

porta de safda, fazendo sinal para que ele o seguisse. Ou seja, uma explfcita demonstra~ao 

de autoridade paterna sobre urna crian<;a e nao uma cena drarnatica e respeitosa sobre o 

"menino Deus". Montague fez urn Jose que possufa personalidade. 
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Jose preocupado sinal de algoma psicologiza~o da personagem 

Sidney Olcott tambem optou por alterar outro dado da estetica desses Filmes de 

Cristo. A PatM com seu filme de 1903 impos a estetica de Sao Sulpfcio, baseada nos 

presepios encontrados e vendidos nessa igreja, na qual havia anjos com grandes asas, 

muitos enfeites visuais lembrando as composi~6es religiosas de cart6es postais vitorianos, 

muito apreciados a epoca. 0 diretor opta, talvez tanto quanto Tissot, pelo realismo das 

cenas, em nenhum momento do filme aparece urn anjo sequer. 

Na cena relativa a anunci~ao o Anjo Gabriel e representado pelo intertftulo, onde 

surgem as suas conhecidas palavras: Ave, Maria! E, Maria, acordando olha pra tras como 

se o estivesse vendo, mas nenhum efeito, nem uma sombra, nada o representa na imagem. 

Em contrapartida, na cena em que Jose sonha com o anjo, ele acorda e seu rosto recebe urn 

forte foco de luz, para significar que ele estava em contato como anjo. Este foco de luz sera 

utilizado apenas uma vez mais no filme, ele recaira sobre o rosto de Jesus no momento em 

que ele ora para fazer seu primeiro milagre, transformando agua em vinho nas Bodas de 

Cana. 
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A Luz como sinal do sagrado 

A Fuga para o Egito e 0 Perfodo de Juventude 

A Fuga para o Egito recebeu o status de bloco de imagens separado. 0 intertftulo 

que o anuncia vern escrito sobre uma gravura, que mostra Jose puxando urn burro sobre o 

qual estavam Maria eo menino; Jose olhava preocupadamente pra tnis. 

Este bloco inicia-se com urn certo ar de "tensao". Uma camera fixa mantem 

enquadrada uma rna, ao fundo estava uma porta no alto de alguns degraus. Jose sai por ela 

e caminba ate o primeiro plano, enquanto Maria ao fundo dirige-se com a crian9a para uma 

area mais escura, ele espia os dois !ados da rna para verificar se nao vinha ninguem; volta 

pressuroso ate o fundo da cena, e de hi vern puxando o animal com Maria e o menino 

montados. A equipe gravou a cena de forma a sugerir que ela ocorria a noite (viragem em 

azul). 

A cena seguinte - sem intertftulos - mostra-os caminbando do fundo do quadro para 

o plano medio num terreno arido e deserto, sem nenhuma vegetao;ao (viragem em sepia), 

eles saem pela esquerda do quadro; o plano seguinte mostra-os entrando pela esquerda em 

primeiro plano- com quebrada continuidade, ou poderia ate mesmo tratar-se de uma elipse 

temporal - bern distante ao fundo da cena as tres famosas piriimides do Egito, Queops, 

Kefren e Mickerinos, eles caminham em dire9ao a elas (viragem em sepia). 0 pr6ximo 

plano mostra a Sagrada Fanu1ia repousando, mostra Jose sentado pr6ximo a Esfinge, 

naquela epoca ainda semi-enterrada na areia, com Maria deitada em seu colo; em seguida 

Jose cochila (viragem sepia). 
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Fuga para o Egito em Joca~iies autenticas 

E esta e toda a sequencia da fuga para o Egito. Tecnicarnente chama aten<;:ao a 

ocorrencia de montagem de diversos pianos para narrar urn acontecimento. Este 

acontecimento possui apenas urn intertitulo, que surge logo ap6s o Bloco e uma citat;;ao (Mt 

2:13), na qual se diz que anjo apareceu em sonho para Jose e mandou que ele fugisse para o 

Egito ate ser avisado para voltar. Todo o resto da sequencia e simplesmente uma 

montagem, quatro pianos relacionados entre si. Diferentemente do que acontecia nos filmes 

de Pe<;as da Paixao, que filmavarn urn quadro para cada fato, aqui urn fato e descrito com 

diversos quadros; isso ja pressup6e algum habito do publico e do diretor com a narrativa 

cinematografica. Tambem e interessante perceber como a tintagem em cor sepia desses 
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segmentos aumenta a sensa<;:ao de aridez do deserto, ou o toma mais realista. Para as cenas 

notumas, que sao filmadas durante o dia - por causa da luminosidade necessaria - e 

utilizada a viragem em azul, para parecer noite. 

0 Periodo da Juventude, nem sempre era mostrado em outros filmes, pois era 

comum se passar diretamente do Nascimento para os milagres e a Paixao. Essa sequencia e 

particularmente interessante. Nao me demorarei nela, tendo em vista que ja comentei 

componentes seus anteriormente, como: Jesus indo ao Temple aos 12 anos; Maria e Jose 

procurando-o, e a postura paterna de Jose. 

Essas cenas sao rodadas no Egito, pois nelas esta mui naturalmente urn menino 

Jesus relativamente pequeno de cerca de tres anos e urn outre a seguir com cerca de oito 

anos, situa<;:ao que dispensa comentarios. Esta sequencia tambem marca a participa<;:ao no 

filme do jovem ator Percy Dyer, com 13 anos a epoca, que viajaria junto a equipe para 

fazer cenas em Nazare, junto a fonte. Interessa-nos particularmente a cena do plano final 

desta sequencia. 

A cena abre com o intertftulo "E crescia Jesus em sabedoria, estatura e grara 

diante de Deus e dos homens ... Lc 11:45" 

A camera esta fixa em frente do cenario da crupintaria, que ocupa quase todo o 

quadro; no plano medic estao Maria e Jose, ela do !ado esquerdo, e ele do !ado direito da 

cena. Jesus (Percy Dyer) sai de dentro da crupintaria carregando uma viga de madeira sobre 

urn dos ombros, ele caminba ate o primeiro plano e para por poucos segundos. No fundo da 

cena Maria faz uma expressao de espanto, sem grande exagero, que tambem chama a 

aten<;:ao de Jose. 0 que ela via? A luz do sol que batia no corpo de Jesus carregando a viga 

projetava a sombra de uma cruz no chao. E, assim acaba o Perfodo de Juventude. 

Ja comentei anteriormente sobre o equfvoco que e se acreditar que uma cena ilustra 

sempre o que esta dito no texto dos intertftulos, ou mesmo no texto do roteiro ou dos 

Evangelhos. Apesar do intertftulo ali colocado ser o texto literal da narrativa de Lucas, a 

cena, e seu conteudo, foi toda irnaginada pela roteirista e equipe da Kalem. Nao M nada 

naquele intertftulo que permita compor uma cena assim. Ou seja, essa composic;ao foi uma 

esco!ha deliberada, quer seja poetica ou nao, ela guarda urn significado que extrapola o 

textual, mas que vern, no en tanto, carregada de veracidade, porque identificada com aquele. 
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A questao, que sera discutida mais adiante no capftu1o re1ativo a The King of Kings (1927) 

de Cecil B. DeMille, e a da possibi1idade de se fazer Teologia, e no caso Cristologia, 

atraves da fic~ao, on seja, interpretar atraves das imagens, e ou montagem delas, 

determinados trechos evangelicos emprestando-lhes sentido novo. 

A sombra em forma de cruz 

Nesta cena, onde a sombra de Jesus projetada no chao forma uma cruz, se deseja 

mostrar que e!e sofreria a crucifica<;iio e tambem fazer lembranc;:a a tudo o que a cruz 

significa para os espectadores e para a re!igiao crista. No entanto, essa esco!ha deixa claro 

que o destino de Jesus, mesmo quando menino j:i estava completamente determinado, e o 

espanto de Maria, ao ver a sombra, mostra que ela compreendera a mensagem: ele iria 

softer e morrer necessariamente. 0 que se pode dizer e que no intertftulo citado nada disso 

est:i presente, ele poderia ter sido ilustrado com Jesus brincando alegremente com seus 

arniguinhos, ouvindo atentamente os cultos na Sinagoga ... mas nao, esco!heram mostr:i-lo 

como a crian<;a destinada a morte na cruz. Esta concep.;ao est:i vinculada a uma confissao 

Cristol6gica, a do Servo Sofredor, ou o Cordeiro de Deus, que impregnava fortemente a 
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teologia Cat6lica do periodo do infcio da !dade Media. Ao se aceitar naturalmente esta cena 

e isso que o espectador estii levando pra casa, e nao "crescia Jesus em sabedoria, estatura e 

gra<;a ... ". 

Ap6s Anos de Silenciosa Preparagiio: o Anuncio do Batista 

Este curtfssimo bloco de imagens e na realidade composto de apenas duas tomadas 

divididas em quatro pianos por vanos intertftulos. Ap6s o tftulo do Bloco de imagens surge 

urn homem de costas para a camera, fixa, enquadrado a esquerda do quadro em plano 

americano; ele gesticula e grita coisas em dire9ao a casas distantes no fundo do quadro. 

Ninguem o ouve. Essa e tambem, entre todas as cenas do fi!me, a caracteriz~o de menor 

for9a, soa muito antiquada por causa da gesticula9ao excessiva da personagem. Surge o 

primeiro intertftulo: "Eu sou a voz que clama do deserto. Jo !:23". Em seguida mostra o 

resto da tomada anterior, que foi evidentemente cortada. Segundo intertftulo: "Preparai o 

Caminho do Senhor. Jo !:23"; este ja e seguido por Joao Batista pregando, em plano 

americana para urn grupo de pessoas, pouco abaixo dele no terreno desnivelado. 

0 terceiro intertftulo interrompe a cena: "E vendo Jesus passar, disse ... Jo !:36''; a 

cena seguinte retoma o restante da anterior, e mostra Joao apontando para Ionge no 

"inflnito" fundo de campo do quadro, onde muito a custo avista-se uma miniiscula pessoa 

caminhando. "Eis o Cordeiro de Deus. Jo 1:36", eo quarto intertftulo, e a cena que o segue 

e apenas o complemento final da anterior. Ou seja, esse bloco de imagens foi composto 

apenas por duas tomadas, que foram cortadas em fun9ao dos textos, o que demonstra neste 

caso uma certa prevalescencia destes sobre as imagens. 

Como foi dito anteriorrnente, o que primeiro chamou a aten9ao nestas cenas foi a 

ausencia completa de Jesus Cristo (Bland) e a do Rio Jordao. A proximidade que a equipe 

da Kalem estava daquele rio, quando pemoitararn em Jerusalem, era ridicula se comparada 

com a distilncia que percorreram ate o mar da Galileia. Ainda me questiono, por que nao 

filmar a cena do batismo? Como defendi antes essas cenas foram rodadas sem a presen9a 

de Bland. Outra possibilidade - e, esta e a pior delas - e que a cena do batismo tenha sido 

cortada do original em seu relan9amento pela Vitagraph ... Algo sobre o qual nao tenho 

pistas para decifrar. 

Acidental ou nao - agora fica dificil dizer - estas cenas complementam e dao nome 

ao que fora visto na "sombra da cruz": Jesus eo Servo Sofredor, ele eo Cordeiro de Deus, 
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que sera sacrificado pelos pecados do mundo. A ausencia do Batismo e muito significativa, 

pois a cena dele esta relacionada nos evangelhos a indic<19ao de Jesus como o "Messias", ou 

seja, o ungido em hebniico. Ser chamado de "ungido", alem de uma qualifica~ao religiosa, 

ao tempo do antigo estado de Israel significava ter sido escolhido para ser Rei. No perfodo 

de surgimento da Monarquia naquela regiao. Quando se formou originalmente o Reino de 

Israel, Saul, foi ungido pelo profeta Samuel, e, com a corrup~ao pela qual passou o govemo 

de Saul posteriormente, Samuel "orientado por Deus" ungiu o pastor Davi, que assim se 

tomou o Rei por direito. Diz-se tambem nos Evangelhos que Jesus e da casa de Davi, logo 

de descendencia real. 

A nao existencia da cena do batismo consagrando Jesus como "o Messias" por Joao 

Batista, que tambem era urn profeta, assim como Samuel, fortalece a ideia de que a 

Cristologia dominante seja a mais antiga, a do Servo Sofredor; que pretendo explicar mais 

adiante. 

0 Chamamento dos Discfpulos, Os Primeiros Milagres, e Cenas do 
Ministerio. 

Sinto que posso unir estes tres blocos de imagens numa unica analise, pois eles 

possuem como pano de fundo que os orienta a mesma questao: a loca<;:ao, a paisagem. 

0 intertftulo que apresenta "0 chamamento dos Discfpulos" vern escrito sobre uma gravura 

representando o Mar da Galileia E, de fato, o Mar da Galileia e toda a desculpa de que se 

utiiizaram para colocar essas cenas no filme. Nao conhe~o, entre os filmes mais prirnitivos, 

nenhum que contivesse essas cenas. E, neste quesito, From the Manger to the Cross estava 

in ovando. 

A primeira cena mostra do is homens lan~ando as redes a beira do !ago ( viragem 

verde), ap6s o intertftulo que anuncia o "chamamento" de Pedro e Andre, finalmente, entra 

Jesus Cristo, pela primeira vez Bland aparece no fllme. Ele e mostrado entrando na cena 

pelo !ado direito e os chama fazendo urn sinal e dizendo algo. Bland esta vestido de manto 

e tUnica bran cos, e visto em plano geral, e diz: "Sigam-me e os fa rei pescadores de homens. 

Mt IV:l9", na cena seguinte eles deixam as redes e seguem em sua direc;ao. Outro 

intertftulo anuncia o chamado de Tiago e Joao. A cena e feita curiosamente com o 

cinegrafista dentro d 'agua, pois o que esta em primeiro plano no quadro sao dois 
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pescadores dentro de urn barco, e Jesus entra ao fundo da cena, na praia e os chama 

(viragern verde). Essas cenas tern como unica func;ao mostrar o Mar da Galileia. 

Chamamento dos discipulos 

Para mostr.i-lo novamente vao inserir, no Bloco relativo ao Ministerio, Jesus 

fazendo uma pregac;ao sobre a proa de urn barco, sendo ouvido por urn grupo de pessoas na 

praia (viragem verde). A equipe da Kalem tarnbem nao se furta de colocar no bloco relativo 

aos milagres Jesus andando sobre o mesmo Mar; uma das poucas cenas com efeito especial. 

Mostra Bland caminhando no quadro, em linha reta, da esquerda para a direita, ele aparece 

em plano medio, a cena e curta e dura somente o tempo necessaria para ele entrar e sair do 

foco da camera (viragem azul). 

Jesus caminha sobre as aguas 

0 bloco relativo aos "Primeiros Milagres" e mais do que qualquer outro composto 

por cenas que valorizam as locac;oes. 0 primeiro intertftulo "Percorria Jesus toda a 

Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de 

doenr;:as e enfermidades entre o povo. Mt IV:23", essa cena mostra Jesus e seus discipulos 

em plano de conjunto, imersos em meio a uma multidao de pessoas, e ele vai tocando 

alguns, abenc;oando outros, representando os atos de varias curas. Isto e interessante pois 

na abertura deste quadro ilustra-se "milagres", e eles aqui sao apenas isso ilustrac;ao, para 
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mostrar o patio central de alguma das cidades das "loca.;oes antenticas", eles demoraram 

nesta cena curando em serie; isto teve o efeito de esvaziar de sentido e significa.;ao estas 

varias curas. 

Em seguida mostram o primeiro milagre de Jesus, nas "Bodas de Cana". Esta cena e 

feita num cenario, o unico milagre representado assirn, a dimera e fixa e enquadra tudo em 

plano geral. Os elementos que a compoe espremem-se heroicamente para caberem no 

enquadramento. Aqui, cito novamente a luz que recai sobre o rosto de Jesus quando ele 

impoe as miios sobre os vasos cheios de agna e ora. Novamente, a presen.;a do sagrado e 

vinculada a uma luz projetada. 

A ressurrei.;ao do filho da "Viuva de Nain" milagre citado em Lc VII:l2: "Como se 

aproximasse da porta da cidade, eis que safa o enterro do filho (mica de uma viuva; e 

grande multidiio da cidade ia com ela." Nem e precise dizer muito para saber que o que foi 

mostrado nesta tomada foi a porta de uma cidade, imensa, que ocupou todo o 

enquadramento, o que obrigou o camera a ficar distante. Isso fez com que ele tivesse que 

estabelecer urn plano de conjunto, onde distinguia-se com dificuldade os participantes da 

cena. 

0 milagre "A Cura do Paralitico de Cafarnaun" e dramaticamente mostrado em 

detalhes. Ele tinha o que eles mais desejavam: loca.;oes ... A primeira cena mostra uma 

multidao cercando uma casa de pedra, dentro de uma cidade, e escalando-a 

pressurosamente, nao da para se saber o que fazem, a aparencia e de desespero coletivo. A 

cena seguinte mostra Jesus dentro de uma sala escura, curando pessoas, de repente fachos 

de luz descem do teto, sao as pessoas que escalaram a casa, elas separam as traves de 

madeira e as palmas que compoe o telhado e ve-se descendo atado por cordas o paralftico 

em seu leito. A cena e extremamente valorizada pela casa que e uma constru.;ao tfpica 

daquela regiao. 

Dutra cena relativa, agora, ao Bloco do Ministerio e ilustrativa do grande desejo de 

se mostrar as loca.;oes. Quanto rnais vazia de significados mas preenchida de locais 

turfsticos e conhecidos esta a cena. 

0 intertftulo e retirado de Marcos 6:56: "Onde quer que ele entrasse nas aldeias, 

nas cidades au campos, punham as enfermos nas praras, rogando-lhe que as deixasse 

tocar ao menos na aria da sua veste; e quantos a tocavam safam curados." 
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Essa cena foi tomada em Jerusalem. A camera fixa mostra a cena num plano geral 

onde todos os seus participantes ficam diminufdos e dilufdos, e Jesus nao se encontra a 

vista. A camera faz en tao uma panoril.mica da esquerda para a direita, mostrando ao fundo o 

"Domo da Rocha", famosa mesquita construfda sobre o Monte do Templo- onde ficava o 

antigo Templo de Jerusalem - e conseqiientemente mostra o muito conhecido "Muro das 

Lamenta96es", sagrado para os Judeus, e que era uma das bases de apoio do antigo Templo. 

Em demorados segundos ela coloca em cena urn Jesus que mal pode ser identificado em 

meio a uma pequena multidiio. Mais ao fundo da cena pode-se perceber pessoas da epoca 

ocupada em seus afazeres e que nao parecem preocupadas com a filmagem. 

Nesta cena se Jesus faz alguma coisa nao se percebe, se alguem e curado, tambem 

nao se percebe. Ela foi feita apenas para mostrar a loca~ao, inclusive uma loca~ao perigosa 

para o realismo da cena. Digo isso pois uma cena que desejasse manter o realismo, ou onde 

essa fosse sempre a maior preocup~ao teria tentado encontrar urn Templo, ou urn Iugar 

onde nao aparecesse o "Domo da Rocha" conhecida constru~ao mu~ulmana, muito 

posterior a epoca de Jesus, e ou, o Muro das Lament~oes, reconhecidos restos do Templo 

de outrora. 0 que se pode dizer e que isso emprestou realismo as loc~oes e nao a est6ria de 

Jesus. 

Os Ultimos Dias da Vida de Jesus 

0 intertftnlo que abre esse bloco vern escrito sobre uma gravura que mostra Jesus 

sentado e com vanas pessoas a sua volta ouvindo sua preg~ao. 

A cena anterior a este bloco mostra Jesus, sentado, proximo aos seus discfpulos, quando 

uma mulher entra, joga-se a seus pes, toma de urn pequeno frasco e corne~a a perfumar seus 

pes. Judas torna-se de indign~ao, pois tratava-se de urn perfume carfssimo que poderia ser 

vendido e o dinheiro ajudaria aos pobres, ao que Jesus responde "os pobres sempre os 

tereis ... " Judas, vestido todo de negro, faz "cara de poucos arnigos" e sai da cena. Este 

epis6dio foi feito nao para valorizar o gesto da mulher, mas para marcar a ruptnra entre 

Judas e Jesus, como veremos agora. 

Nao irei me fixar nos aspectos que se mantiveram das paixoes tradicionais, 

explicando-as parte por parte, pois isso seria fastidioso e urn tanto quanto inutil depois do 

percurso que fizemos are aqui. Basta saber, para tanto, que este bloco e composto pelo 

mesmo Bloco de Imagens, relativo a Via Crucis, com os tradicionais acrescimos devido aos 
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rituals cat61icos. Ele e composto por Entrada Triunful em Jerusalem Ga comentada); A 

Expulsao dos Vendilh6cs no Templo; A Traic;:ao de Judas; A Ultima Ceia (traidor apontado. 

lava-pes e a "primeira comunhao"); Jesus em Agonia no Horta das Oliveiras; Jesus, 

atraic;:oado por Judas, e preso; Jesus e condenado pelo Sinectrio (nao tern neste filme); Jesus 

e renegado por Pedro (nao tern neste filme ); Jesus e julgado por Pilatos; Jesus e flagelado e 

coroado de espinhos; Jesus recebe a Cruz aos ombros; A Veronica enxuga a face de Cristo 

(suposta cena existente); Jesus e ajudado por Simao de Cirene a levar a Cruz; Jesus 

encontra as mulheres de Jerusalem; Jesus e crucificado; Jesus promete o seu Reina ao born 

ladrao; Jesus na Cruz, a Mae e o Discfpulo; (Terremoto em animac;:ao) Jesus morre na Cruz. 

0 que ira realmente sublinhar a importancia desta parte e a extrema articulac;:ao 

entre imagens e motivac;:oes, que levaram a Crucificac;:ao de Jesus. Desde a cena descrita 

"da mulher com urn perfume" ate os momentos finais, as cenas sucedem-se explicativas 

umas das outras. Judas rompe emocionalmente com Jesus Cristo, depois Jesus entra em 

Jerusalem, em seguida ele expulsa os vendilhoes do templo. Olcott mostra as 

conseqiiencias, ilustrando a "Conspirac;:ao dos Doutores da Lei e dos Fatiseus", em seguida 

entra Judas para negociar a sua traic;:ao, depois ocorre a Santa Ceia, e Judas e apontado 

como traidor; ocorre aqui uma montagem paralela que mostra Judas sozinho caminhando 

por rua escura, a cena e feita para dar a impressao de certo suspense ou tensao, ocorrendo 

ate mesmo a realizac;:ao de uma camera panorfunica para acompanhar Judas quando ele 

penetra na parte mais escura da rua (viragem azul); enquanto isso a Santa Ceia decorre 

quase normal; Jesus e os discfpulos seguem para o Horta das Oliveiras, la ele reza 

agoniado, os discfpulos dorrnem, chega o traidor e seus homens, depois levam-no preso, em 

seguida Judas arrependeu-se. Ele procura os Sacerdotes para devolver o dinheiro e desfazer 

o neg6cio, eles o expulsam, e ele acaba surgindo na cena seguinte correndo dentro de urn 

bosque, em seguida, de uma cena para outra ocorre elipse temporal e ele surge ja 

dependurado numa arvore. As partes seguintes serao referentes ao Julgamento e Crucifixao. 

Todo este Iongo trecho demonstra urn esforc;:o de narrativa, nao estavam apenas 

mostrando urn fato encontrado no Evangelho. Estavam contando como aconteceu e porque. 

0 porque esta claro, Judas discordou de Jesus Cristo no epis6dio do perfume, no filme o 

intertftulo e citac;:ao de Mt 26:7, no entanto, essa passagem evangelica diz que "( ... ) 

indignaram-se os discfpulos e disseram: para que este desperdfcio?". Na verdade a 
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passagem realmente ilustrada e a de Joiio 12:1-8, onde ele diz que foi Judas quem 

questionou Jesus, alem disso, Joiio acusa Judas de ser ladriio pois era quem cuidava da 

Bolsa do grupo. A interpreta9iio dessa passagem no filme, e ligeiramente distinta, pois o 

motivo de Judas niio foi o dinheiro, mas o desacordo tacito da atitude de Jesus com rel~iio 

ao epis6dio do perfume. Percebendo a conseqiiencia funesta de seus atos Judas suicida-se. 

Ele passa entiio a ser uma personagem que cometeu urn equfvoco serio, mas niio se torna o 

responsavel, a responsahilidade maior e dos Fariseus e Doutores da Lei, chamados 

simplesmente de judeus, pois eles planejavam anteriormente como se livrar de Jesus. 

0 epis6dio da Expulsiio dos vendilhoes no Templo, tambem pode ser arrolado como 

motivo da Crucifica9iio de Jesus. Niio conhe9o nenhum filme que tenha tido urn Jesus 

Cristo mais violento que este. A cena foi feita diante de uma camera fixa. No quadro 

aparecem varios homens anunciando seus produtos, ao Iongo de uma colunata que perde-se 

para o fundo do campo. De repente entra Jesus (Bland) retira algum tipo de corda que trazia 

presa a cintura para amarrar sua roupa, faz com ela urn chicote e poe-se a espancar 

vigorosamente os mercadores. Os discfpulos vendo isso saem distribuindo bordoadas aqui e 

acola. A ftiria de Bland e bastante convincente. Tanto assim que a cena seguinte foi 

compostas pelos fariseus e Doutores da Lei conspirando contra Jesus. Este e mais urn 

quesito importante neste Jesus Cristo, ele e detentor de alguma psicologia e vontade, ele e 

interpretado como urn homem forte e de carater bastante veemente. 

0 epis6dio da Santa Ceia e com certeza o mais estranho, deixarei primeiramente a 

percer9iio de Barnes Tatum falar: 

"As palavras de Jesus sabre o piio e o vinho sao retiradas de alguma forma de todos os tres 

evangelhos sin6pticos e dos escritos de Paulo (!Cor !1:24-25). Estas palavras servem como base para o 
sacramento conhecido por v3rios cristiios como "A Eucaristia", "A Ceia do Senhor", ou simplesmente a 

"Comunhiio" (com esta Ultima pressuposta neste filme pois que as palavras que precedem as de Jesus na tela 

sao ''A Primeira Comunhiio"). Por contraste, a est6ria de Jesus lavando os pes dos discfpulos aparece somente 

em Joao 13:1-30; e a lava9ao niio possui status na igreja como urn sacramento. Apesar disso, o lava-pes 

mantSm-se como uma performance ritualistica em algumas igrejas e mais ocasionalmente em adorav5es locais 
infonnais. Assim, reparamos que de todos os filmes vistas neste volume, somente este primeiro filme traz 

Jesus 'lavando os pes dos disdpulos' na tela.''180 

Ele parece neste trecho preocupado com a 6bvia referenda ao Catolicismo, atraves 

do ritual do Lava-pes, que ate hoje e praticado em algumas igrejas. 0 que ele niio citou foi 

o que mais me chamou a atenc;:iio, o que transforma tambem essa cena numa inapelavel 

180 T . 24 atum, op. ctt., p. 
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cita.;:ao da "Comunhao" como era praticada na igreja Cat61ica. Quando Jesus inicia as suas 

palavras relativas a ceia, que sao anunciadas bombasticamente "A Primeira Comunhao", 

todos os seus discipulos ajoelham-se e mantt~m a cabec;:a baixa, de olhos postos tambem no 

chao. Durante todas essas cenas eles mantiveram-se assim, tanto para com o oferecimento 

do pao quanto para o do vinho, dos quais eles se servem de forma rapida para novamente 

esconderem o olhar. Em nenhum outro filme, como bern diria Barnes Tatum isso seria visto 

novamente. E, esta cena trata-se nada mais, nada menos do que o catolicismo praticado por 

Olcott e outras pessoas de origem irlandesa que faziam parte da equipe. 

A Primeira Comunhlio! 

Ate o Concflio Vaticano II ser realizado, na decada de 50, alterando diversas formas 

do antigo ritual, "a transubstancia.;:ao" do pao em corpo de Cristo e do vinho em sangue 

eram considerados urn "misterio" e ele nao deveria ser olhado; no momento da comunhao 

as pessoas ajoelhavam-se e nao o!havam para o que ocorria no altar. No momento da Missa 

no qual elas deviam ajoelharem-se era tocada uma sineta, e s6 deviam se levantar ap6s o 

segundo toque da mesma sineta. E estranho que Tatum repare apenas no Lava-pes, que e 

tradicional no catolicismo, apesar de nao ser sacramental, mas nao observe a postura 

ritualfstica estabelecida pela igreja e obedecida no filme. Aqui, tao importante quanto 

qualquer texto evangelico sao, na realidade, os rituais comemorativos que antecedem a 

Semana Santa Cat6lica, que incluem tambem o "Domingo de Ramos" on "A Entrada 

Triunfal em Jerusalem". 
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Talvez Tatum nao tenha percebido essa cena par estar preocupado em demonstrar 

que este filme e urn dos primeiros a se vincular a tradic;:ao antiga de "harmoniz~ao", ou 

seja a tradic;:ao de se contar a est6ria de Jesus utilizando-se para isto do texto dos quatro 

evangelhos. Isso ocorre realmente no que tange a este filme, mas nao da forma como Tatum 

pensa. Para ele o filme parte do texto e se organiza em sua func;:ao, mas, o que temos visto 

aqui e que apesar da tal "harmoniz~ao"
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e 0 texto que foi organizado em func;:ao do filme 

e em func;:ao de toda uma tradic;:ao que o precedia, e, principalmente, em fimc;:iio das 

loc~oes "autenticas". E por isso que o Lava-pes esta aqui, nao foi por causa do texto de 

Joao, mas sim por causa da tradic;:ao e dos rituals cat6licos (estes sim baseados em Joao ), e 

isso fica muito mais claro no epis6dio da Comunhao. Para o caso deste filme fica cada vez 

mais claro que a sua diegese e urn tanto quanto independente da origem dos intertftulos que 

a "explicam". 

OLava-pes 

Outro detalhe relativo a ceia e a composic;:ao e o cemirio. A disposic;:ao dos 

discfpulos em tomo da mesa e a disposic;:ao do banquete romano, ou seja, em U, diferente 

tanto de Tissot quanto de Dore, logo nada lhes deve. 0 local do cenano e o mesmo patio 

que serviu para tantas cenas anteriores, inclusive a do Sinectrio, desta vez colocaram lenc;:6is 

por tras das arcadas, tentando criar uma sala, no entanto, o vento nao deixa estabelecer a 

irnpressao de realidade, pois ele insiste constantemente em balanc;:ar "as paredes". 

"' T . 12 atum, op. Cit., p. 
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Mesa emU na Ceia 

Na continuidade desta analise devo tocar num assunto que ate agora so foi citado 

por Jon Solomon, em seu livro The Ancient World in The Cinema, no capitulo "the New 

Testament and Tales of the Christ" ele comentou a violencia de Jesus relativamente aos 

vendilhoes do Templo e ainda chamou a aten~ao: "From the Manger to the Cross da kalem 

(tambem conhecido par Jesus de Nazare) se intimida ao mostrar os momentos violentos da 

vida de Cristo. "
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J esos sen do ac;oitado 

A sua referencia a essa "timidez" e devido ao fato de nao ter sido mostrada a cena 

de Jesus perante Herodes, ele pensa que esse encurtamento das cenas diminuiu o aspecto 

violento do filme. Devo discordar desta opiniao, pois a violencia neste filme e explorada de 

182 
Solomon, Jon. The Ancient World in the Cinema, p. 179. 
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tal forma que se pode ate falar em "requintes de crueldade", chega-se ate mesmo a ampliar 

as cenas nas quais Jesus sofre alguma forma de castigo violento, e ate mesmo aqueles que 

sao descritos como castigos !eves sao, praticamente, urn linchamento. 

Nao ha a cena onde Jesus e julgado perante o Sinedrio. Isto poderia se pensar que se 

trata de uma "concessao" tendo em vista as suscetibilidades judaicas relativamente ao tema: 

Judeus mataram Jesus Cristo. Essa suposta concessao cai por terra quando observamos 

Jesus perante Pilatos, num Pret6rio obviamente cenilrio, e nao exatamente muito cuidado. 

Da sacada do Pret6rio estende-se uma bandeira, ao centro deJa uma enorme Estrela de 

David, que e o sfmbolo da n~ao judaica hil seculos. Nao era nenhum sfmbolo de poder 

romano, era urn sfmbolo de poder judaico, mesmo que ali estivesse exercendo o poder 

Poncio Pilatos. Esse estandarte e extremamente visfvel, pois ocupa sempre o centro da cena 

quando aparece. 

Estandarte judaico 

Logo no infcio do julgamento Pilatos fica sabendo que Herodes estil na cidade, e 

que Jesus e da sua jurisdi<;:ao - a Galileia - e por isso envia-o para ele. 0 encontro com 

Herodes nao e mostrado, mas ao tennino deste encontro- no evangelho- ele colocou sobre 

os ombros de Jesus urn manto precioso enquanto seus soldados enchiam-no de injurias. No 

filme o manto nao aparenta nada de precioso e, Jesus encontra-se em meio a uma multidao 

que tambem inclui soldados e e praticamente linchado. No seu retorno a Poncio Pilatos o 

ator apresenta-se como urn homem cheio de hematomas. E, isso nao e textual em qualquer 

dos evangelhos. 
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Novamente tendo-o em maos, Pilatos o interroga e resolve mandar flagela-lo. A 

cena e mostrada em Plano Geral, no centro ha urn pilar no qual Jesus tern os pulsos presos 

no alto da coluna, e os pes tambem parecem presos. 0 corpo quase completamente nu, 

abrigado apenas pelo tradicional "fraudao". Jesus e ao;:oitado por do is carrascos, com tal 

violencia que urn dos carrascos sorri e mostra ares de estar cansado de tanto espanca-lo. 

Jesus novamente e enviado a Pilatos, e agora ele o apresenta a multidao "Eis o Homem!" 

ao que a multidao responde: "Crucifica-o !" Nao se pode esquecer que tambem foi retirado 

do julgamento a opo;:ao dada por Pilatos, nos evangelhos, para que se libertasse Jesus ou urn 

outre prisioneiro de nome Barrabas. Essa cena nao existe ali, e nao existiu em outras 

produo;:6es do perfodo anterior, pois siruplesmente ela tambem nao existe na chamada "Via 

Crucis", nao era tradicional. 

Depois de lavar as maos e manda-lo crucificar, os soldados de Pilatos ainda 

divertiram-se colocando sobre ele urn manto, coroando-o de espinhos, batendo-lhe na face, 

cuspindo-lbe e enfim jogando "iruundfcies" sobre ele. Essa cena existe nos evangelbos, mas 

e anterior a condenao;:ao, ocorre em con junto com a flagelao;:ao. Aqui, essa escolha alterou 

uma "cena" ja tradicional, mas, mais do que isso, alterou inclusive uma disposio;:ao do texto 

evangelico, eo resultado foi prolongar os atos violentos e o sofriruento de Cristo. 

Primeira e segunda quedas Jesus surrado exemplannente 

As cenas da "via Crucis" contem todos os elementos tradicionais, inclusive o da 

"Veronica", se pudermos dar credito a Lloyd Baugh que a cita. A grande difereno;:a para 

este caso e novamente a violencia. Sem qualquer fundamento nos textos evangelicos, Jesus, 

alem de carregar a Cruz, e o tempo todo ao;:oitado, nao por urn soldado, mas, por quatro. 0 

que o leva a cair por pelo menos quatro vezes. As quedas tern sua razao de ser, pois nas 
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paredes - mesmo da atual Jerusalem - apareciam marcados os locais onde supostamente 

Jesus havia sofrido as quedas no percurso da cruz. Estas "est~oes" deveriam ser 

mostradas, pois eram partes importantes das "loc~oes autenticas"; talvez por isso Jesus era 

tao surrado quando cafa, isso dava urn tempo a mais para que o espectador observasse os 

lugares das quedas. 

No percurso se mantiveram o encontro com as mulheres de Jerusalem, com a mae e 

Maria Madalena - figura completamente apagada na est6ria toda- e ha tambem o encontro 

com o Cireneu que os soldados obrigaram a ajudar Jesus a carregar a cruz, que no entanto, 

nesta cena apenas carrega a parte detras da cruz, e Jesus ainda continua com o peso todo 

dela nas costas. 

A crucific~ao possui urn belo momenta, urn plano contra-plano. Essa situ~ao e de 

especial interesse. As mulheres que foram em busca de Jesus encontram-se ajoelhadas em 

primeiro plano, enquanto a dtmera toma o quadro num plano geral, elas parecem rezar. No 

fundo da cena, muito ao fundo, ve-se a crucifica~ao; na sequencia a camera mostra Jesus 

sendo crucificado, e pode-se ver ao fundo, agora de frente, as mulheres ajoelhadas 

assistindo de Ionge a cena. 

Plano-contra-plano das mnlheres 

Nesta cena da crucifica~ao a violencia ainda continua. Jesus, deitado sobre a cruz, 

tern sobre sen peito urn soldado sentado, que comprime seus ombros com as maos para que 

ele nao se mova, enquanto isso os outros dois soldados pregam suas maos na cruz. 0 

dantesco e que a dor e excessivamente representada, pois valoriza-se as pernas de Jesus, 

que se debatem enquanto ele e pregado. 
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Crucilica~o 

Ap6s os soldados levantarem a cruz, ocorre uma bela cena com os tres crucificados 

em primeiro plano. Demora-se nestas imagens de crucifica9ao. 0 local escolbido nao foi 

uma co !ina ou urn monte como e tradicional, e como tambem e textual. Urn dos provaveis 

motivos e que ate hoje nao se sabe onde ficava o monte denominado G6lgota, onde 

transcorreu a crucifica9ao. Mas, a beleza da fotografia, e da composi9ao, se devem, 

sobretudo, a aridez da loc~o: nao M plantas, nem areia, nem vida alguma. E urn chao 

obviamente pedregoso e esteril. A imagem e da mais pura desol~ao. 

Em seguida mostra-se a cena dos soldados disputando nos dados as vestes de Cristo; 

na outra cena Jesus pede agua, no que e atendido por urn soldado; mas a outra cena que me 

interessa agora e a de Maria, Mae de Jesus, Maria Madalena e Joao, aos pes da cruz. Eles 

sao curiosamente vistos em plano de con junto, a cruz inteira, ocupando o centro da tela, e 

as personagens a sua frente e se jogando aos seus pes. 0 fato de interesse nesta cena e que 

ela e feita por tras da cruz, ou seja, Jesus Crucificado fica de costas para o publico, o que 

ainda a torna mais dramatica. Isso nos remete novamente a cena das mulberes que estavam 

ajoelhadas assistindo de longe. Elas tambem estavam de costas para a camera. Essas duas 

unicas cenas sao importantes, pois demonstram que ja se havia desvinculado este filme de 
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Cristo da representas;ao teatral, onde para o ator era cornp1etamente desaconselhavel ficar 

de costas para o publico. 

Em seguida se representa a agonia de Cristo, urn grande terremoto acompanhado de 

tempestades deveria abater-se sobre eles naquele instante. Bern, mas como representar isso 

num filme do Primeiro Cinema? Essa foi a novidade mais interessante de todas, a cena do 

terremoto e feita em animas;ao. No quadro aparecem predios de Jerusalem, e bern ao fundo 

as tres cruzes, mas tudo isso e feito contra-luz, ou seja M urn certo efeito de teatro de 

sombras chines. Niio se trata de urn "desenho animado", mas provavelmente de efeito com 

urn papel cartiio por tras de urn fundo translucido. 

Anima~o para representar o terremoto 

Ap6s esse feito, a camera retorna para Jesus crucificado, que ocupa sozinho urn 

plano geral, e a sua cabes;a tomba para frente. Entra entiio o ultimo intertftulo: "Porque 

Deus amou ao mundo de tal mane ira que deu o seu Filho unigenito, para que todo o que 

nele ere niio perer;:a, mas tenha a vida etema. J{) lll:l6." E, o filme terrnina. Niio ha 

Ressurreis;ao e nem Ascensao aos ceus, como era comum ate mesmo em algumas pes;as da 

Paixiio. Se pudermos dar credito a Jon Solomon, ele informa que neste filme havia uma 

cena da Ascensiio e que Jesus Cristo era is;ado por cordas ate o ceu.183 Na versiio por mim 

analisada essa cena nao existe. 

183 Jon Solomon, p. 179. 



192 

A violencia explorada neste filme s6 pode ser explicada pelo estilo de trabalho da 

equipe. Essa mesma equipe da Kalem ja havia se envolvido em vanas produc;;oes de 

"westerns", e, com excec;;ao de Bland, no papel de Jesus, o vilao, aqui representado par 

Judas, era o mesmo Robert Vignola, o especialista em papeis de viloes em outros filmes da 

companhia. A escolha pela caracterizac;;ao violenta pode estar vinculada a valorizac;;ao do 

"sacriffcio de Jesus"; isso levou a uma forte carga emotiva, que nao estava presente em 

outros filmes daquele periodo. As pessoas se comoviam com o sofrimento de Cristo, e, · 

nesse filme, ele realmente soma. 

Acredito que mais de uma cena rodada na Palestina tenha sido cortada na edic;;ao 

original ou numa edic;;ao posterior. 0 que me faz pensar isso e uma cena existente na Paixao 

da Pathe, que pode ou nao ser anterior a 1912. Essa Paixao era uma referencia, enquanto 

Film D'Art, e, em suas versoes ampliadas, de 1914, fez uma adaptac;;ao em seu original para 

colocar ali uma cena da Fuga para o Egito, onde apareciam ao fundo as pirlimides do Egito 

e a Esfinge. A diferenc;;a e que a da PatM nlio parecia verdadeira, lembrando uma grande 

fotografia com os personagens a frente. Bern, acontece que a Pathe tambem tinha neste 

con junto de cenas urn quadro referente a Mulher da Samaria, que trata-se de uma mulher 

que estava pegando agua no Poc;;o de Jac6 quando Jesus chegou e !he pediu agua. 

Sempre estranhei a exisrencia desta cena nesta Paixao, mas quando tive em maos o 

texto descritivo da viagem da equipe da Kalem pensei ter encontrado a soluc;;iio. Como a 

equipe passou pelo Poc;;o de Jac6 e o visitou e ali fez cenas, provavelmente existia tambem 

uma cena referente a Mulher da Samaria, coisa que obrigou a Pathe a acrescentar mais urn 

quadro para fazer frente as inovac;;oes do concorrente. Sabendo da exisrencia de cenas ali 

filmadas, mas nao vendo em parte alguma o Po<;:o de Jac6, posso concluir que 

provavelmente estas cenas existiram, e tanto quanta a cena da Veronica, quanta a da 

Ascensao, acabaram ficando de fora no relanc;;amento posterior do filme, feito pela 

Vitagraph. 

lncorporagao de Novos Recursos Narratives 

From the Manger to the Cross, rodado em 1912, trazia em seu conjunto algumas 

"novidades" que eram aplicadas em outros tipos de filmes. A primeira irnportante e a 

representa<;lio de uma cena em vanos pianos, sem interrupc;;ao. Antes dele era comum que 

uma cena sempre fosse mostrada num unico plano e com a camera fixa. Assim, veremos a 
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Fuga para o Egito ser representada em quatro pianos diferentes. 0 primeiro e a "Sagrada 

Fanu1ia" saindo a noite de sua casa; o segundo sao as mesmas personagens caminhando 

pelo deserto; o terceiro mostra-os caminhando em direc;;ao as pirfunides do Egito; e enfim o 

quarto plano mostra a Sagrada fanu1ia descansando diante da Esfinge. Este recurso, a 

utilizac;;ao de vanos pianos, sem interrupc;;ao dos intertftulos tambem foi usado em alguns 

momentos do Julgamento de Cristo, e tambem na "Via Crucis". 

Alem da multiplicac;;ao dos pianos na mesma cena, Olcott (ou Gauntier?) tambem 

usou outro recurso que iria se consagrar somente poucos anos depois, a Montagem Paralela, 

o famoso "enquanto isso .... " proveniente da literatura, o qual D. W. Griffith desenvolveria 

em sua forma mais conhecida em "0 Nascimento de UmaNac;;ao", de 1914. Tendo em vista 

a convivencia tanto de Olcott quanto de Gene Gauntier com Griffith, esta ultima em seu 

curto perfodo de trabalho na Biograph, nao e de estranhar que e1es tambem tenham 

participado no desenvo1vimento deste recurso. Diferentemente de Griffith eles nao o 

utilizam para aumentar a velocidade rftmica do filme e criar tensao dramatica, mas, creio 

que isso ja seria se esperar demais para urn filme de 1912, utilizam a montagem paralela 

como apenas mais urn recurso para contar a est6ria Ela ocorre em vanos momentos do 

filme, mas ainda nao e usada com homogeneidade dentro da narrativa. 

0 exemplo mais 6bvio e o do epis6dio no qual, Jesus com 13 anos e levado ao 

Templo, e perde-se de seus pais. Uma cena mostra Jesus ensinando aos Doutores da Lei e 

Sacerdotes e a outra cena mostra os seus pais procurando-o na caravana que ja voltava, a 

cena seguinte retoma a Jesus, e a outra mostra seus pais chegando ao Templo; e a cena 

seguinte mostra Jose exigindo que ele o seguisse para casa; a cena se encerra com Jesus se 

explicando aos pais na escadaria da entrada do Templo. Outro exemplo que ja descrevi foi 

todo o percurso narrativo da discussao entre Judas e Jesus Cristo, por causa da cena do 

perfume, e que terminou com o suicfdio de Judas. Ha outras cenas ainda, no entanto, o que 

prevaleceu foi a grande utilizac;;ao das tomadas de uma cena por quadro, como era comum 

ate entao. 

Outro processo utilizado foi o da "viragem", que era usado no momento da 

revelac;;ao do filme. Neste processo coloria-se o negativo. Foram usadas tres cores 

diferentes: azul, sepia, e verde. 0 azul era utilizado para as cenas notumas que eram 

necessariamente rodadas durante o dia, pois a camera necessitava de luz forte para fazer as 
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tomadas. 0 sepia, sempre que utilizado no filme tinha a tendencia de agravar o aspecto 

desolado da cena, como A Fuga para o Egito, A Crucifica~ao, etc. 0 verde foi apenas 

utilizado em rel~ao as cenas que possufam o Mar da GaliJeia de fundo. Nas demais partes 

o preto e branco do filme tiverarn o seu born resultado de sempre. 

Dois efeitos especiais chamaram aten~ao nesta filmagem: a anima~ao para 

representar urn terremoto, e a luz para representar o contato das personagens com "Deus". 

A anima~ao foi realmente uma ideia engenhosa, desconhe~o outros filmes que a tenham 

usado. 0 seu efeito nao foi de todo realista, no entanto, ela cumpre a sua fun~ao de ilustrar 

urn deterrninado acontecimento, que, de outra forma, teria que ser deixado de fora. 

Usar a "luz" para demonstrar urn contato com o "sagrado" e bastante inovador, se 

pensarmos que antes disso a aureola da Virgem Maria era desenhada em cartiio, e colocada 

sobre a cabe~a da atriz; ou, se ainda nos lembrarrnos que os anjos eram representados com 

asas imensas e acompanhados por "brilho" de papelao. Essa "desmaterializ~ao" da 

represent~ao do sagrado, representa urn passo decisivo no cinema, que sera retomado por 

Cecil B. DeMille em The King of Kings de 1927, ja citado, e que merecer:i uma an:ilise no 

capitulo seguinte. 

A Recep~ao do Filme 

Apesar dos meus esfor~;os para demonstrar a importancia do trabalho em equipe, ou 

melhor, da equipe, quando encontro coment:irios do filme, muitas vezes eles se resumem ao 

diretor ou ao principal ator. Tendo isso em vista encontrei alguns coment:irios a respeito 

dos dois, e, eles sao uteis para se perceber o impacto que este filme teve sobre o publico de 

Londres e Nova York. Algumas informa<;6es forarn retiradas do livro de Chales Foster, 

Stardust and Shadows: Canadians in Early Hollywood, do capitulo: "Sidney Olcott and the 

Making Of the From the Manger to the Cross" 

Olcott estava destruido nervosamente quando terminou as filrnagens. Ravia atuado 

em catorze partes do filme, e tambem o havia dirigido. Gene Gauntier levou os negativos 

diretamente a Nova York, sem nem mesmo passar na sucursal da F16rida, de on de a equipe 

era oriunda Quando Olcott e sua equipe descansaram fizeram uma nova viagem para 

Londres, onde haviam ouvido falar que o Deao Inge, apelidado de "o decano escuro" da 

catedral de St. Paul, havia elogiado Olcott por sua deterrnin~ao em contar "a verdadeira 

hist6ria do cristianismo." Olcott foi recebido pelo decano numa audiencia. Isso causou o 
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envio de centenas de cartas de protesto, contrfu:ias ao filme nos jomais de Londres. Ui o 

filme foi lan9ado em 3 de Outubro de 1912, na Queen's Hall, e teve uma seleta assistencia, 

estavam presentes: o proprio Reverendo William Inge e o Cardeal Francis Bourne, o 

prelado Catolico para a Inglaterra. 

Em seguida, Sidney Olcott, bastante renovado com as notfcias da divulg~ao do 

filme, atraves da "polemica" levou sua equipe para a Irlanda, onde fizeram quatro filmes 

em uma semana, antes de voltarem para os Estados Unidos. 0 retorno da equipe a Nova 

York foi recebido com consideravel alarde pela imprensa. E novamente, cartas contra e a 

favor do filme choveram nas red~oes dos jomais. Isto que parecia ser mais uma produ9ao 

"blasfema" ou que havia realmente despertado os pruridos religiosos, nada mais era do que 

uma campanha movida pelo proprio pessoal da Kalem. E, que mui espertamente tambem 

estavam trazendo da Inglaterra Robert Henderson-Bland, para dar ainda maior publicidade 

para o filme. 

Olcott admitiu, uns vinte anos depois, para a Films in Review, ter escrito, e que todo 

mundo da Kalem tambem escreveu uma lista de cartas para os jomais. Alguns foram 

escolhidos para escrever contra - e, que o filme deveria ser proibido - e outros para escrever 

a favor: "das centenas de cartas impressas, nos enviamos umas quarenta", ele recordou, 

"mas eu devo admitir que nos ajustamos o rolar da bola. " 

Muitas vezes quando os pesquisadores se apressam em escrever sobre censura 

religiosa, fazendo suas pesquisas somente atraves dos jomais, podem se deparar com uma 

situ~ao como essa. Os dados dos jomais, a opiniao publica, enfim, foram manipulados por 

uma "campanha" de propaganda, barata e bern sucedida. As poucas pessoas que realmente 

ousaram dar sua opiniao contra ou a favor, muito provavelmente foram levadas pelo 

torvelinho criado pela propria Kalem. 

Ainda como parte da estrategia de marketing Robert Henderson-Bland foi trazido a 

Nova York pela Kalem para a estreia especial do filme ainda em outubro de 1912. E agora 

iniciam-se os fatos que nao sabemos ate onde confundem realidade com fantasia. Ate onde 

havia sinceridade religiosa ou simplesmente urn comportamento extravagante para 

influenciar na publicidade, por parte do ator ingles. Embora Henderson-Bland nao tenha 

recebido passagem de Primeira Classe, o capitao do navio, Awestruck, ofereceu-lhe a 

melhor suite em troca de que ele desse uma volta completa pelo conves do navio, com as 
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vestes que havia usado na filmagem. "Em Nova York Henderson-Bland foi uma sensar;iio. 

Recusou-se a usar todo e qualquer vefculo para seus transcursos, ia caminhando a toda 

parte. As multidoes o seguiam todos os dias e centenas o esperavam do lado de fora do seu 

hotel, aguardando a sua aparir;fio didria. Muitos ajoelhavam-se quando ele sa fa do hotel." 

From the Manger to the Cross foi visto pe1a primeira vez, em Nova York, no 

audit6rio de John Wanamaker, em 14 de outubro de 1912. Uma musica especialmente 

composta e executada por uma orquestra de quarenta musicos, acompauhava o filme com 

uma marc~ao impressiva. Foram enviados convites a todos que possufam alguma 

importiiucia na vida religiosa de Nova York. A maioria atendeu, assim como as autoridades 

civis e as pessoas importantes da industria do filme. As crfticas dos jornais de Nova York 

chamavam o filme de "extasiante", "penetrante" e "inspirado". As aparentes crfticas iniciais 

foram facilmente superadas, e as poucas cartas denunciando Olcott e a Kalem por sua 

ousadia ao tratar a est6ria em filme como se fosse entretenimento foram afogadas por 

milhares de outras a favor. 

Sidney Olcott foi aclamado como o maior diretor da industria cinematognifica 

americana da epoca. Bland tambem foi arrastado pelo sucesso do filme. Ele ficou em Nova 

York por quase tres meses com a Kalem disposta a pagar as despesas. Ele recebeu convites 

para as casas da elite da cidade. A viuva de Jacob Astor N (desaparecido no Titanic) deu 

uma rece~o especial livre de bebidas alco6licas para Bland, durante a qual ela pediu-lhe 

para "aben\;oar" seu filho, nascido depois do seu res gate do Titanic! 

Bland recebeu vfuias ofertas para que aparecesse na cena de Nova York ou para que 

estreasse algum novo filme, ele recusou todas. Levado por Olcott, ele fez uma apari9ao 

pessoal no pequeno teatro de propriedade de Louis B. Mayer em Haverhill, Massachussetts. 

Mas antes ele ja havia marcado a sua passagem de volta a Inglaterra., e desta vez de 

primeira classe. Frank Marion ofereceu-lhe urn polpudo cheque em agradecimento pela 

publicidade que ele havia dado ao filme. Olcott, que levou o cheque para o hotel, contou 

muitos anos depois sobre uma despedida nao muito costumeira, no seu encontro com 

Bland. 

" Eu !he ofereci o cheque, mas ele acenou afastando-o, " disse Olcott ''Entao agarrou o cheque e 
pressionou-o na minha testae depois na sua pr6pria. ''Hi outros que precisam dele muito mais do que eu," ele 

disse. Ele fez uma pausa e entao continuou: "Existe urn orfanato em Toronto, Ontario, ao qual este dinheiro 
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deve ser enviado." Olcott negou enfaticamente ter sugerido o orfanato a Bland. "o porque disse que eu saberei 
so mente ap6s a minha morte," ele disse184

. 

0 dinheiro foi para o orfanato que ainda fica na mesma rua da primeita casa 

canadense onde moron Olcott. 0 New York Telegraph obteve uma c6pia de urn lanc;:amento 

nos registros do orfanato que se lia: "Recebido da Kalem Film Company, de New Jersey, 

E.U.A., em pedido expressado por Jesus Cristo, a soma de setecentos e cinqiienta 

do lares." 185 

Bland retomou a Inglaterra, mas nessa epoca somente para atuac;:oes religiosas. Ele 

fez somente urn outro filme, General Post, em 1920. Durante a Primeira Guerra Mundial 

ele tomou-se oficial no Exercito Britilnico, ganhando medalhas por seu aparente 

desprenditnento em relac;:ao a sua propria seguranc;:a. Dizem que ele salvou muitas vidas 

com o seu herofsmo. Depois da guerra ele escreveu urn livro intitulado From the Manger to 

the Cross, no qual ele declarou que Cristo havia penetrado em sua alma durante a filmagem 

e que ele havia estado inconsciente do que ele tinha feito ate ver o filme em Nova York. 

Disse que Cristo esteve com ele durante a Primeita Guerra Mundial e o tomou invencfvel. 

Escreveu anos depois, em 1938, Actor, Soldier, Poet, em 1938, onde retomava o assunto do 

filme, mas agora narrava do ponto de vista de Jesus Cristo. Perguntado anos mais tarde o 

que ele pensava sobre Bland e seu livro, Olcott somente ditia: "Eu acredito que ele foi urn 

dos maiores atores da epoca, mas que ele era urn ator, nada mais."1
&5 

Em Olcott nao deveriam restar realmente muitas duvidas a respeito do que era 

publicidade e do que era religiosidade, pois ele tambem tinha conhecitnento do folheto de 

recomendac;:oes impresso para exibidores a cerca do filme, como informa Tatum: 

"Lidando como lanyamento da Kalem. Umas poucas sugestiies para a forma de anunciar. From the 
Manger to the Cross. Obviamente escrito para exibidores que deviam estar considerando a apresentac;lio do 
filme, o artigo escrito por Epes Winthrop Sargent oferecia muitas dicas praticas: como envolver ministros e 
trabalhadores de igreja (oferecer uma apresenta<;ao adiantada); como obter lista de endereyos (pergunte aos 
ministros); como preparar convites escritos (preferencialmente em tipos g6ticos); como usar cartazes (evite 

cartazes arnbulantes "sandwich boards"); como preparar a sala de exibiyao (use urn pouco de incense); como 
arranjar a mtisica (6rgao como o instrumento de preferencia), neste artigo de propaganda tambCm_ ocorrem 

aquelas palavras que costumam ocorrer atraves da literatura deste primeiro periodo do cinema: reverente e 
reverencia.''1

S7 

184 Charles Foster, op. cit. 
185 

Idem. 
186

Idem. 
187 Barnes Tatum, p.30 
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Se Henderson-Bland possufa ou nao uma fixas;ao com a figura de Jesus Cristo, com 

quem julgava estar em contato direto, isso nao chega a importar, importa o quanto isso 

tenha ajudado a emprestar "ares rnfsticos" a produs;ao. 

Como se pode facilmente perceber, provavelmente os ''homens de religiao" 

causavam muito menos problemas do que e alardeado nas discuss6es academicas. Podemos 

mesmo pensar que eram tambem urn pouco abusados em sua boa fe. A Kalem, a exemplo 

do que ocorria desde as primeiras apresentas;6es das pes;as da paixao, recomendava 

claramente que se aliasse a projec;:ao urn ambiente de "reverencia", ou, em outras palavras 

urn ambiente piedoso. Nao parecia muito adequado os cartazes sandwiches, pois imagine 

urn homem com urn cartaz na frente e outro nas costas gritando por a! o anuncio de urn 

filme sobre a est6ria de Jesus. Nao, decididamente isso nao ficava bern. Para que houvesse 

maior respeito ainda deveria se enviar para a lista de enderes;os, obtida com o pastor ou o 

padre, convites impresses em letras g6ticas- o mesmo tipo biblico -,para atrair e "honrar" 

essa seleta assistencia de pessoas de igreja. Os outros recursos deviam ser praticamente 

c6micos mesmo a epoca, preparar o ambiente com incenso, antes da projec;:ao, que ainda 

deveria ser acompanhada por musica de 6rgao, o instrumento por exceH~ncia dos templos 

americanos, era no mfnimo estabelecer urn acontecimento catartico religioso. 

A Kalem lucrou milh6es de d6lares com From the Manger to the Cross. Ele e ainda 

hoje visto em cine-clubes e por pesquisadores que estudam as tecnicas pioneiras de fazer 

filme. Ap6s a Kalem ser comprada pela Vitagraph, esta relans;ou o filme em 1917, depois 

quando o som chegou no cinema em 1928, historiadores procuraram a musica orquestral 

original em vao. Eles esperavam gravar a musica para co1oca-la no filme. Em 1938 o filme 

foi novamente relans;ado, desta vez com acompanhamento sonoro e narras;ao, e tambem foi 

revisado para incluir closes inseridos na metragem original, e ainda fez sucesso por varios 

anos. Ainda podia-sever From the Manger to the Cross nas TVs americanas no comes;o da 

decada de 70. 

A despeito da 6bvia vantagem de possuir urn diretor da estatura de Olcott na folha 

de pagamento da Kalem, Marion, Long e Kleine recusaram o pedido para aumentar o seu 

salario para alem de 150 d61ares por semana. Impulsionado pelo seu sucesso e irritado 

com essa atitude, ele demitiu-se e juntou fors;as com Gene Gauntier para produzir filmes 
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independentes. Planejando tomadas durante todo ano, eles localizaram sua empresa em 

Jacksonville, Florida. 

Conclusao 

Minhas primeiras conclus6es sobre este filme visam, antes de mais nada, estabelecer 

uma ponte para o(s) pr6ximo(s) capftulo(s). 

Gostaria de chamar aten<;:ao para o fato, que creio demonstrado, de que se tratou 

acima de tudo de urn filme que era produto de urn trabalho de equipe. Uma equipe que ja 

trabalhava M alguns anos junta. Esse grupo contava com pelo menos quatro pessoas que ja 

eram ou se tornariam pouco depois diretores de filmagens. Havia homogeneidade de 

princfpios recnicos e esteticos, principalrnente no quesito: filmagens em loca<;:6es. Tudo 

isso fica ainda mais claro quando se lembra que From the Manger to the Cross nasceu de 

improviso quando a equipe ja estava no Egito. Uma mudan<;:a de pianos dessa ordem exige 

homogeneidade de interesses e esfor<;:os. Apesar de todo "festejo" que se faz em torno de 

Sidney Olcott e Robert Henderson-Bland, este ultimo era o elemento "destoante" do grupo, 

pois viera especialmente para fazer o papel de Jesus Cristo, sendo sua unica especificac;ao a 

de ator. Como fiz notar antes, por tras de Olcott havia uma equipe afinada que era capaz de 

realizar filmagens mesmo sem a sua presen<;:a tacita, 

A outra ideia que surgiu a partir deste filme foi o do papel preponderante das 

"loca<;:6es aurenticas" na escolha das cenas da vida de Cristo que seriam filmadas. 0 que 

pode ter se passado com Gene Gauntier foi urn "ja que estamos aqui, por que nao filmar a 

vida de Cristo?" E este "ja que estamos aqui" que faz toda a diferen~a. Na fita foram 

priorizadas as filmagens dos locais geograficos acessfveis, mas principalrnente a cidade de 

Jerusalem e o carninho chamado de "Via Sacra"; o que vern novamente chamar atenc;ao 

para "os quadros" tradicionais que comp6e este acontecimento. 

Foi a disponibilidade dos locais, a sua exisrencia enquanto pano de fundo que 

levaram a escolha dos diversos trechos dos textos evangelicos, e nao o contrario, como 

normalmente se afirma. Nao se partiu dos textos evangelicos para fazer a adaptao;ao, partiu

se em primeiro Iugar das locac;6es, e em seguida foram buscar as relac;6es com os textos. 

Talvez uma das coisas que mais caracterizam este processo foi o equfvoco quanto a 

passagem do texto evangelico quando ilustram a dissensao entre Judas e Jesus, como ja 
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expliquei anteriormente, ora, se se esta seguindo o texto evangelico, nao haveria como 

cometer tal engano, a nao ser que se opusesse bern a posteriore os textos as imagens. 

Importante tambem e comeo;:armos a estabelecer a divergencia entre o conteudo dos 

textos evangelicos utilizados e o conteudo das imagens. Elas nem sempre ilustram pura e 

simplesmente o que esta escrito, por mais de uma vez as imagens foram alem, inclusive 

fazendo interpretao;:ao teologica; quanto a isso cito o fato do final do Bloco da Infancia, 

onde a sombra projetada de Jesus forma uma cruz no chao. Isso tambem permite 

estabelecer o destino de "sacriffcio" de Jesus Cristo, o que vai permitir estabelecer o tema 

Cristologico do Servo de Deus ou Cordeiro de Deus para este filme. Neste mesmo quesito 

de interpretao;:ao teologica encontra-se o detalhe da ausencia ''ffsica" de anjos, que sao 

representados por uma luz, o que significou uma certa "desmaterializao;:ao" na 

representao;:ao do sagrado, atitude esta que amadurece no filme The King of Kings de 1927 

do diretor Cecil B. DeMille, que sera minha proxima analise. 

Em termos tecnicos, confesso que fui surpreendido pelo uso da "montagem 

paralela" recurso que estava ainda em desenvolvimento naquela epoca, e bastante vinculado 

a figura de D. W. Griffith. Se este era para a equipe urn recurso usual fica diffcil de 

estabelecer, mas pelo sim, pelo nao, pude verificar que tanto Olcott quanto Gauntier 

conheciam e mantiveram relao;:5es pessoais com Griffith em periodos anteriores a 

elaborao;:ao deste filme. 0 que se confirma tambem com relao;:ao a este periodo do chamado 

Primeiro Cinema e ja alguns vestfgios de se tentar estabelecer uma narrativa que tenha sua 

origem na cinematografia e pela cinematografia. Resultado desta tentativa e a representao;:ao 

de algumas cenas compostas por ate quatro pianos distintos, nem todos respeitando os 

criterios que seriam estabelecidos posteriormente de "continuidade", alem, da ja citada 

existencia de montagem paralela. 

Uma das minhas ultimas conclus5es refere-se a sempre "evocada" repressao dos 

religiosos ou das autoridades religiosas, que de acordo com os viirios historiadores sempre 

desejaram censurar de alguma forma os viirios Filmes de Cristo. Ate onde sei, apenas The 

King of Kings de 1927, recebeu alguma influencia direta em seu roteiro das tais 

"autoridades religiosas" e isso a pedido do proprio diretor. Mesmo o "mal afamado" The 

Last Temptation of Christ, de Martin Scorsese, de 1988, nao sofreu retalhao;:oes (ou cortes) 

no corpo do filme, somente retalhao;:5es ptiblicas de alguns setores religiosos. Fica muito 
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mais claro para mim que apesar de terem existido sempre os religiosos descontentes com as 

"representac;:oes de Cristo" nenhum deles teve poder de fato ou respaldo real para intervir 

no processo da criac;:ao desta imagem no cinema, ao menos ate o momento desta produc;:ao 

de 1912. 0 que se pode ver no texto acima foi urn real aproveitamento dos possfveis 

descontentes com o Ianc;:amento do filme, para se criar urn clima que possibilitasse a grande 

divulgac;:ao barata do mesmo. 

A ultima conclusao que nao pode passar despercebida e que houve urn avanc;:o em 

relac;:ao a psicologia dos personagens em geral, inclusive de Jesus Cristo, em relac;:ao ao 

regime de mostrac;:ao de imagens vivido anteriormente pelo Primeiro Cinema. Jesus tern urn 

carater forte e chega ate mesmo a gestos violentos. A violencia no filme, como ja falei 

longamente em outra parte deste texto, foi algo completamente inusitado. Creio que essa 

caracterfstica se deve ao fato de a equipe (novamente a equipe) ter se especializado 

anteriormente em melodramas baratos e principalmente em Westerns. Deviam entender 

realmente a violencia como urn chamativo caracterfstico para os espectadores. Afinal, e urn 

atrativo ate os dias de hoje. Tambem neste processo todo nao e conveniente esquecer o 

importante papel da mulher roteirista, pois o nosso proximo dialogo com urn filme tera 

tambem outra mulher neste papel. 
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Cap. 04 - The King of Kings - Uma Teologia da Luz - Cecil 
B. DeMille, 1927. 

Pausa para urn lntervalo Hist6rico -1915 a 1927 

Entre From the Manger to the Cross de 1912 e The King of Kings de 1927, ha uma 

longa distancia, os quinze anos que os separam viram se engendrar uma grande industria 

cinematognifica nos Estados Unidos, dominada por produtoras e grandes estrelas do 

cinema. 0 cinema Hollywoodiano surgiu e aos poucos imp6s ao mundo aquilo que se 

convencionou chamar de "Narrativa Classic a", da qual D. W. Griffith e urn dos 

elaboradores mais conhecidos. Vimos no capitulo anterior que a Kalem Company chegou a 

criar uma sucursal na California, junto a outras companhias que tambem o mesmo, e nos 

arrectores de Los Angeles acabou surgindo Hollywood, a grande meca de prodU<;ao 

cinematografica. 

Nesses quinze anos que separam urn filme do outro nao ha nenhuma produs;ao 

realmente importante que tenha como tema a vida de Cristo. Apenas urn filme de Pes;a da 

Paixao foi realizado na Italia, em 1915, Christus dirigido e produzido por Giulio Cesare 

Antamoro. Possufa milhares de figurantes e os intertftulos estavam "curiosamente" em 

Latim, e ainda trazia citas;oes textuais de Dante Alighieri. Uma grandiosa e dispendiosa 

produs;ao rodada no Egito e na Palestina. Os quadros foram inspirados em vanos pintores, 

ficando mais clara a influencia de Fra Angelico no quadro referente a Anuncias;ao. 

Ha notfcia de que o filme durava cerca de duas horas. Foi estrelado pelos maiores 

artores italianos do cinema mudo: Leda Gys (Virgem Maria), Alberto Pasquali (Jesus 

Cristo), e Aurelia Cattaneo (Maria Madalena). As locas;6es foram usadas de forma 

ilustrativa. Curiosamente e o primeiro filme sobre o qual tenho notfcia da utilizas;ao da cena 

A Tentas;ao de Cristo, ela foi feita entre as rochas no deserto. A cena da Ultima Ceia foi a 

primeira a ser rodada com luz eletrica; infelizmente no retorno da viagem a Palestina a 

Crucifica.;;ao se perdeu e teve que novamente ser filmada, desta vez na Italia mesmo. 0 

filme contou como apoio da igreja Cat6lica (Vaticano) e por isso chegou ate mesmo a ser 

projetado no muro da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalem. A sua ultima projes;ao data 
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de 1928, e ate recentemente pensava-se que e1e estava perdido, agora no ano 2000, por 

ocasiao dos festejos do Jubileu de Cristo, foi reencontrado e restaurado. 

No Estados Unidos niio se fez qualquer grande lanc;:amento, exceto o do proprio 

From the Manger to the Cross, re1anc;:ado em 1917, agora pela Vitagraph. Seria bastante 

facil, e talvez uma altemativa !6gica, uma vez que a minha opc;:ao e analisar somente os 

filmes que tenham a vida de Cristo como seu tema principal, fazer vistas grossas aos dois 

principais filmes deste periodo: Intolerance (1916, D. W. Griffith) e Ben-Hur (Fred Niblo). 

No entanto, devido a importancia destes filmes para a hist6ria do cinema, e, de acordo com 

alguns historiadores, importancia para a hist6ria dos Filmes de Cristo, terei necessidade de 

me demorar urn pouco neles. 

0 fato mais nota vel deste perfodo nao acontece nos cinemas, mas fora deles. Como 

crescimento da industria cinematografica varios setores ligados a vida religiosa das divers as 

comunidades e em diversos paises comec;:aram a se interessar pelo conteudo que era 

veiculado pelos filmes. Este fato e importante, pois nao se trata tao somente de urn esforc;:o 

coletivo coordenado, mas de urn esforc;:o da Igreja Cat6lica - e tambem de algumas 

comunidades Protestantes - para resguardar a boa moral dos seus fieis. Isto significava 

tambem que o publico dos cinemas havia mudado. De 1910 a 1920, nao sao somente 

pessoas de "rna fndole" como imigrantes, analfabetos e pessoas de classe baixa que 

freqiientam o cinema, aos poucos a classe media e outros setores da sociedade comec;:am a 

descobrir o cinema como uma grande fonte de entretenimento e prazer. E esse publico que, 

freqiienta as igrejas, o culto de manhii e a matine no cinema a tarde, que interessa 

particularmente aos religiosos. E sao esses rnesmos freqiientadores os encarregados de 

vigiar o que e mostrado no cinema. 

Apesar de ja existirem grupos nos Estados Unidos nesta epoca, debatendo-se por 

uma grande moralizac;:iio da sociedade e dos costumes, haja vista o fenomeno cultural da 

"Lei Seca", seria a Grii-Bretanha quem darla os passos mais seguros em direc;:ao a 

elaborac;:ao de urn c6digo regulador do que podia ou nao ser mostrado nos filmes, leia-se, 

censura. 
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A pesquisadora Ruth Vasey, no artigo "Foreign Parts", que se encontra no livro de 

Francis Couvares, Movie Censorship and American Culture188
, tratando de representru;:iio 

de etnicidade em Hollywood, demorou-se urn pouco sobre a questiio da influencia da 

Inglaterra sobre seus "clientes". Ela deixa claro que com exce.;ao dos Estados Unidos, a 

Grii-Bretanha foi o pais que mais influencia exerceu sobre a sua clientela. Essa influencia 

se fez sentir atraves dos diversos itens que compunham o seu c6digo de regulamentru;:iio do 

cinema e pelo sen poder politico e econ6mico. 

Inicialmente a Grii-Bretanha niio possufa urn c6digo189 extremamente elaborado e a 

polfcia de costumes agia conforme houvesse reclamru;:ao publica a respeito deste ou daquele 

filme, e, aquele tipo de reclama.;ao passava a constar como novo item a ser verificado. 

Neste contexte surgiu The British Board of Film Censors, em 1912, estabelecido pela 

propria industria do filme, pois as autoridades locais ja buscavam impor os seus pr6prios 

sensores e elaborar as suas pr6prias regras. 0 Board foi estabelecido visando colocar em 

ordem e uniforruizar aquelas regras. 0 objetivo era criar uma corpora.;iio que pudesse fazer 

julgamentos, e que estes fossem aceitaveis nacionalmente. 

Para este fim o Board190
, que e urn 6rgiio independente, necessitou ganhar a 

confian.;a das autoridades locais, Parlamento, imprensa e publico. Ele devia nao apenas ser 

independente, mas ser visto como tal, cuidando, por exemplo, que a industria do filme nao 

influenciasse as suas decisiies, e que, similarmente, a pressiio de grupos da mfdia nao 

deterrninasse seus criterios. Em 1916, quando T. P. O'Connor foi escolhido Presidente da 

BBFC, urn dos seus primeiros atos foi dar destaque para a Cinema Commission of Inquiry, 

estabe1ecida pelo National Council of Public Morals naquele mesmo ano. Ele resumiu o 

Board Policy numa lista de quarenta e tres itens para a que comunidade pudesse estabelecer 

criterios a partir dos quais vigiar os filmes. Esta lista de itens foi retirada do registro annal 

do Board dos anos de 1913- 1915. 0 seu original e mais detalbado, mas segue abaixo ao 

menos os seus tftulos, uma vez que os pormenores niio puderam ser localizados: 

l. Tftulos e sub-tftulos indecorosos, ambfguos e irreverentes. 

188 
Ruth Vasey, "Foreign Parts - Hollywood's Global Distribution and the Representation of Ethnicity" in: 

COUV ARES, Francis G. Movie Censorship and American Culture, p2!2. 
189 

Algumas informas:Qes a respeito da censura Britanica eu retirei do seu prOprio site: 

hup://freespace.virgin.net/alasdair.y/CENSORS.htm, acessado em 15 de Mars:o de 2003. Site do The British 
Board of Film Censors. 
190

Idem. 
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2. Crueldade com animais. 

3. Tratamento irreverente de assuntos religiosos. 

4. Cenas de bebidas em excesso. 

5. Acess6rios vulgares no cenano. 

6. 0 Modus Operandi de criminosos. 

7. Crueldade com crianqas e excessiva crueldade e tortura em adultos, especialmente 

mulheres. 

8. Exibiqiio desnecessana de roupas-de-baixo. 

9. A exibiqiio de sangramentos em profusiio. 

10. Figuras nuas. 

11. Vulgaridade ofensiva, e conduta impr6pria e vestimenta. 

12. Danqas indecorosas. 

13. Cenas de amor excessivamente apaixonadas. 

14. Cenas de banho passando dos limites do apropriado. 

15. Referencias a controversias polfticas. 

16. Relaqoes entre capital e trabalho. 

17. Cenas tendendo a depreciar personalidades publicas e instituic;;oes. 

18. Horrores realfsticos de combate de guerra. 

19. Cenas e incidentes calculados para fomecer informac;;iio ao inimigo. 

20. Incidentes que tenham uma tendencia de depreciar nossos aliados. 

21. Cenas mostrando o uniforme do Rei por conteudo ou ridfculo. 

22. Assuntos de relac;;6es com a fndia, nos quais Oficiais Britiinicos siio vistos sob uma 

luz odiosa, e de outra maneira atentar para sugerir a deslealdade do Nativo do 

Estado ou mostrando desrespeito ao prestfgio Britiinico no hnperio. 

23. A explorac;;iio de incidentes tragicos de guerra 

24. Cenas de mortes crueis e estrangulamentos. 

25. Execuc;:6es. 

26. Os efeitos do lanc;;amento de vitriol. 

27. 0 habito das drogas: opium, morfina, cocafna, etc. 

28. Assuntos relacionados com trafico de escravos brancos. 

29. Assuntos relacionados com seduc;:iio premeditada de garotas. 
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30. Cenas de "Primeira Noite". 

31. Cenas sugestivas de imoralidade. 

32. Situa-;:5es sexuais delicadas. 

33. Situa-;:5es acentuadamente delicadas das relao;:5es conjugais. 

34. Homens e mulheres juntos na mesma cama. 

35. Relacionamentos ilfcitos. 

36. Prostituio;:ao e obteno;:ao. 

37. Incidentes indicando a atual perpetuao;:ao de assaltos criminosos sobre mulheres. 

38. Cenas representando doeno;:as venereas, herdadas ou adquiridas. 

39. Incidentes sugestivos de rela<;:5es incestuosas. 

40. Temas e referencias relativas ao "suicfdio racial" 

41. Confinamentos. 

42. Cenas profanas em casas em desordem. 

43. Materializa~o da figura convencional de Cristo.
191 

Como podemos perceber as preocupa<;:5es britilnicas iam desde a moralidade 

corriqueira religiosa ate il. vigililncia polftica pura e simples. Pela quanti dade de itens e a 

minucia que lhes foi reservada pode-se perceber a importilncia que estes quesitos 

reguladores tinham para a imagem de potencia imperialista da Gra-Bretanha. Buscava-se 

passar uma boa imagem de seus suditos e para seus suditos e tirava da tela toda e qualquer 

sugestiio de revolta ou de descontentamento destes, principalmente se esses fossem 

indianos, ou de outras colonias inglesas, como p.ex., Hong Kong. 

Dentre estes varios quesitos interessam-nos apenas dois, urn que cuidava da 

representao;:ao adequada de cerimonias e rituais religiosos e outro que proibia qualquer 

materializa<;:ao na tela da figura convencional de Jesus Cristo. 0 que se pode perguntar e: 

qual e a real importilncia de se tratar da Censura Britilnica, no que conceme a filmes 

produzidos em outros pafses, principalmente nos Estados Unidos? 

Como a Gra-Bretanha tomou a frente na regulamenta<;:ao da censura 

cinematogratica, ela foi prontamente irnitada por suas colonias e possess5es, alem dos 

estados que fazem parte da comunidade Britilnica intemacional. As conseqliencias disso 

nao poderiam ser piores para Hollywood. A Gra-Bretanha que impusera varias restrio;:5es ao 

191 
Vide site do The British Board of Censors Films 
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seu mercado, estabelecendo cotas para os filmes que viessem do exterior, desejando 

proteger a sua propria produ~ao interna, deixou uma cota livre de 30% para os filmes 

estrangeiros americanos; o que nao era pouco. Essa percentagem somada a grande area de 

influencia da Gra-Bretanha significava 50% de todo o mercado cinematografico externo 

dos americanos. Nao era tanto a cota de 30% dos ingleses que interessava quanta urn 

mercado gigantesco que estava sob a egide Britanica. 

Em razao disso a imagem de Cristo sofreu serias restri~oes nos filmes americanos e 

nos filmes franceses. From the manger to the Cross, em 1912, foi o ultimo filme de Cristo 

a ser vista sem cortes na fuglaterra. Mas, as restri~oes Britanicas nao eram totais, elas 

apenas atingiam as cenas nas quais apareciam assuntos contrarios a sua regulamen~ao, 

como nos informa Ruth Vasey: "( ... ) Detalhes de representar;tio que eram contrdrios aos 

que sitos Britanicos deveriam ser encobertos pela proter;tio de cortes (cortes que deviam ser 

inseridos nas partes relevantes), mas os temas centrais dos filmes precisavam (tambem) 

estar consoantes com uma visao imperialista. ( ... ) "192 

A Censura Britfurica aceitava, assim, que se "encobrisse aquela imagem", ou seja, o 

filme nao era rejeitado no todo, isto significava filmar varios quadros diferentes da mesma 

cena de urn mesmo filme, para se fazer a montagem adequada para a "verstio inglesa"193
• A 

Gra-Bretanba baniu par tres decadas a imagem de Jesus Cristo da tela. Com o passar dos 

anos, tendo em vista as mudan~as relativas as duas Grande Guerras no equilibro polftico e 

econ6mico mundial, o Reino Unido perdeu gradualmente influencia. Tornou-se cada vez 

mais dificil obrigar os produtores de Hollywood a aceitarem suas regnlamentao;:oes, mas 

nao apenas isso, tratava-se tambem de uma mudanc;;a nos costumes e na sociedade, pais 

mesmo o C6digo Hays, de auto regulamenta~ao da industria cinematografica americana, 

adotado em 1930, ja nao era mais levado tao a serio nos anos 60, e posteriormente acabou 

sendo abolido. 

Par outro !ado, no perfodo pouco anterior a Primeira Grande Guerra, nos Estados 

Unidos tambem existia urn certo desejo de alguns segmentos socials de se impor a censura 

ao filmes, como nos informa Barnes tatum: 

"Antes da Primeira Grande Guerra. a sociedade americana experimentou urn perfodo de ativismo 

social que era expressao de uma miriade das entao chamadas "causas" e "organiza<;Oes" progressistas. As 

192 
Ruth Vasey, op. Cit. P. 224. 

193 22 Idem, p. !. 
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mulheres nao somente lutavam pelo seu direito de voto mas tambem lideravam a discussao de quest5es 

amp las que levariam ao melhoramento humane, incluindo-se ai limitar aquilo que poderia ser visto na tela." 194 

Naquele momenta hist6rico o Woman's Christian Temperance Union (WCTU), urn 

destes viirios grupos feminines que surgiu, tinha se tornado urn !ider no movimento 

nacional pela proibi~ao da manufatura e venda de bebidas alco61icas. 0 WCTU entiio, 

dizendo querer proteger as crian~as dos vfcios nos filmes, iniciou uma campanha ampla 

baseada na censura. Incluiu ainda exigencias de que houvesse urn maior controle do 

govemo federal. 

Em 1915, a Suprema Corte dos Estados unidos, em decisoes envolvendo a Mutual 

Film Corporation, recusou-se a prorrogar a Primeira Emenda de prote~ao para filmes, 

permitindo entiio - e encorajando - a contfnua prolifer~iio de grupos de censura local, 

estadual, e potencialmente, em nfvel federal. Foi neste contexto que se deu o processo de 

elabora~iio de Intolerance. 

Intolerance de 1916, D. W. Griffith 

Barnes Tatum, em Jesus at the Movies, dedica urn capftulo inteiro para o filme 

Intolerance, de 1916, realizado pelo famoso diretor David Wark Griffith, ja anteriorrnente 

aqui citado como urn dos inventores da chamada "narrativa classica" Ho!lywoodiana. Ao 

justificar a sua escolha Tatum esbarra numa ideia niio muito convincente: "No que se refere 

aos Filmes de Cristo, o ambicioso Intolerance (1916) de D. W. Griffith deve estar inclufdo 

- se niio por outra raziio pela posir;iio e lugar que este filme ocupa na hist6ria do 

cinema. "195 E, apesar de eu mesmo ter evocado essa desculpa, ela nada mais e do que uma 

desculpa mesmo. 

A importancia de D. W. Griffith para a hist6ria da cinematografia e indubitavel, no 

entanto, ele niio foi genial o tempo todo e nem em todos os generos. E, com certeza, o filme 

de Cristo niio teria sido seu forte se a ele tivesse se dedicado, a julgar pela amostra em 

Intolerance. 

Neste conhecido filme Griffith ira tratar do tema da intolerancia, ilustrando-a em 

todas as epocas e mostrando como ao final havera a vit6ria do amor. Ele faz isso 

soberbamente atraves de quatro est6rias entrel~adas que se passam em diferentes periodos, 

194 
Barnes Tatum, p. 35 

I95T . 33 atum, op. c1t, p. 
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o seu unico elo de lig~ao, e o tema da intolerancia atraves dos tempos; as est6rias se 

passam em epocas distintas: 

I. Tempo Modemo, Estados Unidos, est6ria de urn jovem que foi condenado a 

motte por urn assassinato que ele nao cometeu; 

2. 1572, Fran9a, est6ria do massacre do dia de Sao Bartolomeu, de Huguenotes por 

Cat61icos; 

3. Seculo I, Judeia, est6ria da crucific~ao de Jesus. 

4. 539 a.c., Babil6nia, est6ria da queda da cidade de Babil6nia ante Ciro e os Persas. 

A ousadia de Griffith em levar a tecnica da Montagem Paralela a extremos foi paga 

com urn grande fracasso de publico. Os espectadores daquela epoca nao conseguiam 

acompanhar as constantes mudanc;:as de epocas sem perderem o fio das est6rias que 

estavam sendo contadas, e achavam o filme urn tanto quanto confuso. A est6ria de Jesus e 

utilizada de maneira quase metaf6rica como simbolo da vftima maior da intolerancia dos 

homens. Parece que Griffith se esqueceu que para aquele caso os "intolerantes" eram os 

Judeus, e que estes nao estavam na Pales tina do seculo I, mas no seu quintal. 

Acredito que urn dos textos que tenham feito incluir obrigatoriamente Intolerance 

em qualquer analise de Filmes de Cristo e o de Kinnard e Davis, Divine Images, de 1992, 

urn dos trabalhos pioneiros nesta area. Basicamente tudo o que Lloyd Baugh fala sobre 

Intolerance esta no livro deles, e aquilo que Ia nao se encontra e fruto da interpret~ao 

apressada daquele autor. Tatum, muito espertamente, percebendo o "vazio" do filme 

relativamente a hist6ria dos Filmes de Cristo, socorreu-se da questao da censura para 

fortalecer o capitulo do seu livro. Apenas citando literalmente Kinnard e Davis, poder-se-a 

perceber o quanto foram "festivos" com relac;:ao a Griffith e essa produ9ao: 

"As cenas da Judeia, apesar de breves, sao (como o resto do filme) fotografadas com tal beleza que 

deix.am uma impressao mais duradoura que as de muitos :filmes epicos bfblicos posteriores, totalmente 

devotados ao assunto. Um Howard Gaye suave representa Jesus em cenas que mostram o milagre de Canaa e 

a crucifica<;ao. Apesar das seqiHlncias de Gaye ocuparem apenas uma pequena por£1io do tempo total, sua 
representac;ao impressionante fica como uma das mais bem sucedidas dramatizaqiies de Cristo em filme, e a 

sua cena em pe, perto de urn banda de pombas e uma das mais adoniveis do cinema mudo. 0 milagre de 

Canaii e lindamente filmado, com urn crucifixo simb6lico em dupla exposi£1io obscurecendo Gaye enquanto a 
agua e transformada em vinho. Comparando essa cena a similar do diretor Sidney Olcott no filme anterior 
'From the Manger to the Cross', aquela versao (como descrito anteriormente) e dramatica e efetiva, mas o 

manuseio de Griffith do mesmo material e bern mais pottico. De acordo com noticias da Cpoca., Griffith 

encontrou dificuldades de censura quando o B'nai B'rith objetou as cenas que ele filmara mostrando lideres 
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judeus crucificando Jesus; o diretor concordou com a pressao e queimou o negativo ja fihnado, refilmando as 
cenas com soldados romanos."196 (os itlilicos sao meus) 

Lloyd Baugh basicamente fez estes comentirios crescerem, quando ele uniu a isso o 

conhecimento do filme Restitution: 

"Para concluir este tratamento dos primeiros ftlmes de Cristo, n6s devernos considerar urn dos 
esquisitos do genero, o filme de 1918, Restitution. Seu diretor e principal ator (como Jesus) era Howard 
Gaye, o Jesus de Intolerance. Talvez o primeiro filme "spin-off', que e, urn filme gerado por urn personagem 

ou urn epis6dio de urn :filme precedente, ele conta em quatro epis6dios e em cern minutos , a etema luta da 

humanidade contra Satii. 197 

A parte da est6ria relativa a intolerilncia na epoca de Jesus, se fosse separada do 

todo do fihne nao duraria mais que doze rninutos. Quanto a cena "epica'' relativa a 
Crucificac;:ao, ela poderia ser inspirada pelo Christus italiano, que tambem chegou nos 

Estados Unidos, como por From the Manger to the Cross, ate mesmo pela produ9iio da 

Gaumont francesa do comec;:o do seculo. 0 problema, como se pode perceber assistindo-se 

o filme e que essa cena dita "epica'' mal pode ser vista, pois e tirada de cena mui 

rapidamente. Ja Howard Gaye, se comparado com Henderson-Bland de From the Manger 

to the Cross, parece-se com uma estatna que se move muito lentamente, como se tivesse 

medo de se partir em peda9os; essa inte~prefa9iio tosca, digna das primeiras fihnagens de 

re9as da paixao, e chamada "suave". E, se essa inte1pret~ao pode ser chamada de 

irnpressionante e pela sua total falta de adjetivos. 

Intolerance Via -Crucis Intolerance- Howard Gaye como Jesus 

Mesmo na epoca da sua filmagem, em 1915, a inte~pret~ao do papel de Jesus 

Cristo ja era menos contida. As poucas cenas rodadas por Griffith sao de puro 

"apresentacionismo". Jesus sempre aparece em Plano Geral, a composi<;:iio das cenas e 

196 Iwersen, op. Cit., p.l6 
197 Lloyd Baugh, p. II. 
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estereotipada, mesmo comparada a outros filmes, pois estes outros possufam uma 

vantagem: eles eram antigos, ou seja, o Cristo de Intolerance nao tinha nada a acrescentar a 

constrw;:ao da imagem de Jesus no cinema. 

A composi~ao da cena das Bodas de Cana e ainda em forma de "quadro" com 

vanos elementos se apertando dentro dele para poderem aparecer diante da camera. Era a 

mesma format~ao do ja citado Manger ... A cena descrita por Kinnard e Davis a respeito da 

sobreposi~ao da sombra da cruz cobrindo o corpo de Cristo, antes de "poetica" aparenta ser 

mal feita mesmo, uma imit~ao sem gra~a do recurso pensado por Olcott. Se em Olcott a 

sombra parece demonstrar a predestin~ao de Jesus, em Griffith ela e somente a sombra de 

uma cruz, que na diegese nao possui significado algum, apenas o espectador ve, e mais urn 

enfeite de gosto duvidoso do que urn dado poetico do filme. Ate mesmo o enquadramento 

da cena e antiquado, a camera e fixa e toma a cena em plano Geral, e somente isso, urn 

recurso usado desde a primeira paixao filmada. 

Intolerance- As Bodas de Can:i 

Talvez as cenas da vida de Cristo no filme Intolerance, sirvam apenas para mostrar 

a intimid~ao do diretor diante das fortes cobran~as sociais daquele perfodo. Mas digo 

talvez, pois nada ali justificava urn uso tao pobre da linguagem cinematografica por quem a 

dominou tao bern. 0 elogio de Kinnard para a cena na qual Jesus aparece pela primeira vez 

e completamente estapafiirdio, ainda mais, comparando-a a toda hist6ria do cinema mudo, 

onde nao faltaram belfssimas composi~5es de imagens. 

Lloyd Baugh acrescentou bastante bern o seu conhecimento do filme Restitution a 

essa est6ria toda: 
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"( ... ) ele conta em quatro epis6dios e em cern minutos, a eterna !uta da humanidade contra Sata. No 
triunfante climax do filme, Satii, tinha formado uma "diab6lica alian9a" com o Kaiser da Alemanha, encontra 
com Jesus, evidentemente bern ressucitado de sua crucificac;ao em Intolerance (no qual a Ressurreiyao nao foi 

apresentada). Talvez desejando antecipar o fun proximo da Primeira Guerra, Gaye faz Jesus derrotar Sata e o 

Kaiser. 0 filme foi sem dtivida popular, por que dez anos depois, ele foi re-editado em uma versao mais curta 
e como titulo ainda mais dramatico de The Conquering Christ (0 Cristo Conquistador)."198 

Mas, ate mesmo esse dado pode fazer com que se !eve a uma conclusiio 

equivocada. Ora, todos sabem que Intolerance foi urn imenso fracasso, apesar da sua 

linguagem inovadora no campo cinematognifico. Entao niio e muito claro o porque desses 

autores considerarem o "grande sucesso" de Howard Gaye na composi~iio deste papel, 

quando na verdade ele foi o produtor e principal ator de Restitution. 0 sucesso deste filme 

se deve menos a atua~ao de Gaye em Intolerance do que a sua atu~iio neste outro filme, 

pois ao que parece neste ele pelo menos safa do Iugar, coisa que niio fazia no filme de 

Griffitb. 

Jesus encontra-se com sua mae 

As cenas que compunbam a est6ria de Jesus foram escolhidas tendo em vista a 

mensagem principal do filme, a intolertlncia. Nos intertftulos nao e deixado muito esp~o 

para a interpreta.;:ao do espectador sobre o que ele via nas diversas cenas, como este, por 

exemplo, simplesmente apresentacionista: Maria, a mile. A cena anunciada mostra Jesus 

dentro de uma sala e, em seguida, vern ao sen encontro uma mulher que o abra.;:a em atitude 

de sauda.;:ao. Os intertftulos que anunciam quase sempre a intolerancia dos fariseus, a 

vitimiz~iio de Jesus, etc., possuem urn papel mais relevante, no quesito infonn~iio do que 

as pr6prias imagens apresentadas. 

198 Idem, p.ll. 
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E atraves do tema intoleriincia que Griffith selecionou as seguintes cenas da vida de 

Cristo: 

• As Bodas de Cana, na Galileia (dramatizado); 

• A Mulher Adultera ( dramatizado ); 

• "Deixai vir a mim as criancinhas" (plano tableaux); 

• Via Crucis (Grande plano -tableaux); 

• Via Crucis- Jesus encontra com sua mae (plano tableaux) 

• Jesus Crucificado (Plano Tableaux- cruzes extremamente distantes) 

0 diretor den mais enfase, de certa forma, aos fariseus, apresentados logo nas 

primeiras cenas e presentes em todas as outras, e na persegui<;iio que movem a Jesus, do 

que a fatos relativos a est6ria dele. Griffith escolhe a cena das Bodas de Cana, 

provavelmente pra atacar a "intolerilncia" ao alcool; e o tema da Adultera, tendo em vista a 

moral burguesa que ele critica. 

As cenas da hist6ria de Jesus sao usadas para refor<;ar os aspectos da est6ria 

modema, contada por Griffith, onde urn jovem casal pauperrimo e vftima da persegui<;iio 

das "boas senhoras" da sociedade. Essas conex6es e associa<;XJes da est6ria de Jesus com a 

outra niio constimem nenhuma contribui<;iio para a imagem cinematogr:ifica de Jesus. Este 

filme contribuiu mais para a constitui<;iio de uma pessima imagem dos judeus. 

0 uuico detalhe que faz de Intolerance um marco para OS Filmes de Cristo e que ele 

foi acolhido pela tesoura da censura. E uma censura que veio tanto de cristiios quanto de 

judeus. Tanto Barnes Tatum quanto Baugh e Kinnard, citam a censura que Griffith sofreu. 

E famosa no epis6dio relativo as Bodas de Cana, quando Jesus transforma a agua em vinho 

a "nota" que ele foi obrigado a inserir devido a censura: 

"0 Primeiro Milagre. 

A lransforma<;iio da agua em vinho. 

Nota: 0 vinho era usado como uma a ferenda a Deus; bebe-Io era parte da religiao judaica." 199 

A nota sobre o uso do vinho no Judaismo era certamente muito apropriada para o 

publico americano que vi via o auge do movimento pela temperan<;a. Somente quatro anos 

depois, em 1920, a proibi<;iio surgiria com a 18'. Emenda a Constitui<;iio dos Estados 

Unidos que colocava fora da lei a manufatura, venda e transporte de bebidas alco6licas. 

199 
Barnes Tatum, p. 38 



215 

Proibi<;ao que se prolongaria no pais ate sua revoga<;ao pela 21 •. Emenda em 1933. Talvez 

ela niio fosse muito apropriada para o publico judeu. Quanto a isso Baugh nos informa: 

"E. finalmente, o filme tocou pela primeira vez na delicada questao de como representar a 

responsabilidade pela morte de Jesus, uma questao que deve ser encarada mesmo nos rnais recentes filmes de 

Cristo. Em sua versao original, nao obstante a presen9a nos sets de filmagem de urn Rabbi e de urn Pastor 

Episcopaliano como consultores, Griffith tinha mostrado os lideres da comunidade judaica nao somente 

perseguindo Jesus mas tambem crucificando-o; na sua justificativa para os grupos judeus que o pressionavam 

o diretor respondeu "' ja queimei os negatives daquelas tomadas, refilmei as cenas [Cruci:fica9ao] com 

soldados romanos substituindo-os."200 

Quanto a essa delicada rela<;iio entre os Filmes de Cristo e o Judaismo, tratarei no 

capitulo referente ao filme frances Golgotha (Duvivier, I 935), onde poderemos explorar a 

questiio de forma mais apropriada. 

A postura de David W. Griffith niio poderia ter sido melhor, informa Tatum, que 

muito sabiamente ele se tornou uma especie de porta-voz da Iiberdade de expressao 

artistica e se op6s vigorosamente aos censores de filmes em geral, lutando contra as 

proibi<;6es Iocais, estaduais ou federais que recaissem sabre qualquer filme. Quando 

terminou Intolerance, em 1916, ele publicou urn Iivrinho panfletario de quarenta e cinco 

paginas chamado 0 Surgimento eo Declfnio da palavra Livre na America. 

A !uta era, no entanto, impossfvel de ser ganha, pais naquele mesmo ano duas 

importantes denomina<;6es protestantes colocaram a questiio da censura nas agendas de 

seus encontros nacionais sinalizando entiio as igrejas para "Iimpar" os filmes. Ambas a 

Methodist Episcopal Church na sua Conferencia Geral Quadrienial, e a Protestant 

Episcopal Church na sua Conven<;ao Geral Trienal, receberam e aceitaram resolu<;6es em 

regime de urgencia para fazer passar no Congresso dos Estados Unidos legisla<;ao que 

pudesse sustentar a censura aos filmes.201 

Diante da realidade do estabelecimento da censura, tanto na Gra-Bretanha como nos 

Estados Unidos, os produtores e diretores tiveram de lidar com uma nova realidade relativa 

a manipula<;ao da imagem de Jesus Cristo na tela: a ausencia deJa. A proibi<;ao Britiinica era 

muito clara a esse respeito, estavam banidas toda e qualquer representa~ao da convencional 

figura de Jesus Cristo. Nos Estados Unidos essa proibi<;ao nao existia, mas ja vimos como a 

exigencia Britiinica afetava a produ~ao americana E, em tempo de censura era born 

permanecer, quanto possfvel, prudentes no tratamento daquela imagem. A prudencia 

200 
lloyd Baugh, pp. 10 e ll 

201 
Tatum, p. 35. 
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excessiva, no entanto, causou estragos irremedi<iveis em 6timos filmes, e ate mesmo 

momentos de pura comicidade, como veremos agora com o Ben-Hur, rodado por Fred 

Niblo em 1925. 

Ben-Hur de 1925, Fred Niblo. 

Ben-Hur ja havia sido anteriormente filmado, como comentamos. 0 proprio Sidney 

Olcott e Gene Gauntier foram responsaveis pela primeira versao, do romance do General 

Lew Wallace, em 1907. Mas este filme nao chegava a sombra do que veio a ser o Ben-Hur 

da Metro-Goldwin-Meyer
202

, que veio tirar aquela companhia da falencia quase certa. 

0 romance Ben-Hur contava a est6ria do judeu Judah Ben-Hur que, acusado 

falsamente, de assassinar o Procurador romano, tern a sua vida e a da sua farm1ia 

completamente destrufdas. 0 seu antagonista e Messala, romano que foi seu amigo de 

infiincia. Ben-Hur, mandado para as gales como escravo, consegue salvar o Consul Arrius 

de morte certa num naufragio ap6s uma batalha maritima. 0 Consul o liberta e adota como 

filho. Como cidadao romano ele volta a Jerusalem em busca de sua mae e irma, que ap6s 

ficarem trancafiadas num calabou<;:o por varios anos, contrafram lepra. 

Faz parte da est6ria de Judah Ben-Hur ter seu caminho cruzado com o de Jesus 

Cristo. A primeira vez no momento em que ele esta sendo levado como escravo, e depois 

quando ele retorna a Jerusalem, e transcorrem os chamados iiltimos dias da vida de Cristo. 

Daf a sua importancia para o estudo da constru<;:ao da imagem de Jesus no cinema. 

Ben-Hur fez urn grande sucesso como romance e tambem como pe<;:a de teatro. A 

Produ<;:ao teatral ja estava em cartaz havia vinte cinco anos, quando a MGM decidiu entrar 

em cena. A pe.;:a possufa vastos cenarios e e!enco gigantesco, uma batalha maritima, oito 

cavalos, e uma verdadeira Legiao Romana de tecnicos. A despeito dos custos (somente os 

grandes teatros no planeta poderiam monta-la) a pe<;:a Ben-Hur tornou-se a mais rentavel 

produ<;:ao teatral da hist6ria americana. 

Levar Ben-Hur as telas era urn considerave! desafio se lembrarmos que ja havia 

filmes epicos bastante grandiosos e bern sucedidos anteriores a 1925, como, p.ex., os 

italianos Cabiria (1914) e Quo Vadis (1915) eo americano 0 Nascimento de Uma Nar;ao 

202 0 historiador Jon Solomon faz uma interessante compara10ao entre o Ben-Hur de 1925, de Fred Niblo eo 
de 1959 de William Wyler, no entanto, relativamente a imagem de Jesus Cristo nao p6de ser uti! nessa parte 
de meu trabalho, e, no entanto, uma leitura recomend<ivel. Vide Jon Solomon, The Ancient World in the 

Cinema, pp. 202-213. especialmente o item: Faith. Hope. and Chariots. 
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(1915). 0 problema inicial era a compra dos direitos de adaptac;:ao para o cinema. Desde o 

primeiro momento o produtor da pec;:a, Abraham Erlanger, nosso conhecido investidor das 

primeiras pec;:as da paixao, havia flxado uma importancia bastante alta; o que afastou ate 

mesmo D. W. Griffith e Adolph Zukor da Paramount, que haviam mostrado algum 

interesse. 0 prec;:o inicial era de urn milhao de d6lares. Eventualmente Erlanger foi 

persuadido a aceitar uma generosa participac;:ao nos lucros com direito a aprovar todos os 

detalhes da produc;:ao. As negociac;:oes para a produc;:iio iniciaram em 1919 e varios grandes 

diretores foram considerados para dirigir o filme, como, Eric Stroheim, Rex Ingram, e 

Charles Brabin, diretor famoso a epoca. Outro quesito importante para a Metro era rodar o 

filme em locac;:6es autenticas, coisa que estava bastante em moda naquele momento, 

visando garantir o maximo de autenticidade. 

A construc;:ao dos cenarios de Ben-Hur na Italia foi marcada pelas disputas 

trabalhistas com os artesaos, que tinha por tras o desejo de Benito Mussolini de embarac;:ar 

os americanos. Depois de inenarrnveis peripecias, como, por exemplo, na cena de batalha 

dos Romanos e dos Piratas, os italianos contratados como figurantes dividiram-se em dois 

grupos, urn fascista e outro anti-fascista, e lutaram de verdade arruinando quase todos os 

flgurinos, apesar do "realismo da cena". Is so, aconteceu, claro, a revelia do diretor que nem 

havia imaginado coisa tao dantesca. Logo no inicio das fllmagens na ltalia Fred Niblo 

substituiu o diretor Brabin, que tinha diflculdades em dirigir os italianos, "que estavam 

sempre bebendo e dormindo", e, com o clima local. 

0 diretor americana Fred Niblo foi urn ator de vaudeville durante vinte anos, antes 

de conhecer urn esrudio de cinema pela primeira vez. Ele trabalhou com alguns dos mais 

influentes homens de neg6cios, incluindo os Quatro Cohans, de fato, sua primeira esposa 

foi Josephine, irma mais jovem de George M. Cohan, o segundo casamento dele seria com 

a atriz Enid Bennett. Em 1917 eles foram trabalhar para o Ince Studios, Niblo aos poucos 

deixou de atuar e passou a dirigir e produzir. Como diretor de filmes ele assegurou sua 

reputac;:ao como urn especialista em fllmes de ac;:ao, veiculando uma serie com Douglas 

Fairbanks, entre eles The Mark of Zarro (1920) e The Three Musketeers (1921). Ele 
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tambem dirigiu Rudolph Valentino em Blood and Sand (1921), e foi contratado pela MGM 

para fazer o Ben-Hulm_ 

Fred Niblo, ficou famoso por desenvo!ver vfuias tecnicas de filmagem para este 

filine. Os cenfuios eram gigantescos e foram realizados com o maior rigor hist6rico 

possfvel para a epoca. Utilizou cerca de quarenta e duas cameras, incluindo urn aviao para 

as tomadas aereas da famosa corrida de quadrigas. Algumas das seqiH~ncias religiosas 

foram filmadas em Technicolor, e, de Ionge o mais bern sucedido destes epis6dios e Cristo 

Entrando em Jerusalem. 

Finalmente, Ben-Hur estreou em 1925, e fez urn grande sucesso, rendendo nove 

milhoes de d6lares. 0 que nao significou grandes lucros para a MGM, mas para Erlanger, 

que abocanhava 50% deste valor sem fazer nenhum investimento. Jnvestimento que custou 

5 milh5es de d6lares para o esrudio. Apesar da grande propaganda realizada pela MGM, a 

Italia nao veria o filme, pois Benito Mussolini, ao saber que urn judeu vencia Roma, 

proibiu a sua proje<;:ao. Ben-Hur foi a propaganda que a MGM precisava, durante urn quarto 

de seculo o nome do esrudio passou a significar qualidade e altos custos. A partir dos 

diversos problemas tidos nas loc~6es italianas, os produtores hollywoodianos, em geral, 

perceberam ser menos custoso construir grandiosos cenfuios em casa.Z04 

Para o assunto que nos interessa o Ben-Hur de 1925 se nao chega a trazer 

contribuic;:5es ele traz ao menos os reflexos mais claros da polftica Britanica com rela<;:ao a 

representac;:ao material da imagem de Jesus Cristo. Exatamente por ser uma grande 

produc;:ao a MGM nao poderia arriscar-se de que sen filme nao fosse distribufdo no 

portentoso mercado de lfngua inglesa. Por isso, neste filme niio havia uma versao inglesa e 

outra americana, para as cenas relativas a Jesus Cristo, optou-se em buscar urn estilo de 

filmagem que pudesse elaborar uma imagem de Jesus distante, como se fosse de alguma 

forma uma presenc;:a metafisica na est6ria. Nao obstante isso nao impediu que alguns fatos 

curiosos acontecessem. 

As cenas da Vida de Cristo presentes neste filme sao: 

1. 0 Nascimento; 

'"' Informa"'es retiradas do All Movie Guide, texto de Hal Erickson, acessado em 19 de mar\i() de 2003, vide 
site: http:// www.yahoo.com se<_;:iio Movies ou acesse diretamente 

http://rd. vahoo.corn!M-224039 .2439672.3862715.237 4493/D-movies/S-7824607 :HEAD2/ A -126350 1/R-1 I 

?JJ4 Vide texto de Kevin Hagopian, da Penn State University no site: http://www.albany.edu/writers

inst/index.html . 
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2. A Entrada Triunfal em Jerusalem; 

3. A Santa Ceia; 

4. A Via Crucis; 

5. A Crucific8\'1iO. 

A cena relativa ao nascimento traz a chissica lembrano;a do Presepio e nada teria de 

extraordinfu::io ou atraente, alem de ter sido feita em Teclmicolor, se nao fosse urn detalbe 

estetico que nao pode passar despercebido. A estrela que guia os Reis Magos para a grnta 

onde encontra-se o Messias nao repete qualquer obra de arte anterior, como poderia-se 

imaginar a primeira vista. "A Adorao;ao dos Reis Magos" pintada por Fra Angelico no 

interior da Capela Arena em Padua, entre 1304 e 1306, trazia no alto da cena uma estrela 

bastante curiosa, ela parecia-se muito mais com uma bola de fogo do que com uma estrela, 

alem disso arrastava atras de si uma imensa cauda. Robert Cumming, no livro Para 

Entender a Arte, comenta que este detalbe devia-se ao fato de que Giotto "(. .. ) tentou 

manter o rrniximo de fidelidade a vida real. Em 1301 o cometa Halley fez uma de suas 

aparir;:oes peri6dicas e e evidente que foi este fenomeno, com sua cauda de fogo, que Giotto 

,205 
representou. 

A passagem do Cometa de Halley, em 1910, numa de suas mais visfveis apario;oes e 

que causou verdadeiro frisson naquela epoca, ficou registrada no filme de Fred Niblo. Da 

mesma forma que Fra Angelico, mas sem imita-lo ou !be fazer referencia, ele buscou 

reconstituir visualmente a passagem do cometa E ele queria que realmente se prestasse 

ateno;ao nessa sua nova estrela, ela foi mostrada riscando lentamente o ceu em dois longos 

pianos diferentes, onde o que era tornado pela camera era a amplid1io celeste, com pessoas 

diminutas apontando para o fen6meno. 

Chama ateno;ao o fato de que o filme italiano "Christus" (1915), anteriormente 

citado, tambem tenha escolbido, de acordo com os comentadores a cena de Fra Angelico 

para a Anunci8\'1io. Para mim ja niio h3. mais "coincidencia" essa escolha, se existiu deveu

se ao fato do cometa ter passado recentemente. Alem disso, a ideia de que o Halley e a 

Estrela de Belem sao urn e o mesmo fen6meno empresta veracidade ao que e contado nos 

textos evangelicos. 0 que, e claro, niio precisa ser verdade. Em Ben-Hur, de 1925, n1io e a 

ws Robert Cumming, Para Entender a Arte, p. 82. 
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estrela de Belem que an uncia o nascimento de Jesus Cristo, mas sim o Cometa Halley que e 

mostrado da mesma forma como foi ilustrado nas centenas de peri6dicos da epoca. 

Sequencia da Estrela de Belem representada como o cometa Halley 

Na cena da Santa Ceia, o fato mais curioso e engragado mesmo, acontece quando ao 

reconstituir o quadro de Leonardo da Vinci em grande estilo, Fred Niblo necessitou fazer o 

mais inusitado. Como neste quadro Jesus aparece ao centro de uma mesa de banquete de 

frente para o observador, o diretor resolveu colocar uma pessoa sentada sozinha, no !ado 

oposto da mesa, exatamente em frente a Jesus cristo, do qual s6 se via o efeito especial de 

aureola, sem o qual niio se saberia que ele estava na cena. 

Ben-Hnr- A Santa Ceia 



221 

Por outro !ado, a grandiloqiH~ncia epica da cena da Entrada de Jesus em Jerusalem 

nilo poderia ser imitada e superada facilmente num periodo curto de tempo. A fatal 

compar~ilo pode ter feito com que Cecil B. DeMille, em seu tarnbem grandioso epico The 

King of Kings de 1927 nilo inclufsse essa cena no filme e buscasse uma forma de mostni-la 

de maneira adaptada como veremos mais adiante. 

A cena da Via Crucis, alem da grandiosidade, trazia uma novidade: Jesus e 

interrompido em seu caminho, ate mesmo naquela hora, por doentes que desejavarn ser 

curados. A mile e a irma de Judah Ben-Hur tarnbem o fizerarn, para livrarem-se da lepra. 

Enquanto isso o protagonista do filme reunia inutilmente urn exercito para tentar lutar 

contra os romanos. Mesmo levando em considerac;ilo que se trata de uma adapt~ilo de urn 

romance, essa foi a primeira modific~ilo da Via Crucis em seu roteiro tradicional. A forma 

como Fred Niblo filmou as cenas religiosas, com certeza inspirararn muito mais Cecil B. 

DeMiile do que as parcas e rapidas cenas de Intolerance, de 1916, e por motivos bastante 

simples, por serem diretores que se conheciarn, por terem proximidade geografica, por 

estarem trabalhando com tema semelhante na mesma epoca, e por serem concorrentes. 

Alem disso, tanto no filme de Griffith quanta no de Fred Niblo ha pouqufssimas 

cenas da vida de Cristo que silo representadas. E importante notar que ambos os diretores 

escolherarn colocar em seus filmes a cena do Apedrejarnento da Mulher Adultera. Este e 

urn reconhecido epis6dio a respeito da intoleril.ncia social, servia a Griffith e tarnbem serviu 

a Niblo. DeMille tarnbem viria a utiliza-lo adaptando-o priruorosarnente. Este diretor 

utilizou detalhes contidos no proprio Evangelho de Joilo (Jo 8:1-11) para valorizar sabre 

maneira a cena. Depois de Jesus ser questionado pelos Fariseus se deviam ou nilo apedrejar 

a mulher, pega em flagrante adulterio, ele nada responde, abaixa-se e comec;a a escrever na 

areia do chilo. DeMille da urn close na milo que escreve, e que escreve em hebraico, em 

seguida as letras hebraicas convertem-se por fusilo de iruagens em palavras em ingles, 

enquanto isso as pessoas que estilo a volta vilo lendo o que ele escreve: ladrilo, assassino, 

etc. 

Quando Jesus e questionado novarnente, ele levanta-se e responde: "Quem estiver 

livre de pecado que atire a primeira pedra. " As pessoas que se reconhecerarn nas palavras 

escritas na areia desistirarn e forarn embora. 0 detalhe mais importante nesta cena e que 

coloca de forma clara uma caracteristica que veremos no filme de DeMille, a interpret~ilo 
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dos textos evangelicos. Na est6ria contada no Evangelho de Joao, nao se diz quais palavras 

Jesus escreveu, nem o que escreveu, e nem por que fazia isso. Isto significa realmente urn 

novo passo na constru\(iio da imagem de Jesus Cristo. A repeti~ao em tres momentos 

distintos, da hist6ria do cinema, desta cena da Mulher Adultera, e com o sentido de 

reprovar a vigilancia social, garantiu que ela raramente faltasse em outras produ~oes 

posteriores. 

The King of Kings· Jesus escreve na areia 
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The King of Kings de 1927, de Cecil B. DeMille. 

Segurarnente The King of Kings de 1927, do dire tore produtor Cecil B. DeMille, eo 

mais importante e conhecido fi1me de Cristo produzido no periodo do Cinema Mudo. Nao 

s6 pelo grande investimento feito, mas por resumir em si diversas qualidades que iriarn 

inovar e renovar o genero. Essa prodw;ao foi de tal maneira importante nos Estados 

Unidos, que nenhum estUdio hollywoodiano produziu outra vida de Cristo ate o ana de 

1961, quando apareceu o conhecido King of Kings, do diretor Nicholas Ray, cuja 

semelhan<;a entre seu filme eo de DeMille esti apenas no nome. 

Neste periodo de "silencio hollywoodiano" existirarn vanos fihnes que de alguma 

forma preencheram essa lacuna, como The Robe, o Ben-Hur (1959) de William Wyler, e 

ate mesmo uma prodw;;ao francesa: Golgotha (1935, Julien Duvivier). 

Entre historiadores e pesquisadores ja citados anteriormente s6 h:i urn consenso 

sabre este filme: ele e importante. Mesmo que cada urn defina a sua importiincia particular 

para trati-Io, no quesito de que ele nao pode ser deixado de !ado hii concordiincia unfssona 

em todos os trabalhos. Roy kinnard e Davis comentarn-no de forma entusiastica, mas sua 

percep<;ao critica praticarnente nada acrescenta ao filme, apenas informarn o que espera o 

espectador: "Niio importa a sua estrutura de narrativa falha e ocasionais lapsos de mau 

gosto, 'The King of Kings' de DeMille e um dos melhores filmes religiosos jd feitos, e 

certamente uma das mais hem sucedidas adaptar;:oes da vida de Cristo jd tentadas por 

Hollywood. "206 

Lloyd Baugh, tambem pensando na tradicional "harmonizar;iio de textos" para se 

contat a vida de Cristo faz comentirio semelhante, levando ainda mais Ionge as suas 

conclus6es: 

"Baseado em roteiro de Jeanie MacPherson, e filmado em preto e branco, mas surpreendentemente 

rompendo para uma colorida cena da Ressurreiyao, o filme tenta valentemente, mas nao e inteiramente bern 

sucedido, devido a quebras epis6dicas, estrutura eliptica dos primeiros filmes de Cristo, dentro de uma mais 
organica, estilo narrative que caracteriza os seus predecessores. The King of Kings e. de interesse para a 

hist6ria do filme de Cristo por varias raz5es, mas a mais importante delas tern mais aver com o seu produtor
diretor do que como filme mesmo."2

0i 

Barnes Tatum faz em sen livro, Jesus at the Movies, urn capftulo especialmente 

dedicado ao filme, mas tambem nao parece gostat muito da ideia: "0 retrato de Jesus em 

206 
Iwersen, op. Cit, p.42 

2m Lloyd Baugh, op. Cit. p. 12 
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filme recebeu a sua mais extravagante expressiio da Era Muda por Cecil B. DeMille com 

seu The King of Kings (1927). Este filme se tomou o mais extremamente vista no mundo 

durante a primeira metade do seculo. "208(o negrito e meu) 

Barnes Tatum e declaradamente protestante, e ao Iongo do texto perceberemos o 

porque dessa frase indigesta. Ja Baugh e urn caso urn pouco mais estranho e a parte, pois se 

trata de pessoa bastante proxima a Igreja Cat6lica, espero ao Iongo do texto tarnbem 

demonstrar o equfvoco deste autor com rel~ao as qualidades deste filme. The King of 

Kings tern bern mais a declarar do que o seu "diretor". 

0 Diretor/Produtor 

Cecil B. DeMille209 e o que se pode charnar de urn aristocrata do cinema, nao por 

quest6es farniliares, mas porIa se encontrar desde o come~;o. Enquanto muitos arruinaram

se na nascente industria cinematografica ele sobreviveu, e teve imensa influencia no campo 

da selima arte. Nascido em 1881, ele se tomou ator por influencia do irmao mais velho 

William DeMille, e junto dele escreveu e produziu viirias pe~;as de teatro de algum sucesso. 

Em 1913 ele se associou a urn produtor de shows de vaudeville, Jesse L. Iasky; e 

juntarnente com Sam Goldwyn formaram a Lasky (Paramount) Film Company e, no ano 

seguinte, Cecil B. DeMille produziu seu primeiro e bern sucedido filme de seis rolos, The 

Squaw Man (1914), em Hollywood. Durante algum tempo sua ocupa~;ao foi produzir uma 

grande quantidade de curtas-metragens, mas este genera de produ~;ao estava chegando ao 

fim. Quando muitos nao se adaptaram ao novo formato exigido pelo mercado, ele 

conseguiu fazer a passagem com sucesso. 

Ele conseguiu ultrapassar bastante bern a mudan~;a dos filmes curtos para os de 

longa-metragem e e freqtientemente creditado como aquele que fez de Hollywood a capital 

mundial do filme. Investiu seu dinheiro em estrelas conhecidas dando enfase a produ~;oes 

de alto valor. Ele tarnbem desenvolveu estrelas, notadamente Gloria Swanson. Produziu e 

dirigiu 70 filmes e esteve envolvido em muitos mais. 

Ele foi casado com Constance Adams (16 de agosto de 1902-1959, ano de sua 

morte). Teve uma filha, Cecilia. Mesmo estando casado com Constance por sessenta anos, 

208 Barnes Tatum, p. 45. 
209 Algumas dessas informa¢es podem ser encontradas no texto de Leonard maltin escrito para ao site da 

Movie Encyclopedia. 
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DeMille teve longos casos amorosos com duas mulheres: Jeanie Macpherson e Julia Faye, 

ocasionalmente entreteve-se com as duas simultaneamente no seu iate ou no seu rancho. 

Sua esposa sahia dos seus casos e pre feria viver com suas crian<;as administrando a casa. 

Cecil B. DeMille foi tambem urn dos 36 fundadores da Academy of Motion Picture 

Arts and Sciences (AMP AS). Muitos dos seus filmes eram comedias sexuais romanticas. 

Uma serie de escandalos abalou Hollywood no come<;o dos anos 20, e a vigilancia dos 

grupos femininos e religiosos for<;ou a industria a defender-se contra acusa<;(ies de ser a 

modema Gomorra. DeMille respondeu fazendo o cauteloso melodrama Manslaughter 

(1922), e depois The Ten Commadments (1923), no qual ofereceu urn conto de moralidade 

modema com urn elahorado Flashback biblico. Ele seguiu pelo genera religioso urn 

caminbo razoavelmente seguro numa epoca de grande vigilancia moral. Assim surgiu The 

King of Kings (1927). Para a publicidade pia, DeMille niio estava em contradi<;iio por ter 

feito poucos anos antes comedias sexuais romanticas. 

Todavia, a sua habilidade em fazer dinheiro ano ap6s ano com viirios filmes de 

sucesso niio preveniu a ruptura que ocorreria entre DeMille210 e a Paramount entre 1925 e 

1931. Na companhia existiram varios desentendimentos que !he produziram grande 

insatisfa<;iio. 0 principal ponto problematico se deu quando D. W. Griffth se associou com 

a Paramount numa produ<;iio chamada The Sorrows of Satan (Famous Players Lasky, 

1926). 0 filrne foi baseado num romance escrito por Marie Carelli, foi vendido a 

Paramount com a condi<;iio de que DeMille niio fosse o diretor. No entanto, essa clausula 

do contrato para a realiza<;iio do filme expirou em 1924. Naturalmente a Paramount daria o 

filme para que DeMille o dirigisse. Por alguma estranha raziio, DeMille foi retirado da 

produ<;iio do filme e Griffith assinou a dire~:ao. Para Cecil B. DeMille ser trocado por D. W. 

Griffith era imperdoavel. 

0 produtor e diretor tomou -se entiio urn realizador independente e a DeMille 

Pictures foi criada. Ele produziu muitos filrnes de baixo custo, com exce<;iio de The Volga 

Boatman e The King of kings, produc;6es de grandioso or<;amento. DeMille retomou para a 

falidaParamount, em 1931, niio sem antes passar uma curta temporadanaMGM (1930-31) 

210 Informa<;Oes retiradas do site http://www.silentsmajority.com, sob responsabilidade de Diane Macintyre, 

acessado em I 9 de man;o de 2003. 
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De 1936 a 1945 e1e criou e dirigiu urn programa de radio que durou muitos anos, 

onde nao s6 lan<;ou novos atores e atrizes como deu emprego para virios de seus tutelados 

de outros tempos. 0 programa Lux Radio Theatre lan<;ou os atores e as est6rias de muitos 

filmes nas ondas do radio e veio a ser urn importante patarnar para estabelece-los como 

sfmbolos de Hollywood. 

A Roteirista 

Jeannie Macpherson 

A roteirista, Jeanie Macpherson, que nao deve passar a 

hist6ria como uma simples amante do diretor/produtor, na realidade 

faz parte do pequeno e seleto grupo de mulheres que exerceram a 

profissao de roteiristas e diretoras nos tempos do Primeiro Cinema e 

do Cinema Mudo, como, p.ex., as nossa ja citadas: Gene Gauntier e 

Alice Guy. Jeanie nasceu em Boston, em 1887 e viria a morrer de 

cancer em 1946, em Hollywood. Foi escritora e atriz, apesar de ser muito mais lembrada 

como roteirista de virios filmes de DeMille, com quem come<;ou a colaborar em 1915, 

parceria que terrninaria apenas em 1945, pouco antes da sua motte. Antes de se tomar 

roteirista ela havia sido uma 6tima atriz, trabalhando inclusive como dan<;arina no teatro. 

Aos 21 anos de idade ela apareceu pela primeira vez na tela em Mr. Jones at the Ball 

(American Biograph, 1908), dirigida por D. W. Griffith. 

Griffith guion a sua carreira escolhendo filmes nos quais ela aparecia juntamente 

com outra atriz iniciante na Biograph, e que ali chegou urn ano depois de Jeanie, Mary 

Pickford. Elas apareceram juntas em dez filmes curtos realizados em 1910. Ela apareceu 

tarnbem em quatro filmes importantes: Enoch Arden (Biograph, 1911 ), dirigido por 

Griffith; The Ghost Breaker (Jess L. Lasky Feature Play Co., 1914), estre1ando H. B. 

Warner; Carmen (Jesse L. Iasky Feature Play Co., 1915), estrelando Geraldine Farrar e 

Wallace Reid; e The Girl of the Golden West (First National, 1923), estrelando Sylvia 



227 

Breamer. Ap6s isso Jeanie voltou a atuar somente em 1939, mas como narradora, no 

documentario Land of Liberty (Motion Picture Producers and Distributors of Americai11
. 

Jeanie, que era descrita como uma mulher de presen<;;a e carater fortes nao se 

afinizou imediatarnente com DeMille, urn homem descrito como "autocratico". Seus 

primeiros encontros foram antag6nicos e a relas;ao deles estava longe de ser descrita como 

"amor a primeira vista", mas a paixao de ambos pelo cinema acabou por uni-los. DeMille a 

contratou como sua estenografa, trabalho que ela fazia nas horas de folga, o diretor e 

produtor deu-lhe uma primeira chance como roteirista no filme The Captive (Jesse L. Lasky 

Feature Play Co., 1915). Iniciaram af uma parceria que perduraria por anos. 

Trabalharam juntos em: Joan, the Woman (Cardinal Film, 1917), Romance of the 

Redwoods (Artcraft, 1917) e The Litle American (Artcraft, 1917), The Woman God Forgot 

(Artcraft, 1917), Don't Change Your Husband (Famous Players-Lasky, 1919), Male and 

Female (Famous Players-Lasky, 1919), Forbidden Fruit (Famous Players-Lasky, 1921), 

The Affairs of Anatol (Famous Players-Lasky, 1921), Manslaughter (Famous Players

Lasky, 1922) e o primeiro The Ten Commandments (Famous Players-Lasky, 1923), e 

finalmente The King of Kings (Cecil B. DeMille Productions, 1927), com H. B. Warner no 

papel principal. 

Com o aparecimento do cinema sonoro a colaboras;ao de Jeanie diminuiria, pois 

DeMille passou a testar vanos jovens roteiristas, no entanto, ela continuava colaborando de 

diversas formas e ocasionalmente participava dos roteiros, seja por escrito ou verbalmente. 

Essa epoca tambem significou urn certo declinio na carreira do produtor e diretor, do qual 

recuperaria-se apenas com Sanson and Delilah de 1949, voltando a dedicar-se aos epicos 

biblicos. 

OFilme 

Trata-se do 59• filme212 dirigido por DeMille, portanto, urn diretor bastante 

experiente Ia pela altura de 1926, quando foi produzido. Ao romper relas;6es com a 

211 A maior parte das informa0es sobre Jeanie Mcpherson foram recolliidas do site: 

http://www.silentsmajority.com, me!hor acessado em: http://www.mdle.com/ClassicFilms/contact.hun 
informa(06es acessadas em 20 de mar('o de 2003. 
212 0 fume analisado trata-se da c6pia 0 Rei dos Reis (The King of Kings, 1927), distribufdo pela Continental 
Home Video, dura10ao de II 0 minutes, preto e branco, formato VHS. Nao possuo a data do lan('amento no 

Brasil. 
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Paramount, ele projetou urn grandioso epico, urn que deveria ser urn marco: The King of 

Kings; mais que urn marco ... nao deveria fracassar nas bilheterias, deveria agradar a todos 

os segmentos envolvidos: protestantes, cat61icos e judeus. 

Quanto as bilheterias ele realmente obteve sucesso, segundo os varios 

pesquisadores, foi o Filme de Cristo mais vis to na hist6ria do cinema; fez tanto sucesso que 

em 1931, j:i sob o advento do filme sonoro, DeMille !he adicionaria uma trilha sonora e 

continuaria, ainda, por muito tempo sendo visto mundo afora. Quais as raz6es deste 

sucesso? Algumas delas podem ser percebidas rapidamente, pois sao uma marca deste 

diretor: escalas;ao de artistas de primeira linha, cen:irios grandiosos, grandes multidoes 

presentes e algum erotismo. 

Ele contou tarnbem com a experiente roteirista Jeanie Macpherson, que como vimos 

acima ja havia feito v:irios roteiros para filmes seus, com destaque para Joan the Woman e 

Ten Commandments, talvez, devido ao fato do roteirista ser uma mulher, o fihne foi 

planejado para ser a vida de Cristo vista pelos olhos de Maria Madalena. E, ate hoje em 

sites especializados em cinema e comercio de filmes em vfdeo, e assirn comentado. No 

entanto, qualquer urn que assista o filme perceber:i que as intens;6es iniciais foram bastante 

alteradas. 

0 elenco escolhido a dedo pelo diretor contava entre seus astros atores conhecidos 

na epoca. Ernest Torrence fez o papel de Pedro; Julia Faye o da Mulher Adultera; Doroty 

Cumutings fez Maria, mae de Jesus; William Boyd, que faria brilhante carreira, o do 

Cirineu; e o emblem:itico papel de Maria Madalena ficou para uma conhecida bailarina da 

epoca, Jacqueline Logan. 

0 papel de Jesus Cristo possui cinematograficamente uma especificidade toda 

propria. Nao se admite a escalas;ao de urn ator, conhecido ou nao, que tenha "problemas de 

ordem moral", on seja, que tenha algum destaque na imprensa como jogador, viciado em 

drogas, alco6latra, on mulherengo; de sexualidade duvidosa ... nem pensar. Uma escalas;ao 

que nao levasse isto em conta atrairia crfticas de todos os segmentos religiosos envolvidos, 

senao do proprio publico. 

Outra necessidade do papel era a experiencia do ator. Afinal, nao se "faz Jesus todos 

os dias ", como se in corpora urn personagem desses? Para tanto Cecil B. DeMille escalon 

Henry Byron Warner, mais conhecido por H. B. Warner, urn ator britanico radicado nos 
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Estados Unidos, e que ja havia trabalhado antes com o diretor. W amer, de Ionge, niio era a 

estrela mais conhecida do elenco, possufa, alem dos "requisites morais" grande formac;:iio 

dramatica, oriunda do teatro, e, experiencia. Foi o Jesus mais maduro da hist6ria do cinema, 

tinha entiio 51 anos. Outra preocup~iio de Cecil B. DeMille foi estabelecer uma intima 

relac;:iio entre o seu fihne e dezenas de obras de arte que retrataram quer os personagens 

quer as situ~6es dramaticas, fazendo o tempo todo referencia a pinturas conhecidas e que 

ja estavam bern consolidadas no gosto popular. Neste quesito ele encontra-se nitidamente 

associado aos Primeiros Fihnes de Cristo, confirmando urn habito que seria mantido ao 

Iongo da historia do genero. 

Seriam essas as unicas raz6es para o sucesso do fihne? Com certeza niio. 0 sucesso 

deveu-se, entre outras coisas, as soluc;:6es que DeMille deu a quest6es que urn diretor 

sempre se depara ao tratar deste tema. Uma delas, mencionada acima, e a do ator, esta a 

mais facil. A primeira questiio que se deparou foi com a dos textos, a est6ria em si mesma, 

que texto usar e como usar? A hist6ria de Jesus, comporta a ficc;:iio? A segunda, decorrente 

da primeira, que Teologia adotar? E realmente necessario adotar alguma? Como contar a 

est6ria sem entrar nas questiunculas religiosas? 

AProdUfiiO 

Naquele anode 1926 Cecil B. DeMille havia desejado produzir urn filme chamado 

The Deluge (0 Diluvio), mas a Warner Bross lanc;:ou Noah's Ark (A Area de Noe). Entao 

ele voltou-se para seus doze pesquisadores especialistas e pediu urn levantamento de muitos 

fatos do Novo Testamento, e que tudo fosse pesquisado e elaborado com os mais autenticos 

detalhes hist6ricos possfveis. Quando o desenhista de locac;:6es, Paul Tribe apresentou -!he 

seus desenhos sobre a autentica Palestina do seculo I, DeMille rejeitou-os e pediu algo que 

fosse mais elaborado. Tribe insistiu que as locac;:6es desenhadas eram autenticas, o diretor 

entao revelou qual era a sua concepc;:iio de autenticidade que o cinema lhe havia ensinado: 

"ninguem 'rea/mente' conhece 'e::rotamente' como eram ou com que se pareciam as 

construr;oes da Palestina no seculo I a.c. "
213

, ele disse, e entao buscou algo que ficasse 

impressionante quando visto na tela. Tribe foi demitido e Maria Madalena foi fihnada em 

213 Jon Solomon, op. Cit, p. !81. 
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urn Atriun todo ornamentado de fontes, cisnes, flores e outros animais ex6ticos. Podia nao 

ser autentico, mas isso atraia os espectadores, e certamente seria born para a venda de 

ingressos. Na questao da autenticidade das loc~6es DeMille rejeitou ate mesmo a opiniao 

dos seus consultores religiosos. 

0 diretor tambem tinha urn modo bastante peculiar de tratar as suas produ~6es de 

epicos religiosos, a exemplo do que ja tinha feito em The Ten Commandments (1923), 

distribuiu capias da Biblia para o todo o pessoal que estava envolvido na produ~ao, fossem 

tecnicos ou atores. Ele tambem possufa urn 6rgao no esrudio para tocar hinos devocionais 

para inspirar os atores. No quesito inspir~ao nao faltavam tambem as rnissas realizadas 

todas as manhas por urn dos seus consultores, o Padre Daniel Lord, nos sets de filmagem, 

localizados na llha Catalina, na costa da California, e tambem no esrudio. 

DeMille tambem insistiu para que H. B. Warner, que faria o papel de Jesus Cristo, 

comesse e dorrnisse sozinho, que chegasse ao esrudio dentro de uma Limousine, e que ele 

mantivesse urn veu sobre a cabe~a ao sair dela enquanto estivesse caminhando are o local 

de filmagem. Desejava manter dessa forma uma aura de reverencia e respeito em torno da 

figura de Cristo, e que de alguma forma os pr6prios atores se esquecessem que quem estava 

ali era H. B. Warner e nao Jesus Cristo. No entanto, o ator Robert Henderson-Bland, 

"aquele que acreditava ter incorporado Cristo", ja havia ficado para o passado. 0 

moralismo conservador de DeMille, para efeitos de filmagem, deu poucos resultados, pois a 

necessaria solitude de H.B. Warner fez reaparecer o seu velho problema com bebida, e a 

Virgem Maria, representada por Doroty Cummings, estava naquele momento envolvida 

num processo de div6rcio com seu marido da vida real. 

Enquanto isso os gastos de produ~ao ja montavam a 2,5 rnilh6es de d6lares, os 

financiadores do projeto ate mesmo perscrutaram DeMille sob a possibilidade da sua 

empresa se fundir com a Path e. Demille ignorou-os e os gastos continuaram a se avolumar. 

Urn dos gastos mais importantes foi o da ilumin~ao. 0 cameraman, Peveral Marley viu 

mais de trezentas pinturas biblicas de Mestres europeus e buscou duplicar na tela tantas 

quanto fosse possfvel. Para atingir este efeito de pintura ele utilizou cerca de 75 lentes 

diferentes e sete tipos de filmes e finalizou com o relativamente novo processo do 

Technicolor. 
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DeMille nao acreditava muito que Judas havia trafdo Jesus Cristo apenas por 

dinheiro, como e sugerido no Evangelho de Joao, por isso ele imaginou colocar no filme 

urn caso amoroso entre Judas e Maria Madalena. Jon Solomon comenta que: 

"Afortunadamente para a hist6ria do Cinema esta parte da narrativa foi cortada fora antes 

mesmo da finalizapio do filme - por considerar;oes de comprimento e por precisiio 

(hist6rica ou textual) ou gosto. " 214 

Escolha dos Textos 

No percurso que fizemos ate agora, relativo a constrw;ao da imagem de Jesus Cristo 

no cinema, eu havia chamado aten\;ao para os aspectos da composi\;aO da narrativa por 

quadros, e que esta poderia ter se originado muito antes do cinema, naquilo que eu defendi 

como sendo o Repert6rio de hnagens. Mas, essa categoria, pura e simples, s6 pode ser 

aplicada a urn numero limitado de filmes e tambem num periodo relativamente limitado, 

1897 a 1907, que sao as primeiras prodU\;OeS de Filme de Cristo. Vimos que mesmo From 

the Manger to the Cross ja possufa caracteristicas de narrativa cinematografica bastante 

acentuada, nao obstante, nao abriu mao de se apoiar no antigo repert6rio de imagens. 

Em The King of Kings esse uso do repert6rio de imagens ira se modificar 

profundamente. 0 motivo para isso sao as diversas transform~oes que ocorreram, tanto na 

sociedade quanto na industria cinematografica. Se num determinado momento se poderia 

fazer urn filme de Cristo com o seu "saber fazer", em outro momento se necessita consultar 

a Igreja Cat6lica, as denomin~6es Protestantes, os Judeus, e, como virnos anteriormente a 

decada de vinte, se nao inaugura este instante hist6rico e, ao menos, bastante marcada por 

ele. 0 repert6rio de imagens vai continuar existindo, e com ele os diretores irao dialogar 

mais ou menos, de acordo com as suas necessidades, pcis continuarao preferindo inc!uir 

cenas que o publico ja conhece tradicionalmente. A diferen\;a e que agora eles realmente 

passam air para os textos evangelicos. 

Essa clara busca do texto escrito dos Evangelhos e outras fontes esta extremamente 

relacionada a vigiliincia social que se instalou na decada de 20. No Primeiro Cinema os 

filmes possufam urn custo muito baixo, vinte anos depois as grandes produ\;6es ja lidavam 

com centenas de milhares de d6lares e algumas vezes milhoes, como virnos no caso de 

Intolerance e no caso de Ben-Hur. Os produtores e diretores procuraram entiio afastar ou 

214 Solomon. op. cit, p. 182 
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diminuir o risco de terem seus filmes censurados ou recusados por diversos grupos da 

sociedade. 

Cecil B. DeMille arrisca muito alto quando produz The King of Kings, e o memento 

em que ele saiu da Paramount e precisa garantir o retorno de seu alto investimento. Investe 

alto porque precisa de alto retorno tambem. Por essa razao, Frank Walsh, professor de 

Hist6ria na University of Massachusetts, em seu livro Sin and Censorship215
, nos informa 

que DeMille buscou ajuda de consultores religiosos para o filme: 

"Reconhecendo a sensfvel natureza de uma est6ria sobre a vida de Cristo, DeMille pediu a Will 

Hays para ajudii-lo a encontrar consultores religiosos. Quando as recomenday6es de Hays, supridas pelo Rev. 

William C. Covert (urn pastor Presbiteriano), provaram ser bastante estreitas, DeMille assegurou urn 
consultor para cada uma das tres maJores fes. 0 Rev. George Reid Andrews, urn dos membros dos Conselho 

Federal de Igrejas e catedn\tico de sua lgreja e da Drama Association, representou as igrejas Protestantes, e o 
Rabbi J. M. Allow da Calif6nia aconselhou DeMille nas materias relativas a fe Judia. Quando DeMille 

contactou a NCWC, Padre Burke recomendou Padre Daniel Lord, urn Jesufta que era professor de Drama na 
Samt Louis University. Lord parecia ter feito a escolha ideal." 

0 citado Will Hays216
, era o presidente da Motions Picture Producers and 

Distributors of America, a famosa MPPDA, da qual DeMille era urn dos fundadores, que 

tinha como funyao ajudar a industria cinematografica, sua criadora, a se auto-regular. Will 

Hays era urn importante representante da Igreja Presbiteriana do estado de Indiana e 

tambem urn proeminente polftico do Partido Republicano; ele tambem foi responsavel pela 

elaborayao e estabelecimento do chamado C6digo Hays, em 1930, que definiria a auto

censura na industria cinematografica americana. S6 pela presenc;;a dessa equipe, podemos 

ter uma ideia do rigor com que seria escrito o roteiro. 

Entramos agora na questao textual deste trabalho. Neste caso, quando os roteiristas 

necessitam tratar da vida de Jesus as fontes para a elaborac;;ao dos roteiros sao os quatro 

evangelhos canonicos, epfstolas de Sao Paulo, textos ap6crifos da antigiiidade (com teores 

diversos) e obras de ficyao (por sua vez baseadas nas tres primeiras fontes). Mateus, 

Marcos, Lucas e Joao sao os textos que constituem os evangelhos canonicos. Os tres 

primeiros sao chamados de sin6pticos, uma vez que confrontados uns com os outros 

guardam semelhanyas bastante grandes entre si. 0 Evangelho de Joao, por sua vez e o de 

carater mais helenizado, possuindo uma teologia propria, mais desenvolvida e refinada. 

215 Frank Walsh, Sin and Censorship- The Catolic Church and the Motion Picture Industry, p. 52. 
216 Barnes Tatum, op. Cit, p. 54 e vide tambern Frank Walsh, Sin and Censorship, para maiores informai;Oes 

sobre a censura nos filmes nos Estados Unidos. 
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Nenhum destes textos foi contemporaneo de Jesus Cristo que morreu por volta do 

ano 30. Marcos, o mais antigo, foi escrito em torno do ano 70 d.c., e Joao, o ultimo dos 

quatro, e datado do fim da decada de 90 d.c. As epfstolas de Sao Paulo, sao mais antigas 

que os evangelhos, no entanto, nao possuem dados significativos sobre Jesus, pois Sao 

Paulo nao o conheceu pessoa!mente. Os Ap6crifos, escritos antigos sobre Jesus Cristo nao 

reconhecidos pela Igreja, tambem sao fonte para os roteiros. 

A diferen9a entre o tempo da morte de Jesus Cristo e o momento onde come9aram a 

ser escritos e sistematizados os evangelhos, e explicado pela cultura oral corrente na 

antigiiidade. A preocup~ao com a escrita s6 apareceu quando o judafsmo (do qual o 

cristianismo fazia parte como seita) so:freu urn grande abalo com o infcio da diaspora 

judaica em 70 d.c., devido a destrui9ao de Jerusalem e seu templo pelos romanos. Escrever 

o que os companheiros de Jesus Cristo recordavam sobre ele, ou o que outros haviam 

"ouvido dizer" foi a forma rnais eficaz de se salvar aquele conhecimento de desaparecer.217 

Os textos foram elaborados atraves de lembran9as esparsas dos discfpulos e ate mesmo 

atraves de entrevistas com aqueles que conheceram Jesus, sendo este o caso do evangelho 

segundo Lucas. 

No cinema a hist6ria de Jesus e sempre contada com infcio, rneio e fim e nao atraves 

de rememor~ao de fatos e ditos esparsos, como o foi na cultura arcaica. Isto pressup6e 

uma sele9ao dos fatos e seu arranjo numa ordem mais ou rnenos crono16gica, ou seja, 

hist6ria e nao memoria. Ora, essa sucessao de fatos, seguindo uma cronologia, e 

inexistente nos evangelhos.Z18 Diante de urn amontoado de eventos, mais ou menos 

conexos como sao os textos evangelicos, que hist6ria contar no cinema a partir dos textos 

evangelicos? Nao podemos esquecer que a escolha de uns trechos em detrimento de outros 

pode vir tambem a se constituir numa Teologia. 

217 
Os primeiros textos datam do infcio das persegui¢es ajudeus e cristOOs. Na decada de 50 d.c. o imperador 

romano Cl<illdio j<l havia decretado uma expulsao dos judeus de Roma, e com eles os cristaos. Posteriormente 

em 64 d.c. o imperador Nero foi responsavel por uma das maiores persegui\X)es ao cristianismo. Diante da 

persegui~o e da morte de muitos lideres, naturalmente os cristiios buscaram preservar a tradi'!ao oral 

escrevendo-a 
218 

Lucas e o Unico que pretende, no infcio da sua narrativa ele alega isso, organizar os fatos mais ou menos 

na ordem em que aconteceram. Mesmo assim, ele os organizou apenas Jogicamente e nao pOde localiza-Ios de 

forma mais precis a numa cadeia de eventos. 



234 

De acordo com Clive Marsh219
, professor de Teologia e Cultura Religiosa da 

University College of Ripon and York St John, na Inglaterra, Teologia (Deus-Fala) e 

simplesmente o falar sobre Deus. Ele a distingue de duas forrnas a "fala sobre Deus" e a 

"Fala de Deus". 

A "fala sobre Deus" e simplesmente tudo o que se tern dito sobre o assunto. Basta 

escrever, pensar sobre Deus e, pronto, se esUi fazendo Teologia. Na outra ponta esUi a "fala 

de Deus" que sao as infindaveis interpreta<;oes dos textos religiosos, sejam eles a Biblia, a 

Toni, ou o Al Corao; e que tratam exclusivamente de direcionar a vida dos fieis no sentido 

geral de suas religioes. Esta ultima trata em deixar claro o que "Deus esUi dizendo" para os 

homens. 

Se se deseja analisar urn filme de tema religioso nao se pode perder de vista a 

Teologia envoi vida em sua produ<;ao. Isto por que ela define tudo, desde o assunto que sera 

tratado, a forma como sera filmado, que atores e atrizes, ate o acabamento final do produto. 

Textos dos Evangelhos Can6nicos 

Em The King of Kings temos dois usos distintos dos textos evangelicos. 0 primeiro 

uso e o que se deu para a propria constru<;ao do fio condutor da narrativa e o segundo se 

deu atraves da utiliza<;ao de cita<;oes textuais evangelicas nos intertitulos ou usadas como 

sendo falas dos personagens. 0 uso de ambos possuem significados diferentes. 

0 Texto Base - ou Fio Condutor 

Diferentemente de Barnes Tatum que trabalha com a ideia de "Harmoniza<;iio dos 

textos Evangelicos", em busca de mostrar como se compos a narrativa sobre a vida de 

Cristo, eu busco, utilizando o metodo que chamei de 0 Texto Base, estabelecer se houve ou 

nao a dominancia de algum dos textos evangelicos sobre os outros, pois cada urn deles 

possui significados e confissoes teo16gicas ligeiramente distintas. A primeira coisa que fiz 

foi tentar descobrir qual era o fio condutor da narrativa no filme. Isso possibilitaria 

compreender se havia ou nao uma preocupa<;iio com a homogeneidade da mensagem 

passada e com as suas caracteristicas religiosas. 0 primeiro complicador deste processo foi 

219 Marsh, Clive. "Film and Theologies of Culture" in:Marsh, Clive & Ortiz, Gaye. Explorations in Theology 
and Film - Movies and Meaning,. Massachusetts: Blackwell Publishers Inc., 1997. 2 • ed. ,p. 22 . A razao da 
minha escolha do conceito bastante fluido d Marsh, para Teologia, que conta de viirias definis:oes pelas 
diversas confiss6es religiosas, eo fato de que ele esta buscando as suas aplicas;5es nos filmes. 
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o uso que se deu as cit396es textuais evangelicas nos intertertftulos. Nestes apareciam 

citac;:oes dos quatro evangelistas, muitas vezes tres diferentes na mesma sequencia. Isto 

poderia dar a ilusao de que todos os quatro foram usados de maneira homogenea. 

Consegui distinguir ao menos 25 sequencias de cenas compondo o filme. A primeira 

pista de qual texto evangelico seria o fio condutor surgiu na terceira sequencia. Chamou-me 

a atenc;:ao que passados 16 minutos de urn filme que possui 110, o personagem principal, 

Jesus Cristo, ainda nao havia aparecido. Ele apareceu nesta sequencia e curou uma menina 

cega, que antes de receber a cura implora-lhe: Senhor eu nunca vi a luz. e nem as flares, 

podes me curar? 

0 intertftulo com a resposta de Jesus foi: "Eu sou a luz e vim ao mundo para que 

tudo niio fique nas trevas". Em seguida o diretor fez uma cfunera subjetiva da menina, ou 

seja, tudo ficou escuro, apareceu urn facho luminoso na tela, substitufdo pouco depois por 

urn foco luminoso, como se fosse a propria luz do projetor do cinema e dentro deste foco 

comec;:ou a se fazer a fusao com o rosto de Jesus, como se fosse ele mesmo a luz penetrando 

pelos o!hos da menina. Uma cena bastante interessante sobre a qual falaremos mais adiante. 

A fala de Jesus nao foi colocada como uma citac;:iio, mas eu sabia da existencia de 

trecho evangelico semelhante e ... encontrei-o no Evangelho Segundo Joao. Como foi dito 

anteriormente este texto guarda algumas especifidades pr6prias. Ha est6rias que ele conta 

desconhecidas dos outros evangelistas e ha preg396es atribufdas a Jesus que s6 existem ali: 

"De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue niio andara 

nas trevas, pelo contrario terti a luz da vida." Jo 8:12. 

E, essa citac;:ao e uma das exclusivas. Daf surgiu a ideia de verificar todas as 

sequencias do filme e confronta-!as com as cenas descritas nas narrativas evangelicas e a 

ordem em que apareciam. Com excec;:ao feita a parte final do filme (prisao, julgamento, 

morte e ressurreic;:ao ), que e praticamente identica em todos os textos. 

Das 25 sequencias, 10 eram relativas a parte final, e das outras 15, sete referiam-se a 

Joao. Duas destas, alem de serem exclusivas eram pontos climaticos no filme. Trata-se do 

epis6dio da 'Mulher Adultera" e da "Ressurreic;:ao de Lazaro". Diante disso, outro fato me 

pareceu ilurninador, uma caracterfstica de Joao e narrar apenas sete rnilagres de Jesus, e 

todos eles possuern forte valor sirnb6lico e se organizam do rnenor ao rnaior, vao da 

transformac;:ao da agua em vinho das "Bodas de Cana" ate a "Ressurreic;:ao de Lazaro". Esta 



236 

economia de milagres tambem foi uma constante deste filme, que continha apenas tres, 

sendo que dois deles eram textuais e exclusives de Joao e urn deles ficticio - o da menina 

cega -, mas que serviu apenas para colocar Jesus como a "Luz do Mundo" e ai Jesus surge 

como "personagem" daquele evangelista. 

Outro fato tambem esclarecedor foi que, no filme, Jesus vai duas vezes a Jerusalem. 

Os tres Evangelhos Sin6pticos dizem que ele foi apenas uma vez; e Joao o coloca visitando 

esta cidade no minimo por tres vezes. 

Parece-me nao restar muita duvida de que o texto base para o roteiro foi o de Joao. 

Posteriormente voltarei a ele, pois devemos discutir a "sele<;ao" das cenas, de urn !ado 

pensar as presentes no filme e de outro as ausentes. 

As Citar;oes Evangeticas 

0 emprego de cita<;6es e usual, ate mesmo em trabalhos academicos, servem para 

ilustrar uma ideia, ou iniciar uma discussao com o autor, e, algumas vezes, como em 

religiao, para reafirmar pontos de vista ou de fe. 

Neste quesito The King of Kings e herdeiro direto do ja analisado From the Manger 

to the Cross, de 1912, o que aos nossos olhos contemporiineos pode parecer urn recurso do 

"cinema primitivo" e feito com ingenuidade, na verdade e proposital e tern uma finalidade. 

A impressao que se poderia ter assistindo-o e que se esta "ouvindo" uma prega<;:ao, bern ao 

estilo evangelico, recheada de cita<;:oes comprovando a autoridade do que o pregador est:i 

falando. Isso esconde o fato de que, na realidade, o que se esta fazendo e uma interpreta<;:ao. 

As cita<;:oes sao usadas de duas formas diferentes: no infcio das cenas, anunciando

as ou como falas dos personagens. Elas sempre aparecem com a referencia abaixo; estao, 

quase sempre, deslocadas de seu contexto textual. Isto poderia parecer urn certo descuido 

com o uso, demonstra, no entanto, uma preocupa<;:ao maior com o seu sentido do que com 

seu contexto. 

Urn exemplo disso e a quarta sequencia, onde Maria Madalena entra na casa onde 

Jesus se hospedava, procurando-o, e ap6s sua entrada triunfal surge a cita<;ao: "Pedi e vos 

serd dado. Procurai e achareis" Mt: 7:07 

Em Mateus esta cira<;ao faz parte do Sermao da Montanha, nao tern nada a ver com 

Maria Madalena ou com alguem "batendo a porta" de Jesus Cristo. 0 sentido mantem-se, 

uma vez que naquele momento Maria Madalena encontra a salva<;:ao. 
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Este uso foi corrente ao Iongo do filme, e se buscou uma certa homogeneidade de 

ci~oes, utilizando-se os quatro evangelistas, como se todos fossem concordes com o 

conteudo do que era vista. Essa "concordancia" como conteudo talvez fosse o quesito mais 

desejado pelo diretor, pois algumas cenas importantes daquela produ~ao era ficticias e 

outras, alem de ficticias nao possufam ao menos aval textual. 

As cita~oes, entao, possufam uma dupla fun~ao. Primeiro, emprestar autori.dade ao 

que era "pregado" no filme e, segundo, deixar passar despercebido algumas liberdades da 

roteirista, que ficcionou. Verifiquemos agora a contribui~ao de Jeanie Macpherson para o 

Evangelho de Joao. 

0 Fictfcio 

Considerarei como ficcional passagens do filme que nao constam dos textos 

evangelicos canonicos e nem dos textos ap6crifos. Como nao obtive acesso ao roteiro 

original minhas observa~oes partirao tao somente do que pode ser vista no filme e, por isso, 

necessito considerar que tudo no filme estava previsto no roteiro. Nao ignoro, no entanto, 

as transforrn~5es pelas quais todos os roteiros acabam passando no momenta da produ~ao, 

tendo em vista o jogo de for~as envolvendo: produ~tao, dire~ao, consultores e sociedade. 

Mesmo com essas dificuldades, existem cenas relativas a pura fic~tao, se estavam no roteiro 

original, ou nao, e de somenos importfulcia para minha analise pois estao no filme. 

Maria Madalena- A Dificil Personagem 

Como foi dito anteriorrnente, The King of Kings e propagandeado como urn filme 

sabre a vida de Jesus Cristo a partir do ponto de vista de Maria Madalena 0 ftlme inicia-se 

com uma sequencia completamente ao estilo Cecil B. DeMille. 0 cenario e o saJao de urn 

palacio com vanos convivas banqueteando-se, todos muito bern caracterizados (roupas de 

epoca, narizes judaicos, etc), o exotismo esta forte mente presente. Em cena surge urn 

pequeno macaco, urn leopardo com quem Maria Madalena brinca e ao final uma "quadriga 

puxada por zebras". Estes itens servem para ilustrar o luxo e a decadencia moral dos 

con vi vas. 
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Jacqueline Logan - Maria Madalena 

A conhecida bailarina Jacqueline Logan surge em figurino de duas pe9as, roupas 

sumarias para a epoca. No primeiro closed o seu rosto exala sensualidade, sua rel39ao com 

o leopardo envolve grande erotismo. 0 diretor esta bern a vontade neste universo: erotismo, 

exotismo, grandiosidade do cenario; sao a sua assinatura mais caracterfstica. nesta 

seqiit:ncia a personagem nos e mostrada como alguem de vida dissoluta. Apenas com o que 

e mostrado nao se pode concluir se ela era uma prostituta ou nao. Pode ser que esta 

inform39ao fosse muito clara para alguem da decada de vinte ... Vamos considera-la uma 

"cortesa" que possui significados mais amplos do que uma simples prostituta e 

historicamente menos carregados. 

Maria Madalena esta a procura de Judas Iscariotes e indaga aos convidados sobre 

ele. E informada que Judas passou a seguir Jesus, urn pre gad or da Galileia. Atonita, Maria 

resolve retirar seu amante da companhia dele e declara: "Ja ceguei mais homens do que 

aqueles que ele conseguira trazer a luz". 

Estamos aqui diante de uma sequencia construfda totalmente sob o signo da fic9ao. 

Os dois dados mais importantes sao: Maria Madalena e uma cortesa e e amante de Judas 

Iscariotes. Essa rel39ao emocional entre os do is e iinica e nao e documentada e nem aparece 

em qualquer outro filme modemo. 

0 titulo deste item "Maria Madalena - A Dificil Personagem", se deve a 

complexidade da constru9ao hist6rica relativa a essa mulher. Como nas outras ana!ises a 

sua importilncia era reduzida deixei para comentar esta personagem neste momento, que 

parece mais adequado, alem disso este papel teve uma tendencia de se valorizar nas 
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produ((6es que se seguiram. Por uma questiio de objetividade nao deverei explorar este 

assunto profundamente. Maria madalena e uma personagem, retirada dos textos can6nicos, 

e sobre a qual praticamente nada se sabe. A tradi((aO cat6lica sugere que ela foi uma 

prostituta, mas para essa informa((ao nao ha nenhuma base textual, essa informa((ao nao 

existe nos textos can6nicos e nem nos ap6crifos. 

0 que e certo, de maneira geral, e que Maria Madalena foi uma seguidora de Jesus e 

de acordo com alguns ap6crifos uma discipula. Nao era muito comum na antigiiidade as 

mulheres seguirem fil6sofos ou pregadores religiosos de qualquer tipo. 0 papel social da 

mulher nao o permitia. As mulheres que possufam maior liberdade, tanto na Grecia, quanto 

em Roma eram as conhecidas Hetairas, cortesas que organizavam banquetes, alguns 

filos6ficos ... outros nao. 0 estatuto das mulheres se modificaria urn pouco mais apenas no 

Baixo hnperio Romano, onde elas possufam maior liberdade, vemos freqiientemente os 

historiadores e escritores romanos criticarem-nas pela "devassidao e liberdade". 

Enquanto pregador Jesus possufa mu!heres entre os seus seguidores. Sobre elas nada 

se sabe, exceto alguns nomes, como vemos em Lucas 08:1-3 

"I Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e 
de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino 
de Deus, e os Doze iam com ele, 

2 e tambem algumas mulheres que haviam sido curadas de espfritos 
malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual 
sairam sete dem6nios; 
3 e Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, Suzana e 
muitas outras, as quais Ihe prestavam assistencia com os seus 

bens." 

Sobre a pessoa Maria Madalena, personalidade, caniter, etc. tudo o que se sabe, 

oficialmente, e a informa((ao acima. Ela surge novamente nos evange!hos como testemunha 

da Crucifixao e da Ressurreis;ao, no entanto, sobre sua conduta, ou qualquer coisa que 

dissesse respeito a sua pessoa a informa((ao de que deJa "safram sete dem6nios" e a unica 

conhecida no textos can6nicos. 

Nos textos ap6crifos encontramos no chamado "Evangelho de Filipe" a seguinte 

cita((iio: 

" A Sofia - a quem chamam 'a esteril' - e a mae dos anjos; a 

companheira [de Cristo e Maria] Madalena [0 Senhor amava 
Maria] mais do que a todos os discipulos, e a beijou na [boca 
repetidas] vezes. Os demais [ ... ]!he disseram: 'Por que [a queres] 
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mais que a todos n6s7 0 Salvador respondeu e lhes disse:' Por que 

vos importais que nao vos queira tanto quanta a ela?' "220 

No conhecido Evangelho de Tome, tambem cognominado de o Quinto Evangelho, 

pois foi encontrado recentemente em 1947, em Nag Hammadi, no Egito, ha referencias a 

Maria madalena. 0 conjunto dos "logia" possui uma ou duas quest6es feitas por Madalena 

a Jesus em pe de ignaldade com os ap6stolos e ha neste mesmo texto essa passagem que 

encerra o evangelho: 

"114. Simao Pedro disse-lhe: • Que Maria saia de nosso meio, 

por que as mulheres nao sao dignas da Vida!' Disse Jesus: • V ede, 
eu me encarregarei de faze-Ia homem, para que tambCm ela se 
tome urn espirito vivo. Pois cada mulher que se fizer homem 

entranl no Reino dos CCus'. "221 

0 que se pode dizer deste personagem e que ele e construido em rel~iio direta com 

o de Jesus Cristo e em "oposi«iio" a Virgem Maria. Neste ultimo caso sao dois tipicos 

paradigmas religiosos feminines: a mulher pura e casta, dedicada a fanu1ia e a mulher 

devassa e destruidora destes principios. Niio obstante ela ser conhecida popularrnente como 

"Madalena arrependida" parece que ninguem esqueceu o fato dela ter sido uma "prostituta". 

Ela aparece em todos os filmes e seu papel adquire uma dimensiio maier ou menor 

dependendo do diretor, produtor ou situ~iio hist6rica. Em fihnes mais recentes, como "A 

Ultima Tent~iio de Cristo" de Martin Scorcese, ou "Jesus de Nazare", de Franco Zefirelli, 

ela parece terse estabilizado de vez no papel de prostituta. 

A sua rel~iio com Jesus deve-se a urn fato bastante simples, niio ha noticia sobre 

uma possfvel esposa. Maria Madalena, ap6s o exorcismo porque passou, e a personagem 

feminina mais constante nos textos evangelicos, principalmente no memento da 

Ressurrei«iio
222

• Foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois de ter ressuscitado. 

220 
Tricca, Maria Helena de Oliveira Ap6erifos- Os Proscritos da Biblia SaoPaulo: Ed. Mercuryo, 1989. p. 

316 
221 Tricca, op. cit. p. 332. 
222 0 que se sabe de Maria Madalena?(Evangelhos Can6nicos) 

Ressurrei~o 

Mt28 

I No fin dar do sabado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foraru ver o 
sepulcro. 

Me 15- na crucifixao 
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Parece-me natural que hajam, entao, indag~oes sobre as reais lig~6es entre os dois. Ainda 

mais quando se sabe que qualquer homem s6 poderia falar na Sinagoga se fosse casado, 

ora, Jesus falou varias vezes em Sinagogas. Isto quer dizer que tenha sido casado? 

Bem ... Ha excec;:ao para todas as regras. 

Em diversos filmes Maria Madalena fundiu-se com outras mulheres dos evangelhos 

can6nicos, normalmente anonimas. Uma delas, ja conhecida nossa de From the Manger to 

the Cross, e uma mulher que na cidadezinha de Bet:ania, durante urn banquete, entra 

chorando no salao e lava os pes de Jesus com suas lagrimas, enxuga-os com os cabelos e, 

quebrando o gargalo de urn frasco de perfume, unge-lhe os pes. Esta mulher e recriminada 

e urn furiseu diz: "se este homem fosse urn profeta saberia que essa mulher e uma 

pecadora". 

Outra e uma mulher surpreendida em adulterio e que deveria ser apedrejada segundo 

a lei mosaica. A decisao de Jesus e conhecida e divulgada ate hoje: "Quem estiver livre de 

pecado, que atire a primeira pedra". 

Essas duas personagens femininas, sao muitas vezes, fundidas com a de Maria 

Madalena e consideradas uma s6. Em The King of Kings Maria Madalena e apenas a 

cortesa e a testemunha do julgamento, Cruciflxao e Ressurreic;:iio de Jesus Cristo. 

40 estavam tambem ali algumas mulheres, observando de Ionge; entre elas, Maria madalena, Maria mae de 
Tiago, o menor, e de Jose, e Salome; 

41 as quais, quando Jesus estava na Galil€ia, o acompanhavam e serviam; e, alem destas, muitas outras que 

havia subido com ele para Jerusalem. 
Me 15 
47 Ora, Maria Madalena e Maria, mae de Jose, observaram onde ele foi posto. 

Me 16 

I Passado o sabado, Maria Madalena, Maria, mae de Tiago, e Salome compraram aromas para irem 

embalsama-lo. 

9 Havendo ele ressuscitado de manha cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, 

da qual expelira sete demOnios. 

10 E, partindo ela, foi anunci:i-lo aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e 

choravam. 

11 Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, nao acreditaram. 

Lc.24 
9 E, voltando do tiimulo, anunciaram todas estas cousas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. 

10 Maria Madalena, Joana, Maria mae de Tiago; tambem as demais que estavam com elas confmnaram estas 

cousas aos ap6stolos. 

Jo 19 crucifixao 

25 E junto a cruz estavam a mae de Jesus, a irma deJa, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. 

Jo20 

I - 18 narra todo o epis6dio da ressurreiyao eo maior e mais detalhado. 
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Sete Demonios 

Chamou-me a atenc;ao urn fato relevante neste filme. Quando Maria Madalena sai a 

procura de Judas e para isso tern que enfrentar Jesus, ele expulsa dela "Sete Pecados 

Capitais" e nao "sete demonios" como foi visto anteriormente. 

A cena deve ter parecido "estranha" mesmo a epoca, enquanto ela sofre o exorcismo 

vao saindo de seu corpo, e ficando a sua volta imagens "fantasmag6ricas" cada uma que 

surge diz o nome do pecado a que se refere: a luxuria, a gula, a preguic;a, etc. 

Os Sete Pecados 

Por que chama atenc;ao? A cena foi visivelmente pensada atraves de uma 

interpretac;ao teol6gica. Os Sete Pecados Capitais, tanto quanto as Sete Virtudes, fazem 

parte do cliissico Catecismo Cat6lico. E de se causar estranheza uma alusao tao clara num 

fihne feito num pafs de maioria protestante. Mas, guardemos este dado em mente e 

continuemos o trabalho, voltaremos a isso posteriormente. 

Enquanto personagem do filme e elaborado por Macpherson, Maria Madalena devia 

ser a portadora de todo o erotismo projetado por Cecil B. DeMille. Isto, no entanto, ficou 

restrito a primeira sequencia, pois quando ela se converteu em seguidora de Jesus, na quarta 

sequencia, o erotismo desapareceu completamente. A impressao que me deu foi que cenas 

inteiras relativas ao personagem foram cortadas, pois DeMille investiu muito na cena do 

banquete. Este investimento ele, certamente, nao faria para urn personagem sem expressao. 

0 que aconteceu depois disso foi a diluic;ao da personagem de Jacqueline Logan. 

Ela pode ser vista, no entanto, gritando em defesa de Jesus no momento do Julgamento em 

meio a multidao. E, de forma passiva, em todos os outros momentos que o seguem. Ela nao 

foi, clara e explicitamente, explorada como se poderia esperar. Sua presenc;a e 

discretissima, aparece como uma sombra seguindo Jesus. Esta com certeza e uma das tais 

"quebras narrativas" que Kinnard e Davis e Baugh citaram em suas criticas. 
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Como eu disse no infcio, Maria Madalena, enquanto personagem associada a Jesus 

Cristo, merece estudos mais aprofundados e isto foge urn pouco aos objetivos deste 

trabalho. hnportante e que se perceba o quanto Jeanie Macpherson contribuiu 

ficcionalmente na elabora9iio desta personagem, ela deu-lhe caracteristicas que se 

repetiriam ao Iongo da hist6ria do cinema: erotismo, exotismo, e uma rel~ao pr6xima a 

Jesus. 

Marcos e Pedro 

Outra situ~ao fictfcia e criada em tomo do evangelista Marcos. Na terceira 

sequencia ele e mostrado com urn garoto peralta que tern a pema quebrada curada por Jesus 

e o esta anunciando a todos que cercam a casa em busca de rnilagres. Os fariseus e 

Doutores da Lei, sempre descritos como inirnigos de Jesus o repreendem e, eis que vern o 

ap6stolo Pedro para ajudar o garoto. 

Joao Marcos, personagem a quem e atribufda a autoria do Evangelho Segundo 

Marcos, aparece apenas no iivro Atos dos Ap6stolos. Muito provavelmente nao conheceu 

Jesus. Sua farm1ia e de Jerusalem, e provavelmente declasse alta, uma vez que possufa uma 

serva para atender as visitas. Marcos viajou com Paulo e Barnabe, mas logo no infcio da 

jornada voltou para casa e nenhuma outra explica9iio e dada. De acordo com a tradi9iio 

cat6lica, o ap6stolo Pedro foi para Roma e levou em sua companhia o jovem Marcos, para 

quem ditou o Evangelho que leva seu nome. 

A situ~ao descrita no filme e fictfcia, no entanto, tern valor simb61ico, durante a 

segunda sequencia surge a menina cega, antes referida, e e Marcos quem a toma pelo bra9o 

e leva-a ate Maria, mae de Jesus, para que esta interceda junto a ele pela menina, na terce ira 

sequencia. 

Bern, o simbolismo nao e diffcil de ser interpretado: o evangelista Marcos guia 

aqueles que procuram a luz a Jesus, que o alcan9am por intercessao da Virgem Maria. 

Novamente temos aqui uma outra alusao ao catolicismo. Os protestantes uao pensam em 

Maria como "intercessora dos homens" perante Cristo, essa e uma constru9iio teol6gica que 

se deseuvoiveu ao Iongo da hist6ria no catolicismo, tendo como climax o dogma da 

hnaculada Concei9iio proclamado em meados do seculo XIX. 

No decorrer do filme Marcos aparecera quanto possfvel associado a Pedro, este 

menino peralta percorre o filme todo, ate o momenta da Crucifixao. 0 Personagem de 
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Pedro e valorizado, mas de uma forma urn pouco estrauha. As express6es faciais do ator 

Ernest Torrence sao sempre gentis, doces e meigas, ele e, no entauto urn homem grande, de 

tra~os fisionomicos bastante rudes. Na sequencia relativa a Santa Ceia, onde Jesus ret1ne-se 

com seus discfpulos para autecipar a comemora~ao da Pascoa, dois epis6dios relativos a 

Pedro sao importautes, urn pela ausencia e outro pelo inusitado. 

E bern conhecido o epis6dio em que Pedro, durante a Ceia, diz que nunca 

abaudonara Jesus, e este lhe diz que ele o haveria de negar tres vezes ainda naquela noite. 

Este epis6dio esta ausente. Em contraposi~ao ao ausente M uma cena final na Ceia, no 

momento em que todos estao saindo do Cenaculo Pedro e o ultimo a sair. A camera pega-o 

num plano geral no momento em que ele parece estar aben~oando o calice de vinho que foi 

passado a mao de todos naquela noite. No momento em que Pedro sai de cena, manti:m-se o 

plano geral, urn foco de luz concentra-se sobre o calice e surge uma pomba que voa te ele e 

os dois fundem-se no foco de luz. 

Para mim a referi:ncia ao sacramento cat61ico da Eucaristia e bastante clara, nao que 

uma forma de comunhao nao se encontre em cultos protestantes, mas aqui o calice surge 

associado a Pedro, que e considerado a "pedra fundamental sobre a qual Cristo constrniu a 

sua Igreja" e a Eucaristia e tambem o apice da missa cat6lica. A ausencia das neg~oes de 

Pedro associada a essa cena dao a significa~ao da importancia deste personagem. 

Pedro aben<;Oa o cilice simbolo da sua primazia 

A Aclamariio e a Tentoriio 

Urn dos momentos mais interessantes do filme, no que tange a fic~ao e possfvel 

interpreta~ao teol6gica, ocorre no conjunto das seqiii:ncias 10, 11 e 12. Urn dos dados 

importantes que frisei desde 0 primeiro instante e que tao importante quanto aquilo que esta 

presente no filme e aquilo que esta ausente. Neste caso temos aqui urn longo perfodo 

narrativo, de alguma forma existente nos textos can6nicos, mas tao adaptado as exigi:ncias 
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cinematograficas e, por que nao dizer do roteiro? Que se tomaram praticamente fiq:ao. 

Nao apenas adapt<191io cinematognifica mas, em grande medida, inte~pretac;;ao teol6gica dos 

textos evangelicos. 

• A Decima Sequencia mostra Jesus expulsando os mercadores do templo. Este epis6dio 

surge nos evangelhos sin6pticos depois dele entrar em Jerusalem, montado sobre urn 

jumento, e recebido com louvor pela popul<191io. No Evangelho de Joao, Jesus expulsa 

os mercadores do Templo por duas vezes, e uma delas e bern anterior a entrada de 

Jesus na cidade e a outra posterior. 

• A Decima Prime ira Sequencia mostra a cena que deveria ser a conhecida aclamac;;ao de 

Jesus, quando ele entra em Jerusalem e e saldado como urn rei. 

• A Decima Terceira Sequencia mostra Jesus sofrendo a Tent<191io e depois falando a 

multidao. 

Este momento do filme e urn achado de adapt<191io e inte~pret<19ao. Jeanie 

Macpherson nao teve duvidas em somar epis6dios, inte~preti-los e recria-los, dando urn 

sentido novo para tres momentos distintos dos evangelhos e que nem sempre sao 

associados, ao menos nao da maneira como ela o fez. 

Da lO • a 13 • sequencia tudo foi feito para ilustrar o momento em que Jesus fala 

para a multidiio: "Meu Reino nao e deste mundo" Macpherson inverte o epis6dio da 

expulsao dos mercadores do templo, coloca-o antes da Aclama<;iio de Jesus, e se supera 

enquanto roteirista ao colocar ap6s a Aclamac;;ao, a Tentac;;ao. Por que digo isso? Ora, o 

conhecido epis6dio das Tentac;;oes que Jesus sofre no deserto consta de todos os quatro 

evangelhos, e sua posic;;ao cronol6gica na narrativa e a mesma. Jesus passou pelas 

Tent<196es no Deserto logo ap6s ser batizado por Joao Batista, no rio Jordiio, Este e tambem 

o infcio da "missao de Jesus". No entanto, essa passagem evangelica e reconhecida 

praticamente por todos os comentaristas como sendo metaf6rica. E o momento em que 

Jesus reflete sobre as "tentac;;oes" (dificuldades) que ele ira encontrar em suajomada. 

E exatamente neste momenta que Macpherson adapta e inte1preta. Jeanie faz Jesus 

ser aclamado Rei pela multidao ainda no templo, ap6s ele ter expulsado os mercadores. Nao 

h:i entrada triunfal em Jerusalem! E af, tao somente af, Jesus e tentado. Entiio nos e 

mostrado urn Jesus completamente perturbado, e realmente "tentado", pelo desejo do Poder. 

Neste momento ele aparta-se da multidao e vai para dentro do Templo pensar e af e tentado 
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por Satamis. Este personagem, numa fusao de imagens, faz com que a multidao que 

aclamava Jesus transforme-se num exercito completamente armado e glorioso, fazendo 

alusao ao texto evangelico que diz "e lhe mostrou todos os reinos da terra e disse-lhe, tudo 

quanta ves isso te darei se prostrando me adorares". 

Depois de urn Iongo momento de angustioso sofrimento, Jesus repele Satanas. 

Enquanto sai do Templo para dirigir-se a multidao surge de entre as colunas urn cordeirinho 

que vai em sua direyao. Jesus o afaga e pega no colo, e e com ele no colo que fala a 

multidao "Meu Reina niio e deste Mundo", depois os ensina a orar o Pai Nosso. 0 

personagem Judas, que havia arrumado uma coroa para tornar Jesus Rei, atira-a ao chao e 

sai em busca de seus inimigos para vende-lo. Judas foi apresentado desde o infcio como urn 

homem que seguia Jesus apenas aguardando o momento de beneficiar-se de urn novo 

monarca. 

Como disse anteriormente a jun~ao destas tres seqiiencias e urn achado 

cinematogcifico, pois e ao mesmo tempo adapta~ao e interpret~ao teol6gica, e ... nao e uma 

interpre~ao amadora. 

Quando Jesus toma nos bra~os o animal ele toma-se naquele instante "o cordeiro 

que retira os pecados do mundo" conhecida formula utilizada nas missas cat6licas. Mas 

ainda pode ser dito mais: e somente naquele momento, no filme, que Jesus assume com 

inteireza a sua missao e e dito imageticamente para os espectadores que agora ele vai 

morrer. Por que o cordeiro que retira os pecados do mundo nada mais e do que o famoso 

'bode expiat6rio" juctaico, ele sera sacrificado em favor do perdao dos pecados da 

comunidade. 

Com esse recurso Jeanie Macpherson economizou todos os momentos em que o 

proprio Jesus profetizou sua morte ou disse a seus discfpulos que ela era necessaria. Com 

este recurso a roteirista "criou" o momento em que Jesus decidiu morrer pelo bern de todos, 

ao mesmo tempo em que forjou a cisao entre ele e Judas. Mais do que isso! Quando ela 

uniu os tres momentos distintos nos textos evangelicos em tres seqiiencias interdependentes 

no filme ela criou uma situ~ao onde era plausfvel a incrimina~ao de Jesus por romanos e 

judeus e deu verossimilhan~a a todas as passagens evangelicas envolvidas. Afinal ... a 

tent~ao do Poder parece mais adequada no momento em que o poder e oferecido e nao em 
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meio a urn deserto. A aclama<;ao de Jesus como Rei faz mais sentido depois que ele impoe 

sua autoridade pessoal dentro do Templo expulsando dali os mercadores ... 

Sequencia da Tenta~o realizada apos a Entrada Triunfal 

Enfim, como foi dito anteriormente, nao se tratou apenas de cria<;ao e ficc;ao, mais 

de adapt~ao e inteq>reta<;ao: teologia em imagens. Ela uniu mementos distintos, alterou 

sua ordem e ainda assim manteve-os "va!idos" e possibilitou uma nova percep<;ao destas 

passagens. Nao se pode esquecer aqui, novamente, a presen<;a do simb6lico cat6lico. 

0 Uso do Simb6lico 

A ausencia e presen<;a de passagens evangelicas podem ser realmente reveladoras. 

Macpherson deixou ausentes do roteiro: 0 Nascimento Virginal de Jesus; 0 Batismo no 

Jordao, e por extensao, Joao Batista; As Tent~oes no Deserto; milagres simb6licos em 

Joao (multiplica<;ao dos paes, Jesus andando sobre as aguas do Mar da Galileia, etc) e 

outros evangelistas. Fez uma verdadeira economia de fenomenos milagrosos. Nao s6 dos 

fenomenos milagrosos, mas tambem das palavras e prega<;oes de Jesus. Nao ha no filme 

todo uma iinica "prega<;ao de Jesus", em momento a!gum ele diz as suas celebres palavras 

"Ama o proximo como a ti mesmo." 

Todas as passagens citadas sao mementos que ilustram o que se chamaria de 

"divindade de Jesus", ele e considerado o Filho de Deus, e que veio a Terra para oferecer a 
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Salvac;:ao aos homens e que com seu sacriffcio pessoal redimiu a humanidade do pecado. 

Ora, desde o infcio deste texto declarei que o fio condutor da narrativa era o Evangelho 

Segundo Joao e qualquer pessoa habituada a leitura dos Evangelhos sabe que em nenhum 

outro texto e mais clara a afirmal(ao de que Jesus e filho de Deus, do que nele. Como 

explicar entao essas "economias" da roteirista? Pretendo explica-las de duas formas e as 

duas sao inerentes ao uso do simbolico religioso. 

A primeira forma em que o simb6lico aparece e atraves das imagens, ou melhor, nas 

imagens. Na Quarta Sequencia, a da cura da menina cega, a primeira imagem que surge e 

a de Maria, mae de Jesus, e ela aparece associada a pombas, as alimenta e brinca com elas. 

Ora, como se sabe, Maria ficou gravida por grac;:a do Espfrito Santo, e a imagem mais 

caracterfstica deste e a pomba, pois no momento em que Jesus foi batizado no rio Jordao 

por Joao Batista e nesta forma que ele aparece, como pode ser percebido em Mateus 3:13-

17, Marcos 1:9-ll, Lucas 3:21,22; e Joao 1:32, que agora cito:"E lotio testemunhou 

dizendo: Vi o Esp(rito descendo do ceu como uma pomba e pousar sabre ele." 

Diante desta junc;:ao de imagens: Maria x pombas; era desnecessirio ilustrar o 

nascimento virginal de Jesus, os espectadores crentes sabem do que se trata. Se isto nao 

bastasse para dar o significado necessaria ainda teria a cena da Santa Ceia sobre a qual falei 

anteriormente, a pomba descendo sobre o cilice. Alem disso, pombas surgem sobre os 

galhos de uma irvore antes do fenomeno da Ressurreic;:ao de Jesus, novamente significando 

a presenc;:a do Espfrito Santo. 

A outra associal(aO simbolica foi a do proprio Jesus com o cordeiro. 0 cordeiro do 

sacriffcio. 

A segunda forma que o simbolico aparece ainda e atraves das imagens, mas para ser 

significado ele necessita do aparelho cinematografico. Aqui devo abrir urn novo item neste 

trabalho, em favor da organizal(ao. 

0 Aparelho Cinematografico: o simb6lico e a mensagem 

Se, como tudo leva a crer ate agora, o fio condutor da narrativa foi realmente o texto 

de Joao, seria possfvel que o diretor tivesse expressado a formula teologica que abre aquele 

Evangelho? E mais, teria se preocupado com a questao da divindade e humanidade de 

Jesus, sugerida por aquela formula? Como significar a divindade de Jesus, sem perder de 

vista sua humanidade? Ou, ainda melhor, como dar maior enfase a sua humanidade? 
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Cecil B. DeMille utilizou-se do Aparelho Cinematognifico para isso. E ao dizer 

Aparelho, digo todo o aparato: cfuneras, sala escura de proje<;iio, e projetores. E o usou de 

forma a construir tambem uma simbologia. 

Recordemos da abertura do texto de Joao: 

"1 No principia era o Verba, e o Verba estava com Deus, e 

o V erbo era Deus. 

2 Ele estava no principio com Deus. 

3 Todas as cousas foram feitas por intermedio dele, e sem 

ele nada do que foi feito se fez. 

Ora, o Verbo e palavra. Palavra de Deus, que forma todas as coisas, mas 

ainda ... Palavra. Nao se pode perder de vista a importilncia da palavra falada para as 

religioes, as prega~5es, serm5es, as interpreta~oes pastorals, todas orais. 0 filme foi feito 

antes da sonoriza~ao: como se representa o "Verbo de Deus" que e Jesus Cristo? E ai 

tambem me perguntei ... como o representaram se ate as prega~oes foram cortadas? Nem o 

famoso Sermao do Monte e sequer referido ... Entiio, acredito que o resto do trecho inicial 

do Evangelho de Joao seja esclarecedor: 

"4 A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 

5 A luz resplandece nas trevas, e as trevas nlio prevaleceram 
contra ela." 

Se unirmos essa cit~ao ao uso que foi dado ao momento em que Jesus apareceu 

pela primeira vez no filme 'Eu sou a luz do mundo; quem me segue nao andara nas trevas, 

pelo contrario tenia luz da vida." Teremos a solu<;iio deste problema, e uma serie de outras 

quest5es "ilumina-se". 

A discussao a respeito da interferencia do Meio (aparelho) no processo de 

comunic~ao da mensagem, jii e bern conhecida. Temos os trabalhos, jii cliissicos de 

Marshall Mcluhan ''Os Meios de Comun.ic~ao como Extensao do Homem" e de Jean

Louis Baudry "Cinema: Efeitos Ideol6gicos Produzidos pelo Aparelho de Base "223
, 

223 BAUDRY, Jean-Louis. "Cinema: Efeitos Ideo16gicos Produzidos pelo Aparelho de Base". in: XAVIER, 
Ismail Org. A Experiencia do Cinema. Rio de Janeiro: Edis;()es Graal, 1983. p. 395 
Baudry comenta: 

"Sem dUvida, a sala escura e a tela rodeada de preto como um canao de Pesames jti apresentam 

condi90es privilegiadas de ejicdcia. Nenhuma circular;iio, nenhuma troca, nenhuma transfusiio com o 
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portanto, nao pretendo demorar-me nestes autores, mas apropriar-me de seu objeto o Meio 

de Comunica(fao e o chamado Aparelho de Base. 

0 Meio utilizado para a visualiza(fao deste filme, obviamente, ao menos em 1927, 

foi o cinema. Com as caracterfsticas de comportamento que este vefculo suscita, ou seja, as 

pessoas sentam-se numa sala escura, em silencio, de frente para uma tela e assistem ao 

filme, que e projetado na tela por urn projetor que fica atras do publico. Ficam com urn 

facho luminoso passando por sobre suas cabe(fas. Os espectadores ficam numa atitude 

passiva e, se possfvel, receptiva. Sao expostos, e se exp5e, ao conteudo do filme e podem 

em maior ou menor gran serem surpreendidos por seus recursos. 

Sem mais delongas, voltemos para a segunda e terceira sequencias do filme. Como 

eu havia comentado no infcio deste texto a personagem Jesus demorou razoavelmente para 

aparecer no filme. Na 2 a Sequencia, quando a casa de Jesus encontrava-se cercada por uma 

multidiio avida por curas miraculosas, surgiu uma menina cega. A sua frase chave e 

"Procuro Jesus", como era cega, sozinha e muito pequena, nao conseguia encontra-lo e 

tambem nao tinha ninguem que a ajudasse a ultrapassar a multidao para chegar ate ele. Ela 

vai assim ... caminhando, esbarrando nas pessoas repetindo ''Procuro Jesus", ela e iguorada e 

empurrada pelos outros. 

Marcos o evangelista, representado por urn menino peralta, toma-a pelo brac;o e a 

guia para os fundos da casa. Na 3 a sequencia, que se abre com Maria, mae de Jesus, 

brincando com os pombos na janela, Marcos chega ate !a e indica a menina para a mulher, e 

ela pede para que Maria interceda por ela junto a Jesus. A cfunera mostra Maria de costas 

conversando com alguem, sem no entanto mostrat a pessoa. Temos entao uma prepara(fi'io 

para que se veja Jesus, se o veja como o diretor quis mostra-lo. A menina o havia procurado 

exterior. Projet;tio e rejlexiio se produzem num espat;o fechado, e aqueles que nele permanecem, sabendo-o 

ou niio I mas niio o sabem ), fie am agrilhoados, capturados ou captados ( .. .) 

( .. )A disposit;iio dos elementos- projetor, "sa/a escura" , tela -, a/em de reproduzir de modo 

bastante impressionante a mise en scene da caverna, cendrio exemplar de toda transcendencia e modelo 

topol6gico do idealismo, reconstr6i o dispositivo necessdrio ao desencadeamento do estddio do espelho, 
descoberto par Lacan. " 

e ainda completa: 

( ... ) o espectador identifica-se, pais, menos como representado- o prOprio espetdculo- do que com 

aquilo que anima ou encena o espetdculo, do que com aquilo que niio e visfvel, mas faz ver, faz ver a partir 

do mo-ver que o anima( ... ) " 
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por varios minutos, entra na casa, pede intercessao e enfim esta diante dele, mas ninguem o 

viu ate entao, e ela pede: "Senhor eu nunca vi a lu;:, e nem asjlores, podes me curar?" 

0 intertftulo com a resposta de Jesus foi: "Eu sou a luz e vim ao mundo para que 

tudo nao fique nas trevas ". 

Em seguida o diretor fez o que chamamos tecnicamente de cfunera subjetiva, ou 

seja, a camera assumiu aquele que seria o "ponto de vista' da menina, passando a mostrar o 

que ela via. Como se tratava de uma menina cega tudo ficou escuro. Em seguida apareceu 

urn facho luminoso na tela, como aquele que se ve passando por sobre as cabe<;:as das 

pessoas no cinema. Essa imagem e substitufda por uma luz enfocada diretamente na tela, 

como se o projetor estivesse mostrando apenas a luz, sem imagens. Aos poucos, dentro 

deste foco luminoso, por fusao vai surgindo o rosto de Jesus. A cfunera volta a mostrar o 

rosto da menina em Primeiro Plano, ela pisca os olhos varias vezes e volta a cfunera 

subjetiva para mostrar urn Primeiro Plano de Jesus. 

Jesus a Luz do Mundo 

Jesus e a luz. Naquele momenta especffico todo o cinema fica mergulhado na 

escuridao, como a menina. Mas, nao apenas como a menina, pois a rela<;:iio trevas x luz tern 

uma conota,.ao simb6lica forte no contexto do Sagrado. As trevas, significam o mal, a 

ignoriincia, a doen<;a, etc, tudo 0 que nao e bern, e a Luz e 0 seu inverso. Todos OS 

espectadores participam daquele instante de trevas coletivas, e sendo crentes, tambem 

possuem suas pequenas trevas interiores, o que possibilita uma compreensfvel catarse. E, 

eis que se anuncia a presen<;:a de Jesus, que antes de ser uma imagem e a propria Luz que 
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ilumina a telae retira as pessoas daquela escuridao momentanea. Uma luz qualquer? Ainda 

nao, a luz do cinema, a luz do projetor. 

Temos aqui entiio uma resolw;:ao para a questiio do "Verbo de Deus" como 

percebemos no infcio deste item, segundo Joao, Jesus eo Verbo de Deus e por inferencia a 

Luz da vida. Entiio, tivemos dentro de urn cinema uma verdadeira Hierofania, onde a Luz 

se fez presente rompendo as trevas. Todo o aparelbo cinematografico: filme, projetor, sala 

escura, se fizeram presentes para que Cecil B. DeMille pudesse nao somente mostrar a 

imagem de Jesus, mas corporifica-la na pr6pria luz projetada. 

Daf por diante e s6 prestar atenc;:ao em Jesus Cristo, pois o diretor faz com que caia 

sobre ele urn foco luminoso o tempo todo, no filme inteiro. Urn foco que nao serve apenas 

para mostra-lo como o personagem principal, mas tambem como a fonte de luz que ilumina 

as pessoas que estiio a sua volta A Sequencia da Santa Ceia e bastante esclarecedora neste 

quesito. E a luminosidade que esta em Jesus que ilumina o rosto e o corpo dos que estao 

pr6ximos. Mais uma vez e born reiterar que essa luminosidade nao e acidental. Quando o 

foco de luz que esta sobre o ator nao e suficiente para dar o efeito necessano surge uma luz 

vinda de outra fonte mas que man tern a impressiio de que a luminosidade continua vindo de 

Jesus. 

Neste uso tecnico da luz, nesta representac;:ao do sagrado atraves da luz devemos 

novamente recordar o uso que Sidney Olcott fez da ilumina<;iio em From the Manger to the 

Cross, dispensando anjos e interven<;oes corporais materializadas de criaturas celestes para 

substituf-las apenas por uma lnz qne cafa sobre o rosto das personagens quando urn 

momento de "rela<;iio" com o sagrado acontecia. Como foram os casos da revelac;:ao feita 

pelo Anjo a Jose, sobre a gravidez de Maria, e a cena do primeiro milagre de Jesus, nas 

Bodas de Cana, onde urn raio luminoso cai sobre o seu rosto quando ele faz uma ora<;iio. 

Para encerrar, quando em The King of Kings, na Sequencia da Crucifixao, Jesus 

finalmente expira, e - Cecil B. DeMille nao economiza nos terremotos, ventos, etc, afmal o 

filbo de Deus morreu, novamente o publico do cinema e mergulbado nas trevas -, alguem 

reza a Deus para que lbes devolva a Luz, e a tempestade, o terremoto e as trevas 

desaparecem e sao substitufdos por uma palida luminosidade. 

Na Sequencia da Ressurrei<;iio, Jesus havia sido colocado num sepulcro com uma 

grande pedra bloqueando a entrada, pedra esta recoberta por sete selos e vigiada por urn 
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destacamento de soldados romanos. No momento em que Jesus iria ressuscitar aparece na 

tela uovamente o facho luminoso, depois urn fortissimo foco luminoso sobre a pedra, ate 

que ela se move e novamente, por efeito de fusao Jesus e urn s6 com a luz. 

Na ultima sequencia, a de numero vinte e cinco, Jesus ascende aos ceus. Como ele 

faz isso? Ele vai se tomando cada vez mais luminoso, ate que ele proprio esteja envolvido 

por urn halo de luminosidade, e as imagens ao fundo vao fundindo-se ate transformarem-se 

num ceu escuro onde ele brilha resplandecente. Pode-se dizer que DeMille criou no cinema 

urn esp~o para a manifesta9iio do sagrado. Nao se trata de urn uso ideol6gico, ou da 

constru9iio Ideol6gica do Aparelho de Base como denuncia Baudry no seu famoso artigo 

acima citado, mas da apropria9iio simb6lica deste aparelho que o retira de seu cotidiano e o 

coloca na dimensao da experiencia do Sagrado. 

Ate entao, o que o leitor ja podia perceber nas entrelinhas deste texto e que eu o 

estava conduzindo para a conclusao bastante limpida que Jeanie Macpherson e Cecil B. 

DeMille estavam fazendo Teologia com o roteiro, a narrativa diegetica propriamente dita. 

Mas, o que penso estar demonstrando e que Cecil B. DeMille fez teologia nestes dois 

nfveis, na narrativa diegetica e no aparelho de base. E, as duas podem ter significados 

complementares e, no entanto, distintos. 

Luz durante a Crncifica<;iio 

Luz duraote a Ressurrei<;iio 
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Utilizando-se do texto de Joao, Cecil B. DeMille prega "Jesus e Luz, e eis que ele 

esta projetado na tela do cinema, projetado e iluminando aqueles que estao na sala escura." 

Af esta a presens;a do Sagrado. No filme M citas;oes que ap6iam essa constms;ao a partir do 

aparelho e que afirmam de maneira irnplicita a divindade de Jesus Cristo. Ha, no entanto, 

principalmente cenas escolhidas, seqiit!ncias inteiras que dao enfase a sua humanidade. 

Sao exemplos dessa humanidade, em primeiro Iugar, as ausencias de cenas textuais 

dos evangelhos. Nao M nascirnento virginal nem milagroso, nao M o batismo que o 

consagra como o ''Messias ", nao ha milagres em grande propors;ao. Na verdade, ha tres 

milagres, urn deles o da menina cega - fictfcio -, a ressurreis;ao de Lazaro, e o momento 

onde ele recoloca a orelha de Malco no Iugar, pois fora cortada por Pedro, tentando irnpedir 

a prisao de Jesus. Apenas esses. Ora, se urn diretor quisesse chamar atens;ao para o !ado 

divino de Jesus Cristo ele teria nos evangelhos inumeras situas;oes que ilustrariam isto de 

mane ira muito clara e atraente do ponto de vista cinematografico. 

Interessa para DeMille acentuar a humanidade de Jesus Cristo. Dois momentos 

clirnaticos do filme "A Mulher Adultera" e a "Expulsao dos Mercadores do Templo" nao 

tern nada a ver com o divino, muito pelo contrario sao atitudes de compaixao, no primeiro 

caso, e de indignas;ao, no segundo. Sentimentos bern humanos por sinal. 

A Oitava Sequencia, nao comentada ate agora, tras uma cena extremamente tocante. 

Jesus sai de Jerusalem para percorrer as aldeias, supostamente fazendo pregas;oes. Ele e 

mostrado numa especie de pomar. As crians;as rodeiam-no e Judas Iscariotes tenta afasta

las, o intertftulo que !he serve de frase nao poderia ser mais conhecido: " Nao os irnpes;ais, 

dexai vir a mim as criancinhas". Num dia!ogo muito bern estudado uma menina entrega a 

Jesus uma boneca de madeira e interpela-o dizendo que Marcos !he dissera que elc sabia 

"consertar pemas quebradas" e exibe o problema da boneca. H.B. Warner coloca sua 

melhor expressao de temura no rosto de Jesus e p6e-se a consertar a boneca, nao nos 

esques;amos que ele tambem era carpinteiro. Mais humano?! 
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Jesus consertando uma boneca, tra~o de humauidade 

A Decima Quinta Sequencia mostra-nos Jesus no Jardim das Oliveiras, o 

Getsemani, onde ele seria preso. Ele aparece orando e implorando a Deus para que o salve 

de ser preso e condenado a morte. Faz isso por duas vezes, ate conformar-se com seu 

destino e ser preso. Quale o peso desta sequencia? E a mais longa do filme. 

Os dois aspectos classicos da figura de Jesus sao explorados: sua humanidade e sua 

divindade. A sua humanidade encontra pleno esp~o na propria diegese; sua divindade, por 

outro !ado, ja havia sido explorada a exaustao por filmes anteriores (39 ao todo) e por is so 

foi posta em outro nfvel sendo figurada parte pela diegese e parte pelo aparelho 

cinematografico. 

A Ascensao, a imagem do Jesus Divino 

Cecil B. DeMille nos deu urn Jesus humano, reificado pela luz do cinema e 

exatamente por ser Luz, foi significado como divino; substituindo o inaudfvel Verbo de 
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Deus no cinema mudo - dispensando todo o discurso da preg~ao de Cristo -, pela luz da 

imagem, e nenhuma imagem de "Jesus Divino" poderia ser melhor do que a pr6pria luz. 

Recepfiio 

0 filme estreou em 19 de abril de 1927 em New York, no Gaiety Theatre. Urn mes 

depois The King of Kings teria uma segunda preimere, desta vez o evento seria duplo, o seu 

lan9amento e a inaugura.;;ao do conhecido Grauman's Chinese Theatre, em hollywwod, 

nessa ocasiao ainda nao havia impressa na sua cal9ada as marcas das maos de celebridades. 

A recep.;;ao na imprensa foi completamente favor:ivel. DeMille havia conseguido agradar a 

todos os segmentos religiosos envolvidos, com exce.;;ao de urn: o Judeu. 

Representados pela organiza.;;ao B'nai B'rith, a mesma que havia exigido cortes no 

filme de D. W. Griffith, Intolerance (1916), os judeus reclamavam do retrato negativo que 

receberam no filme. A resposta de DeMille saiu num breve artigo no New York Times, em 

6 de janeiro de 1928, com as seguintes palavras em destaque: "0 filme The King of Kings 

sera revisado. DeMille retirard as cenas e os intertftulos como os judeus pediram e 

d . . ' 'lo "224 a zcwnara urn pro go. 

0 IFCA (International Federation of Catholic Alumnae), uma organiz~ao Cat6lica 

que veio a eclipsar o antigo NCWC, e manteve fortes vfnculos com Will Hays, manifestou

se contra os cortes. Essa organiz~ao era ultra-sensfvel ao mais insignificante nuance anti

Cat6lico, e nao tinba simpatias para com as questoes Judias. Sua presidente Rita 

McGoldrich deplorou as concessoes feitas so B'nai B'rith por que "algumas das mais 

importantes referencias Cat6licas estavam perdidas"225
• Sem perda de tempo ela tambem 

uniu-se aos esfor.;;os da MPPDA (Will Hays) para conter quaisquer outras obje96es 

adicionais que viessem levantar contra o filme. Evitando assim corte futuros. 

A delicada questao do anti-semitismo nos Fihues de Cristo sera lev ada mais a fundo 

no pr6ximo capftulo, onde ela e o tema. 

224 
Barnes Tatum, op. Cit., p.56. 

225 
Frank Walsh, op. Cit., p. 54. 
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Conclusiio 

Ao concluir este capitulo para rnim parece nao haver duvida da importiincia e do 

papel que este filme teve na hist6ria dos Filmes de Cristo. Talvez o quesito no qual ele 

mais contribuiu tenha sido tambem o mais surpreendente: a Teologia. Jmportante tambem 

foi observar que a forma que essa teologia assurniu s6 p6de existir tendo em vista o meio 

utilizado, o cinema. 

Vimos que a escolha do Texto Base para o roteiro ajudou a definir inclusive a forma 

como essa imagem de Jesus Cristo seria construfda. Outra coisa que pudemos observar foi 

que a escolha de certas passagens em detrimento de outras ajudou a elaborar uma imagem 

mais humana dele. E ainda mais interessante foi perceber que Teologia se faz tambem com 

fico;:ao, expressando-se de maneira mais evidente no filme exatamente por se tratar de 

fico;:ao. Deixando assirn mais clara a inteno;:ao da roteirista e do diretor. 

0 uso do simb6lico, aliado a escolha de alguns trechos evangelicos e a algumas 

cenas especfficas, mostrou-nos que apesar de ter sido produzido num pais de ampla maioria 

protestante, trata-se de urn filme vazado pela teologia da Igreja Cat6lica S6 para nao deixar 

passar urn ultimo detalhe, na sequencia da Ressurreic;:ao existe uma referencia ao texto 

ap6crifo Evangelho de Pedro. Apenas neste texto encontra-se a meno;:ao de que a porta do 

sepulcro fora selada com sete selos. 0 unico ap6crifo utilizado leva o nome de Pedro. 

Coincidencia, ou nao, Pedro tambem e considerado o primeiro papa da Igreja Cat6lica 

Apost61ica Romana. Enfim ... referencias nao faltaram para se concluir essa influencia. 

Inclusive, com rnissas no esrudio e tudo mais. 

Agora podemos entender urn pouco da preocupa~;ao de Barnes Tatum ao chamar 

este filme de "o mais extravagante da Era Muda", afinal o catolicismo que o permeia e 

bastante evidente, e a creno;:a de Tatum nao perrnite que ele !he de os devidos creditos. Este 

pesquisador, tambem estabeleceu que o "retrato de Jesus" neste filme foi o do "curador"
226 

ou o "Medico", como e comumente chamado, mesmo reconhecendo a exfgua quantidade de 

rnilagres representados no filme. Ele argumenta que no seculo XIX, Thomas Jefferson ja 

havia escrito uma vida de Cristo, The Life and Morals of Jesus of Nazareth, de 1820, 

retirando as curas e rnilagres que ele supostamente realizou, enfatizando os aspectos morais 

da doutrina crista; ele nao citou, mas poderia citar, Ernest Renan, que em seu livroA Vida 

226 Barnes Tamm, p.50. 
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de Cristo, fez o mesmo. Essa foi inclusive uma tendencia dominante no sec. XIX e inicio 

do seculo XX. Mas, acredito que isso nao justifica a ausencia das curas, pois os Filmes de 

Cristo raramente sao feitos para intelectuais. Isso ainda eliminaria o aspecto do retrato de 

Jesus no filme, como o "curador", como vimos anteriormente praticamente nao ha milagres 

ou curas. Por isso opto em coloca-lo em outra instiincia da representas;ao da imagem de 

Cristo. 

0 aspecto Cristol6gico mais marcante no filme, e ja citado anteriormente, e o do 

"Cordeiro de Deus", que neste filme de DeMille e bastante bern sirnbolizado com Jesus 

tomando nos bras;os o cordeiro, quando ele vence a tentas;ao do poder, como virnos alhures. 

Essa perspectiva Cristol6gica parece encerrar-se neste perfodo cinematografico. Ela 

permeou desde as primeiras produs;oes, as filmagens de Pes;as da Paixao, as inumeras Vidas 

de Cristo, pouco posteriores, "Vida, Paixiio e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo" da 

Pathe francesa, From the Manger to the Crosse por ultimo este filme, especime mais bern 

acabado de intetpretas;ao textual e adaptas;ao teol6gica para o cinema. Essa irnagem de 

Jesus elaborada no alvorecer do cinema e ampliada e aperfeis;oada no contexto da narrativa 

cinematografica, e a mesma com a qual as futuras produs;Qes deveriam dialogar. Nao se 

trata mais tao somente de se fazer adaptas;ao dos textos evangelicos, mas, inovas;oes 

tecnicas surgidas no cinema, como o som sincronizado, em 1928, e posteriormente a 

efetivas;ao do filme em cores, e o Cinemascope, exigirao que se revisitem as adaptas;oes 

feitas e que busque novas formulas;6es para urn outro momenta da hist6ria do cinema, 

como veremos na segunda parte. 

Ao final deste capitulo sinto-me tranqiiilo em afumar que neste filme o diretor fez 

teologia, tanto nas imagens quanta no aparato cinematografico em si. Baseado no 

Evangelho Segundo Joao, ele fez uma Teologia da Luz, da luz do cinema, da luz de Deus 

no cinema. Ocasionando, dessa forma, uma hierofania, urn encontro com o sagrado num 

espas;o profano. 



259 

Cap. 05 - Golgotha - 0 Cristo Calado - Julien Duvivier, 

1935. 

lntroduf:iiO 

0 filme Golgotha de Julien Duvivier, rodado em 1935, e urn daqueles filmes 

especialissimos sobre os quais se tern tanto ha dizer que a dificuldade e saber o que nao 

dizer. Para se ter uma ideia muito rapida sobre as dificuldades que pairam sobre a sua 

analise basta lembrar que seu diretor foi urn dos principals representantes do estilo 

cinematogratico chamado de Realismo Poetico, estetica que dominou o cinema frances em 

fins da decada de 20 e durante toda a decada de trinta. Golgotha e anterior em poucos 

meses a filmes que fariam conhecido Duvivier ate a atualidade, como Le Golen, La 

Bandera e Pepe Le Moko. Trata-se, portanto de urn filme produzido num momento 

especial para o seu diretor, aquele onde ele estava senhor de todo o seu talento e 

potencialidades. Coisa que e bastante perceptive! neste filme. 

Duvivier sempre foi reconhecido por seus colegas como urn "artesao" do fazer 

cinematografico seu extremo cuidado no posicionamento das cameras, o seu 

enquadramento estudado, e, alem disso, urn uso consciente da camera para valorizar a 

dramaticidade da est6ria, sendo ela mesma cumplice no processo de elabora.;:ao de uma 

personagem, levaram a elabora.;:ao de urn filme que pouco tern de ingenuo. A camera de 

Duvivier, se nao chega a ser subjetiva (assumindo o ponto de vista da personagem) e uma 

camera que "espia". Os seus angulos, os seus posicionamentos induzem o espectador, mais 

do que em outros metodos de filmagem, a "verem as coisas" como o diretor deseja que eles 

vejam. E uma filmagem que nao apenas chama a atenc;:ao, mas que obriga a atenc;:ao. 

0 diretor que havia sido pouco mais que mediocre durante os anos vinte, epoca na 

qual ainda nao havia o filme com som sincronizado a imagem, revelou-se com o cinema 

sonoro; a chegada do som ao cinema destruiu muitas carreiras de diretores e atores que nao 

conseguiram se adaptar eficazmente ao novo formato e as novas necessidades, este, com 

certeza, nao foi o caso de Duvivier. Ele buscou, no filme Golgotha, urn uso riquissimo do 
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som, principalmente do som da voz humana. A musica que movimentou o filme ficou a 

cargo do conhecido compositor frances Jacques Ibert, que nao foi exatamente de todo feliz 

em seu trabalho, pois em alguns momentos a sua musica soa deslocada e dispersiva. 

Mas, a voz humana recebeu urn tratamento bastante diverso do da musica, ela surge 

muitas vezes- como as pr6prias imagens do filme. Golgotha e evidentemente aquilo que 

poderfamos chamar urn filme "noir" a ops;ao do diretor foi pelo "escuro" a luz sempre faz 

as personagens brotarem de densas sombras, personagens, essas que se esgueiram pela 

noite, entre corredores e predios obscurecidos. Assim, como as personagens que surgem 

por que antes apenas nao estavam sendo iluminadas ou vistas, surge a voz humana, ela da 

mesma forma que a luz, denuncia personagens que nao estiio sendo vistas. Ha urn uso 

constante do recurso da voz off, alguem sempre esta falando fora de campo. Isto ocorre de 

tal forma e com tal frequencia que, nao raro, e dificil perceber quem foi o detentor daquela 

"fala", pois muitas vezes quando a camera o coloca em quadro a "fala" ja acabou. 

0 efeito perverso da "voz off' que revela personagens ocultas e que ao mesmo 

tempo as esconde, e que neste processo essa "voz" parece uma voz difusa, de tal forma que 

a opiniao ali emitida pertence a urn coletivo de pessoas, e nao a urn indivfduo muito bern 

localizado entre elas. 0 uso da luz, com urn forte predominio das "trevas", leva a urn efeito 

mais ou menos semelhante, pois se a luz desvela algumas personagens a fluidez das 

sombras faz com que elas naveguem todas por urn mesmo rio. Sao criaturas sombrias, vez 

por outra localizadas por luz penumbrosa, mas sempre carninhando juntas em sua natureza 

de criaturas da sombra. Em Golgotha, Duvivier retrata apenas os ultimos dias da vida de 

Cristo, talvez por esse motivo ele tenha optado por expressar o acontecimento atraves do 

"noir" que melhor ilustraria a tensao daquele momento. 

0 uso tao consciente do jogo de luz e sombra e do som off e das outras sonoridades 

no filme levam a uma surpreendente constatas;ao. Naquele que e considerado, 

possivelmente, o primeiro filme sonoro sobre a vida de Cristo, Jesus, a personagem 

principal praticamente nao tern falas e, quando as tern elas significam muito pouco no 

contexto religioso e mesmo cinematogr3.fico. No entanto, havia uma dicotomia, tambem 

escondida neste estranho silencio de Cristo, o seu reverso. Se ele nao falava, quem falava? 

Os seus inimigos. Neste filme estes inimigos sao reconhecidos e nomeados, eles sao 

obviamente os judeus. Primeiramente a elite, composta de sacerdotes e doutores da lei, em 
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seguida os mercadores em geral, e a popul~ao. E algo que chama a atenyao, pois nem 

mesmo os discfpulos de Jesus, que pouco aparecem, sao detentores de falas. Nada os 

individualiza ou personaliza, exceto o olho do espectador e o epis6dio relativo as neg~5es 

de Pedro, que e puramente ilustrativo. 

Essa escolha entre os que falam e os que nao falam, parece ainda mais clara se 

soubermos que o ator Robert Le Vigan estava se tomando naquele exato momento urn dos 

mais conhecidos interpretes de personagens que tivessem "presenya"227 na tela, uma 

presenya que fosse mais forte do que a fala. Entao, sim, nao foi urn descuido de roteiro, 

Jesus deveria ser uma personagem silenciosa. 

Apesar do desejo de Le Vigan em elaborar uma personagem atuante e forte, e ter ate 

mesmo lamentado as esco!has do diretor, que para ele havia se entregado ao velho estilo 

"Saint-Sulpiciene"228 que predominou nas vidas de Cristo da Pathe francesa, a "presenya" e 

o "silencio" de Cristo foram situay5es muito bern estudadas e pensadas pelo diretor e pouco 

deviam ao estilo anterior. 

Cumpre tambem lembrar que na decada de 30 ainda se estava em plena vigencia da 

proibiyao britanica de se representar a imagem de Jesus nas telas, e que o diretor tinha isso 

em mente ao produzir o seu filme, haja vista a existencia de uma c6pia britanica onde Jesus 

em nenhum momento aparece em plano aproximado. Neste caso o uso da "voz off' e da 

"Camera subjetiva" atenderam muito bern as necessidades do diretor, que com 

pouqufssimas alteray5es p6de realizar a versao inglesa sem problemas. 

0 filme nao se localiza apenas no contexto da proibi<;iio britanica, mas tambem num 

momento bastante rico- e confuso - da hist6ria francesa (e por que nao dizer mundial?). 

Era urn momento no qual a economia da Fran<;:a e da Europa estava abalada e ainda se 

esforyando por superar a "Grande Crise de 1929", ocorrida nos Estados Unidos, mas que 

afeton praticamente o mundo inteiro, principalmente os seus parceiros comerciais europeus 

que se esforyavam por recuperarem-se das catastr6ficas conseqiiencias da Primeira Guerra 

Mundial. Urn instante politico illlico, onde a democracia liberal ocidental e o capitalismo 

que a sustentava estavam sendo questionados, quer fosse pelo bolchevismo sovietico (que 

727 
0 site Historia traz algumas poucas informaS:Oes sobre Le Vigan mas uma delas, conftrmada por outras 

fontes cita o fa to de que o at or havia se especializado em papeis a "I' air hallucine", onde a presen<;a do ator 
era tao ou mais importante do que as falas que ele poderia ter. http://www.historiapresse.fr 
228 Urn trecho de entrevista de Robert Le Vigan, sobre o filme Golgotha, pode ser encontrado no conhecido 

site http://www.bifi.com.fr 
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desejava se expandir para a Europa toda), quer fosse pelos novos govemos Totalitarios 

(Nazismo e Fascismo) que ganhavam terreno todos os dias como uma o~ao entre o 

fracasso da primeira e o medo do comunismo da segunda. 

Estava-se ainda muito distante dos fomos cremat6rios de Hitler e ainda nao parecia 

algo terrfvel demonizar uma parcela da sociedade, para que ela se responsabilizasse como 

urn "bode expiat6rio" pelos problemas socials e economicos que ocorriam. Nesta 

circunstilncia, Golgotha surgiu como urn filme que induzia muito claramente ao anti

semitismo, utilizando para isso todos os recursos cinematognificos possfveis. Ele foi tao ou 

mais anti-semita do que o conhecido Judeu Siiss de Veit Harlan, exatamente por que 

diferentemente daquele, mas atraves de metodos bastante parecidos, ele toea no ponto mais 

nevnilgico do anti-semitismo, a sua causa. E a causa primeira do anti-semitismo, ao menos 

a original, foi o anti-semitismo religioso. Os judeus foram responsabilizados pela morte de 

Jesus Cristo, e deveriam, ao Iongo da hist6ria pagarem por isso. 

Uma vez que citei o Judeu Siiss, logo a cinematografia alema, e importante destacar 

em Golgotha, nao o seu "parentesco" com este filme, mas como ele estava incrivelmente 

proximo daquilo que se chamaria, pouco tempo depois, de estetica nazista. A proximidade 

estetica com urn outro filme, alemao, 0 Triunfo da Vontade, de 1936, da cineasta tambem 

alema Leni Riefensthal e bastante clara. A op~ao pela utiliz~ao do plano geral (grande 

angular), a explfcita valoriz~ao da monumentalidade da arquitetura, destacando os seus 

iingulos retos e com eles compondo o enquadramento, a utiliz~ao da camera baixa e da alta 

para destacar uma hierarquiz~ao das imagens e das personagens que nelas aparecem sao 

uma constante nos dois filmes. 

Em Golgotha o monumentalismo das constru~6es e a movimen~ao da imensa 

massa de figurantes constituiu urn exercfcio de dir~ao de massas tao grande quanto o de 

Triunfo da Vontade. Talvez a unica diferen~ seja que no filme alemao a multidao e uma 

multidao disciplinada e geometricamente organizada, e no filme frances ela e 

aparentemente ca6tica. 0 seu caos, no entanto, tern sentido e dir~ao e a multidao dirige-se 

como se fosse urn unico corpo para os diversos sets de filmagem. Em Golgotha, a massa e 

manipulavel, polftica e economicamente e ela e insana, no entanto, ela e urn corpo que 

responde aos estfmulos que lhe sao dados extemamente. Podemos extrapolar fazendo uma 

rela~ao entre a diferen<;:a daquela massa ca6tica e insana que negou o "Messias" antigo, e 
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aquela, organizada e disciplinada, que aceitou o "Messias" moderno, Adolf Hitler, pois 

assim ele e retratado no filme de Riefensthal. 

Sao, no entanto, apenas aproximac;oes. Coincidencias, tendo em vista dados 

culturais semelhantes ... ou nao. 0 que posso sugerir e que Golgotha nao sofreria nenhuma 

restric;ao na Alemanha Nazista, muito pelo contrario. Neste trabalho nao cabe o julgamento 

da pessoa Julien Duvivier, se ele foi anti-semita ou nao, nao e algo que venha a alterar o 

que estii posto no fihne analisado. Antes de pec;a acusat6ria do diretor, Golgotha e, 

sobretudo, fruto de uma epoca e assim deve ser visto. Por outro !ado, o anti-semitismo ali 

contido deve ser, se nao analisado, avisado (denunciado), pois as imagens de Golgotha 

continuam a circular por diversos paises, incluindo o Brasil e a propria Franc;a. 

0 Diretor e Roteirista 

Julien Duvivier foi inquestionavehnente urn dos mais importantes cineastas na 

hist6ria do cinema frances, no entanto, ele jamais alcanc;ou o mesmo status de outros 

grandes diretores de seu pais, tais como Jean Renoir, Marcel Came e Rene Clair. A razao 

disso talvez seja a velha "separac;ao" entre os "fihnes de Arte" e os "f!lmes comerciais", 

Duvivier sempre esteve pronto a emprestar a sua habilidade a uma serie variada de temas e 

assuntos de graus diversos de merito. Em meio a alguns fihnes considerados obras primas 

do cinema ele ocupou-se sempre de trabalhos menores, freqiientemente sob incumbencia de 

algum esttidio para suprir a necessidade de fihnes populares do mercado frances. 0 que nao 

e pouca coisa tendo em vista que o mercado de "massa", na Fran<;a do entre-guerras, surgia 

e se estabelecia verdadeiramente, cumprindo, de certa forma, o papel de diminuir as 

distilncias socials entre a "Alta Cultura" e o "divertimento popular" ?29 

Julien Duvivier nasceu em Lille, Franc;a, em 8 de outubro de 1896. Ele iniciou sua 

carreira como ator de teatro em Paris, em 1915. Por esta epoca iria viver e trabalhar em 

estreito contato com Andre Antoine, conhecido por seu reacionarismo e peia aplicac;ao de 

ideias relativas ao realismo no teatro. No Odeon, sob sua direc;ao, Duvivier iria ser bastante 

influenciado pelo realismo praticado por Antoine, tendo inclusive auxiliado na adaptac;ao 

229 
Vide: Rene Remond, Histoire de France- Notre Siecle, vol. 6. 
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de varios textos literarios para o teatro. Daf vern sua pratica inicial de adaptador e que no 

futuro o estabeleceria como roteirista de boa parte de seus filmes. 

Em 1918, ele inicia o seu trabalho no cinema, numa parte do tempo declicava-se a 

ser roteirista, noutra, era assistente de dire<;ao para reconhecidos mestres daquele periodo 

como Louis Feuillade e Marcel L 'Herbier. Seu primeiro filme, Haceldama ou Le prix du 

sang (1919), foi rodado com recursos pr6prios230 e apesar dos historiadores dizerem que 

nao foi esvaziado de meritos e ter sido descrito como urn dos mais promissores da lista de 

estreias da hist6ria cinematografica, seu copiao foi queimado num acidente no laborat6rio 

em 1919. Sem se deixar abater por este insucesso, durante os anos 20, Duvivier, continuou 

fazendo filmes. Seu primeiro sucesso iria ocorrer somente em 1925, com sua adapt~ao de 

Pail de Garotte romance de Jules Renard (que ele refaria mais tarde em 1932, ja em 

vigencia do cinema son oro, urn dos seus trabalhos favoritos ). 

Este primeiro sucesso resultou num convite pelos produtores Marcel Vandal e 

Charles Delac para trabalhar na sua companhia de produ<;ao de filmes, a conhecida Film 

d'Art. Nela, Duvivier ficaria por nove anos, aperfeic;oando seu offcio como cineasta e 

aprendendo o valor do trabalho em equipe, cercando-se sempre de 6tirnos tecnicos e 

grandes atores. 

Poi nos anos 30, com a chegada do som, que a carreira de Duvivier como diretor 

subitarnente decolou. Ao tim da decada ele tinha conseguido urna repntac;ao internacional 

como sendo urn dos mais importantes diretores franceses da sua ger~ao. Seu sucesso 

inclufa trabalhos como David Golder (1930), Pail de Garotte (1932), La Tete d'um homme 

(1933), La Bandera (1935), Un Camet du Bal (1935), La Belle equipe (1936) e Pepe le 

Moko (1937). Ao !ado de Jean Renoir e Rene Clair, Duvivier forrnava o triunvirato do 

cinema frances daqueles anos. 

0 primeiro grande sucesso, entre outros, foi David Golder (1930), que era estrelado 

pelo peso-pesado Harry Baur. Ator este que deveria subseqiienternente trabalhar com 

Duvivier em outro grande filme, La Tete d'um Homme (1933), fazendo o Inspetor Maigret 

23° Citar Jean Mitry. 
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numa das pioneiras adapt~oes da novela de Georges Simenon. Baur tambem apareceria em 

Un Camet du Bal (1935), em Golgotha, Le Golen (1936), entre outros filmes do mesmo 

diretor. Esta "parceria" com grandes atores ja consagrados, ou em ascensao, do cinema 

frances seria uma constante na carreira do cineasta. 

0 conhecido ator, e posteriormente diretor, Jean Gabin estrelou tres filmes 

definitivos dos anos 30, sob a dire<;ao de Duvivier: La Bandera (1935), La Belle equipe 

(1936) e Pipe le Moko (1937). 0 que liga esti1isticamente estes filmes, em adi~;ao a 

marcada performance de Gabin, e urn tfpico estilo do cinema frances, chamado realismo 

poetico, que estava em voga naquele perfodo. Duvivier (juntamente com Marcel Came e 

Jean Gremillion) foi urn dos poucos diretores considerados mestres do realismo poetico e 

Pepe le Moko e freqiientemente citado como urn dos mais bern acabados exemplos deste 

estilo. 

Foi o sucesso internacional de Pepe-le-Moko que levou Duvivier a ser convidado 

pela MGM em 1938 para dirigir urn caro musical de Hollywood, The Great Waltz, uma 

biografia do compositor Johan Strauss, com o qual ganhou o Oscar de melhor fotografia. 

Duvivier retornou para a America durante a Segunda Guerra Mundial onde ele fez urn 

m1mero de filmes de grande or~;amento, mais notadamente Tales of Manhattan (1942) e 

Flesh and Fantasy (1943). Ele passaria os anos 40 fazendo mais filmes em ingles do que 

em frances, mas com o mesmo gosto pela narrati va epis6dica ja testado em Urn Camet de 

Baile e que seria mantido em Seis Destinos e Os Misterios da Vida. 

Ap6s a guerra, Duvivier retomou para a Fran-;a, mas encontrou grande dificuldade 

em readquirir sua antiga popularidade, pois fora substitufdo no gosto popular por aqueles 

diretores que haviam permanecido na Fran~;a durante a ocupa-;ao alema.Z31 

231 
No periodo posterior a Segunda Guerra Mundial Duvivier continua trabalhando na Fran<;a. Seu filme 

Panique, de 1946, uma sinistra representac;:ao da cobi~a e histeria humana, provou ser urn fracasso comercial e 
foi rancorosamente descrito pelos crfticos como urn retorno ao realismo pOOtico dos ar10s 30. Hoje, este e tido 

como uma inequivoca obra-prima, urn dos maiores filmes feitos durante os anos 40. No anos 50, Duvivier 

continuaria a fazer filmes com muita tranqtiilidade e apelo popular, principalmente no diptico sabre Don 
Carnilo, urn padre de aldeia interpretado por Fernandel. Born diretor de atores - Jean Gabin foi intimo 
colaborador dele -, o cineasta era tambem urn tecnico de grande habilidade. Sua obra e sempre lembrada pelo 
apuro cenografico e visual. Por causa de urn fabuloso uso do claro-escuro, 0 Caso Mauriz.ius e considerado 

urn dos Ultimos filmes expressionistas da hist6ria do cinema. Duvivier morreu em 1967 num acidente de carro 
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Ficha Tecnica do Filme 

Como ja foi dito anteriormente, Golgotha e urn filme que sofre de urn inexplicavel e 

constrangedor si!encio em todas e de todas as fontes, para se saber qualquer coisa a respeito 

dele, que nao seja o proprio filme, aspectos envolvidos na produ9io, p. ex., e necessaria 

uma extrema "garimpagem" de dados, coletados nas mais diversas fontes. No inicio do 

filme sao apresentados os creditos (aqui chamados de ficha tecnica), uma pequena parte e 

eles todos no final. No entanto algumas coisas nao foram creditadas e alguns detalhes mais 

ou menos importantes escaparam. Resolvi explorar urn pouco as inform~oes que existiam 

e obtive alguns resultados. Segue abaixo os creditos como se encontram no filme, que 

mantenho na ordem e formatos originais, seguidos de minhas observ~6es e adi~eoes. 

"Dir"\'iio: Julien Duvivier 
Para a Musica: Jacques !bert 
Para as Imagens: G. J. Kruger 

Para o Som: de Bretagne et M. Courmes 
Os artistas: 
MM. Harry Baur Herodes 

Jean Gabin Poncio Pilatos 
Robert Le Vigan Jesus 
Charles Granval Caifas 

Andre Bacque 0 Sumo Sacerdote 
Hubert Prelier Pedro 
Lncas Gridoux Judas 

Van Daele Jerson 

Mmes. Edwige Feuillere - Claudia 
Juliette V erneuil- Marie 

[Outros atores secundarios ( ... )] 
A reconstitui<;iio de Jerusalem Antiga 

pintor: Ferdinand Earle 
Decorador: Jean Pertier 
Assistente de decorac;:ao: Andre Roux 

A Orquestra: Walther Strararu 

Sob a regencia de Maurice Jaubert 
Administrador: Philippe Bouteron 

Operadores adjuntos: Ribault; Fossard; Juillard 
Montagem: Marthe Poncin 
Maquiagem: Chakatouny 
0 fihne foi registrado nos estlldios Paris-Studios-Cinema em Billancourt 
Sob Western-Electric-Wide-Range 
C6pias: Lianofihne 
[Ao final aparece o logotipo:] Gray-Fihn" 

aos 71 anos de idade. Algumas informaq5es foraru retiradas dos sites: 
http://www.kinemacom.br/diretores/duvivier p.htrn; http://www.filmsdefrance.com; 
http://frenchfilms. topcities.com/index2.html; http :1/us.imdb.com e http://www .bifi. com.fr 
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Na abertura do filme a primeira coisa que aparece e 

"A. D' Aguiar 

Presente" 

Provavelmente e 0 produtor. 

Nao ha crectitos para roteirista on realizador de di:ilogos. Sobre Golgotha e muito 

diffcil conseguir inform~oes. Quando os sites on artigos o citam, fazem-no somente como 

mais uma obra do diretor Julien Duvivier, consta na filmografia, on no corpo do texto, 

raramente com alguma men~ao especial, quando muito se lembram que e o primeiro 

"talkie" da vida de Cristo e fica-se por isso mesmo. A partir dos creditos que aparecem no 

filme tentei estabelecer melhor o papel dos tecnicos e atores que nele aparecem. 

A primeira descoberta intportaute e que o roteirista nao e somente Du vi vier, na 

verdade ele co-roteirizou juntamente com o escritor Chanoine Joseph Reymond autor de 

urn livro homoninto ao filme no qual este e baseado. No entanto isto nao est:i de forma 

alguma creditado. Julien Duvivier desde o inicio da sua Carreira trabalhara com adapta<;6es 

liter:irias para ele nao era dificuldade nenhuma adaptar o texto de Reymond, com sua ajuda 

ou sem ela, provavelmente, o que prevaleceu foi urn texto final de Duvivier e que por este 

motivo o escritor nao est:i nos creditos do filme. 

Chanoine Joseph Reymond, mais do que o roteirista do filme era o responsavel 

pelos dialogos, era o dialoguista, uma figura tfpica dos filmes franceses dos anos trinta onde 

se dava urn valor especial aos di:ilogos advindos de obras adaptadas. Era o come<;o do 

cinema sonora, a fala, sua forma, sua mensagem, afigurava-se intportaute. Eis o 

dialoguista232 em seu papeL Nao e nenhuma surpresa que seja o autor mesmo do livro 

Golgotha quem esteja cuidaudo dos dialogos do filme. No cinema frances a tradi~ao da 

vincul~ao entre literatura e cinema manteve-se estreita durante muito tempo. Ja falamos no 

primeiro capitulo da tese sobre os Filmes de Arte e o papel e de como a firma Pathe tentou 

monopolizar a produ<;ao ja assinando contrato diretamente com os escritores. Essa 

participa<;ao de escritores no cinema era antiga, aqui temos apenas uma continuidade. 

Ainda nao ser:i demasiado lembrar a explfcita vincul~ao de Joseph Reymond com a 

Igreja Cat6lica, ele foi o primeiro presidente do Comite Catholique du Cinematographe 

232 A Enciclopedia Hachete de Cinema, assumida online pelo site Yahoo em sua versao francesa, cta alguns 

detalhes interessantes sobre o realismo no cinema frances e toea na questao dos roteiristas e dialoguistas: 

http:/ffr.encyclopedia. yahoo.com/articles!ma/ma 2863 pO.html#ma 2863.14 
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(CCC), criado ern 1927, por iniciativa da Agao Cat6lica, sua rnissao era: advertir o publico 

dos perigos do cinema, informa-lo sobre os filrnes a serem assistidos aqueles que nao 

deveriarn ser vistos, encorajar a produgao de filmes de qualidade, ajudar os diretores de 

salas de cinema a escolherern bans filmes. Reymond foi urn dos responsaveis pela 

elabora<;ao de uma lista de classificagao de qualidade na qual os diretores franceses 

gostavarn de figurar com classifica<;6es positivas, principalmente depois de 1934 quando a 

CCC tomou-se ainda mais influente ao ser transformada em Centrale Catholique du 

Cinema et de Ia Radio (CCR), que passou a receber o apoio dos cardeais e arcebispos 

franceses. A revista Choisir, criada em 1927 foi substitufda pela Fiches du Cinema e seu 

papel era fazer circular as criticas feitas pela CCR aos filmes e a opiniao oficial Cat6lica 

sobre o que era produzido. 

Nao e estranho entao, encontrar como co-roteirista de Golgotha, e assinando o 

romance original, Joseph Reymond, urn dos lideres cat6licos pela moralizagao do cinema 

frances; e tendo em vista a atitude por vezes ambfgua da Igreja com relagao ao anti

sernitismo, e por vezes francarnente anti-sernita, nao e estranho que este filme passasse 

. '1 " 233 mco ume por essa cnt1ca. 

Nosso proximo item e a imagem, a fotografia extremarnente bern cuidada Duvivier 

citou os seus cameras apenas pelo sobrenome, e importante, para pesquisas futuras que se 

saiba quem realmente eles eram: Jules Kruger, Rene Ribault, Marc Fossard, Robert Juillard. 

Relativamente a musica nenhuma novidade, no quesito montagem, apenas uma, alem de ser 

Marthe Poncin o montador (no caso a montadora, pois se trata de uma mulher), credito 

devidamente dado por Duvivier, vern uma informagao a respeito da bitola do filme, 

95mm
234

• 

233 vide: Marcel Beguin, "Petite histoire de Ia cote morale" in: CinemAction - Revue de cinema et de 
television. Conde-sur-Noireau: Editions Corlet,J996. No. 80 
234 Colin Crisp no artigo 'The Rediscovery of Editing in French Cinema, 1930-1945'. InT. O'Regan & B. 
Shoesmith eds. History on!and/in Film. Perth: History & Film Association of Australia, !987. 57-67, informa 
que no cinema frances foi muito comum a existencia de mulheres no papel de montagem, ou seja, editoras dos 

filmes, o que nao ocorreu de forma semelhante em nenhum outro Iugar, uma vez que, mesmo que o editora (a) 

fosse desde o infcio uma figura mais ou menos invisivel deste processo, na maioria dos casos o mantador era 

urn homem. Colin cita algoma dessas montadoras francesas: Jean Feyte, Rene La Hennaf, I.eonide Azar, 
Henri Rust - there are dozens of women: Marguerite Renoir, Suzanne de Troyes, Louisette Hautecoeur, 

Yvonne Martin, Marthe Poncin, Madeleine Bonin, Marinette Cadix, Mme Huguet, Marguerite Beauge, 
Marthe Gottie, Madeleine Guy, Anne-Marie Cottret, Marity Cleris etc 
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A decorac;;ao ou os cemlrios ficou a cargo de bern mais gente do que mostrado a 

princfpio. Chakatouny alem da maquiagem foi o responsavel pelas maquetes utilizadas. 

Nao consegui descobrir se se trata de Aran ou Acho Chakatouny, este ultimo foi tambem 

ator, mas parece que se tratavam de dois tecnicos de cinema habilitados a participar em 

diversas etapas da produc;;ao, inclusive na direc;;ao. 

Os figurines, tambem nao creditados ficaram a cargo de Jacques-Philippe Heuze. 

Quanta a urn fato de extrema importancia naquele momenta da hist6ria do cinema, o som, 

pude descobrir os names completes dos sonoplastas: Joseph de Bretagne e Marcel 

Courmes. Foi interessante perceber que ambos trabalharam em vanos filmes com Duvivier 

e que tambem trabalharam em quase todas as grandes obras-primas daquele periodo e com 

diretores como Jean Epstein, Jean Renoir e Rene Clair. Eles figuram em quase toda as 

fichas tecnicas desde o fim dos anos vinte ate os anos quarenta. Isto assegura a qualidade 

do trabalho com o som no filme Golgotha, o cuidado que seu diretor teve foi o mesmo que 

teve para outros filmes considerados grandes e importantes como Poi/ de Carate e Pepe le 

Moko. 

A assistencia de direc;;ao tambem nao foi creditada por Duvivier, assistiram-no: 

Robert Vernay, Jean Stelli e Pinoteau. Tambem junto a essa informac;:ao veio a de que se 

tratava de urna produc;;ao da Ichtys Films, sabre a qual nao consegui nenhuma informac;;ao. 

Ate onde pude observar a produc;;ao e de "A D' Aguiar'' como aparece na abertura do filrne, 

foi rodado pela Gray-Film nos esttidios de Billancourt e com locac;;oes externas na Argelia, 

entiio colonia francesa. 

Diferentemente dos creditos de Duvivier no filme, alguns sites trazem os names 

completes dos atores secundanos e o papel que representaram, como podemos ver abaixo: 

Robert Le VIGAN (Jesus), Jean GABIN(Poncio Pilatos), Harry BAUR(Herodes), 

Edwige FEUILLERE(Claudia Procula), Lucas GRIDOUX (Judas), Juliette VERNEUIL 

(Maria), Vana Y AMY(Maria-Madalena), Charles GRANV AL(Caifas), Andre BACQUE 

(Sumo-Sacerdote Anas), Hubert PRELIER(Pedro), Jean FOREST(Joao), Paul 

ASSELIN(Mateus), Philippe HERSENT(Tiago, Maior), Andre LANNES(Tiago, Menor), 

Edmond Van DAELE (Gerson), Marcel CHABRIER(Jose de Arimateia), Marcel 

CARPENTIER(escriba), Elmire VAUTIER (Herodiades), Maurice LAGRENEE (Filipe), 

Robert OZANNE (centuriao), Georges PECLET(legionano), Georges SAILLARD, Victor 
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VINA, Fran~ois VIGUIER, Hugues de BAGRATIDE, Marcel LUPOVICI (sinedristas), 

Teddy MICHAUD(bourreau), Henri VALBEL(bom ladrao), Max MAXUDIAN, Yvonne 

ROZILLE, Robert MOOR, Paul VILLE, Georges PAULIAS, Suzanne REVONNE, 

J.BEAUFORT, Jerome GOUL VEN, Violette JORDENS, Lionel SALEM, Lucien GALAS, 

Henri ETIEV ANT, Berthe JALABERT, Ernest FERNY, Eugene STUBER, Frank 

MAURICE, Roland GILLES. 

A pouca preocup~ao de Duvivier com as personagens secundfu:ias no drama 

justifica-se. No estilo no qual ele fez o filme estas personagens aparecem muito pouco, 

geralmente Ia estiio para ilustrar a cena, nao possuem participa<;:iio ativa no enredo. Nao ha 

nem como, muitas vezes, se saber quem e deterrninada personagem. Para este caso a ficha 

tecnica fomecida pelo diretor e mais importante para saber quem de fato faz a est6ria andar, 

a Unica exce~ao na lista de Duvivier e Maria, a mae de Jesus, que tambem pouco mais faz 

do que aparecet135
• 

Kinnard e Davis tambem inforrnam em seu livro Divine Images que este filme foi 

visto e distribuido nos Estados Unidos, descobri posteriorrnente que ele foi dublado em 

1937 pela companhia George Mcleod Baynes e a sua distribui~ao f'icou por conta da Metro

Goldwyn-Mayer (MGM). La Golgotha ficou conhecido por Ecce Homo e Behold the 

Mann6
• E interessante notar que a distribuic;ao foi feita pela MGM, a mesma que havia 

produzido anos antes o Ben-Hur de Fre Niblo, convem notar que Ferdinand Earle, que fez 

as pinturas e a reconstitui~ao de Jerusalem antiga, para Duvivier, tambem trabalhara para 

Fred Niblon7 naquele filme e naquela mesma produtora. Nao e por acaso que Golgotha 

busca certa grandiosidade, para nao dizer grandiloqiiencia nos cenanos arquitetonicos. Nao 

e apenas resqufcio da monumentalidade hollywoodiana, por sua vez oriunda do cinema 

italiano, e uma tentativa de estabelecer urn pariimetro de monumentalidade com o cinema 

americana. Em Golgotha a arquitetura nao e tao somente apenas mais urn cenano como 

veremos adiante. 

235 Essas inforrnas:Qes podem ser enconttadas em diversos sites, no entanto, atenho-me aos mais conhecidos, 

consagrados aos estudos cinematognificos, como: http://encinemathegue.net/acteurs/H9/F.htm; 

www.unomaha.edu/-www.jrf/index.html; http://www.cinedic.ovh.org/filmo/d/duvivier julien.htm e 
http://us.imdb.com/Name?Duvivier.+Julien. 
236 As infonna~es sabre distribuiyao e dublagem foram encontradas no site 

www.unomaha.edu/-www.jrf/index.html, acessado em 12 dejulho de 2004. 
237 Video conhecido site especializado em filmes mudos: http://www.silentsaregolden.com/reviews.htrnl 
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E, por ultimo, o sistema de som, utilizado por Duvivier e destacado em sua ficha 

tecnica, era o Western-Electric-Wide-Range, urn sistema que diminufa sensivelmente as 

distor~oes sonoras causadas pela deficiencia dos sistemas anteriores. Ele melhorava em 

muito a capacidade de equaliza<;:ao e recep<;:ao sonoras nas salas de cinema e passou, aos 

poucos, a ser utilizado nas salas americanas e pela MGM. Outro sistema semelhante 

utilizado na epoca e que tambem facilitava a irradia<;:ao do som pelas salas de cinema era o 

RCA High Fidelity System. 0 fenomeno do cinema sonorizado nao trouxe somente a 

preocupa<;:ao com o como registrar o som na pelfcula, mas tambem como este som seria 

recebido da melhor forma possfvel pelos espectadores nas salas de cinema ou de teatro238
• 

Resta ainda saber quem produziu o filme. 0 filme come<;:a com as letras "A. 

D' Aguiar presente" e terrnina com o logotipo da empresa "Gray-Film" e ainda, como ja foi 

dito anteriormente, existem aqueles que falam numa "Ichtis Film". 

Iniciemos pela abertura do filme, pelo come<;:o, por A. D' Aguiar. Urn pouco de 

pesquisa revelou que Ayres d' Aguiar era oriundo das llhas A<;:ores, depois de virias 

peripecias ele chegou a Paris em meados nos anos 20, mesmo sem nenhuma experiencia o 

acaso o levou a trabalhar com a montagem de filmes, o relati vo sucesso levou-o a abrir uma 

firma juntamente com sua companheira de trabalho a escritora portuguesa Virginia de 

Castro e Almeida, a A. de Aguiar e Comp., em 1925. Era uma firma bastante ecletica, pois 

negociava com filmes, bacalhau, bananas e tudo mais o que aparecesse. Em 1928 A. 

D"Aguia importa tres filmes da Alemanha, mas nao consegue coloca-lo em nenhuma 

distribuidora, aposta entao na cria<;:ao de uma firma distribuidora, a Gray Films, localizada 

narue D' Aumale, 5. 

Seu primeiro sucesso como distribuidora foi o lan<;:amento de 0 Gordo eo Magro 

na Fran<;:a, ou Laurel e Hardy, mas a Gray Films decola definitivamente quando produz seu 

primeiro filme Le Scandale, realizado pelo conhecido diretor Marcel L'Herbier. Ainda com 

este filme em exibi<;:ao a Gray Films parte para a produ<;:ao de comedias, quando Ayres de 

Aguiar descobriu e lan~ou urn dos maiores comicos franceses: Fernandel. Seu imenso 

238 Vide interessante artigo de John Aldred: "100 Years of Cinema Loudspeakers", no site 

http://www .arnps.net/newsletters!issue2l.htm este autor desenvolve toda a hist6ria dos auto-falantes para 

salas de cinema. 
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sucesso permitiu que a empresa se mantivesse proxima das principais produc;oes ate 1956, 

ano em que A. D' Aguiar a vendee retira-se para a vida privada239
• 

Esclarecido o aspecto da produc;ao do filme, chamou-me muito a aten\'ao o fato de 

vanos dos tecnicos envolvidos na produ\'ao de Golgotha repetirem-se numa lista sem fim 

de produ~;oes francesas importantes ou nao, este aspecto pi\de ser facilmente esclarecido. 0 

filme foi realizado nos esttidios Paris-Studios-Cinema em Billancourt. Este esttidio que 

havia surgido em 1923 como Les Studios de Billancourt fundado por Henri Diamant 

Berger, que chegou a realizar o Napoleon de Abel Gance, em 1927, passou a propriedade 

da sociedade Braunberger-Richebe em 1930. lmediatamente interessados na produ~;ao de 

filmes sonorizados que acabavam de surgir eles investiram no sistema sonoro 6tico Western 

Electric, ap6s alguma produ~;oes de sucesso o esttidio e novamente vendido para Marc 

Lauer e passa a se charnar Paris-Studios-Cinema, em 1933. 

Deste perfodo em diante o esttidio continua sendo o local onde serao realizados 

vanos cl<issicos franceses, como La Grande Illusion de Jean Renoir, em 1937; Hotel de 

Nord de Marcel Carne, em 1938, Remorques de Jean Gremillon, do mesmo ano, e tambem 

o nosso Golgotha de 1935. Contando com mais de duzentos tecnicos trabalhando dia e 

noite o esttidio oferecia espa~;o para a engenhosidade de diretores e produtores, sendo ele 

urn dos responsaveis pela qualidade tecnica da era de ouro do cinema frances. A maior 

parte dos tecnicos envolvidos na produ~;ao de Golgotha estavam vinculados a este esttidio, 

por esta razao seus nomes repetem-se indefinidamente pelos filmes de Duvivier e pelos de 

outros diretores240
• 

Vimos que Julien Duvivier p6de contar com a produ~;ao de A. D' Aguiar que tinha 

desde a sua origem a caracterfstica do ecletismo, o mesmo ecletismo que marcou a carreira 

de Julien Duvivier, que se dedicou aos mais diversos generos de filmes, ao mesmo tempo 

ele tambem possufa, nao s6 a sua capacidade tecnica, inquestionavel, mas tambem urn 

mimero razoavel de recnicos competentes a seu servi~;o nos esttidios Paris-Studios-Cinema. 

E importante tambem nao esquecer que a mesma D' Aguiar tambem detinha parte da 

distribui~;ao dos filmes naquele perfodo. 

239 
Vide http://www.cate.rcts.pt/producao audiovisual/acorianos cultura/acorianos cultura.htm. este site, de 

cultura a'!:Oriana traz ate mesmo parte de uma entrevista com Ayres de Aguiar, o que mais chama aten~ e 
que novamente o filme Golgotha, com certeza produzido pela sua empresa tambem nao foi mencionado. 
240 

Vide site http://www.iesanetwork.corn!cinestudio/historigue!historie Lhtml, nele se encontra urn breve 

panorama hist6rico a respeito destes esu:idios. 
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Entao, filme produzido, rodado e distribufdo ... o que foi visto pela popula.;ao 

francesa? 

Realismo Poetico 

A chegada da fala, o cinema sera marcado por urn retorno ao docurnentario, os 

cineastas se opuserarn a avant-garde formal do come~;o dos anos 20, ilustrada pelos filmes 

dadafstas como Entre'acte, de Rene Clair (1924). Aparecerao os documentarios engajados, 

infiuenciados pelos filmes sovieticos de Dziga Vertov e de Eisenstein: Berlin, symphonie 

d'une grande ville (1927), de Walter Ruttmann; Rien que les heures (1926), Alberto 

Cavalcanti; A propos de Nice (1930), de Jean Vigo. Jean Gremillon realiza neste contexto 

urn longa metragem, no qual atua Charles Dullin, Maldone (1927), ira colocar em cena 

alguns dos grandes filmes realistas dos anos 30: la Petite Lise (1930), l'Etrange Monsieur 

Victor (1938), Remorques (1939-1941). 

A corrente do "realismo poetico" nasce com o cinema sonoro, nela os dialogos 

possuem particular importancia Seu periodo de apogeu cobre os anos 1935-1939. Ele se 

caracteriza por uma certa dose de elementos realistas e documentarios - personagens de 

origem popular; descri~;ao do meio e da agita~;ao social marcada pela crise - e por urn 

lirismo desencantado, sensfvel a aproxima\(ao arnorosa dos protagonistas. Este realismo 

poetico e obra de alguns roteiristas e dialoguistas como Charles Spaak, Jacques Prevert ou 

Henri Jeanson. Ela e ilustrada por uma vintena de filmes, a trilogia de Marcel Carne- Quai 

des brumes (1938), Hotel du Nord (1938) et Le jour se leve (1939) - e a mais 

representativa. 

A obra contemporiinea de Jean Renoir e igualmente marcada por essa corrente 

quando ele colabora com Jacques Prevert em le Crime de M. Lange, de 1935, ou como que 

ele fara com a obra de Zola com la Bete humaine, de 1938. Paradoxalmente e nesse 

momento onde seu engajamento politico e maior (colabora~;ao com o grupo Octobre, 

participa.;ao na La vie est a nous, em1936, pelo Partido Comunista) que seu realismo, com 

Ia Regie du jeu (1939), esta envolto por urn ceticismo humanista. A escola realista francesa 

dos anos 30 teria profunda infiuencia em cineastas europeus como Ingmar Bergman e 

Luchino Visconti. 
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OFilme 

A apresenta,.ao 

Na apresentaqao ha urn apelo para uma voz off, a de urn narrador que fara uma 

introduc;:ao a est6ria do filme241
• Interessa lembrar este fato, pois ainda se man tern em 

Golgotha o habito didatico que surgiu desde os prim6rdios dos filmes de Cristo de se 

contextualizar e dirigir a atenc;:ao dos espectadores para a opiniao de urn analista. Aqui nao 

e o caso de urn analista, mas de urn apresentador. 0 tom que inicia a apresentac;:ao e 

extremamente respeitoso, mantem-se urn fundo negro enquanto se ouve: 

"0 jilme que temos a honra de apresentar, e interpretado pelo sr. Harry Baur, Jean 

Gabin e pekl sra. Edwige Feuillere. Por Charles Granval, Andre Racquet, Lucas Gridoux, 

Hubert Prelier e pew sra. Juliette Vemuil. Sr. Robert Le Vigan materializou a imagem de 

Cristo" 

E importante notar a alterac;:ao que houve em relaqao aos filmes nao sonorizados. A 

apresenta,.ao que era habitual no cinema mudo introduzia primeiramente a irnagem 

fotografica dos atores com seus respectivos nomes. Na abertura de Golgotha ha uma 

proeminencia do som. E a "fala", a voz off que apresenta os atores e seus papeis 

completamente desacompanhada de imagens. 

Essa apresentaqao e seguida por uma curta abertura onde se mantem o desenho de 

uma rocha entalhada, ve-se na primeira seqUencia a continuidade do trabalho de narrac;:ao. 

A primeira irnagem e a de uma moeda em primeirfssirno plano, trata-se da effgie do 

irnperador romano Tiberio. A moeda dissolve para urn mapa do Imperio Romano. 

241 A analise desse filme foi feita a partir de uma c6pia da transmissao do canal a cabo Tele Cine Classic, sob 

liceno;a da Pathe, em julho de 2002, com 93 minutos de dura<;ao e que me foi gentilmente cedida pelo prof. 
Camilo D'Angelo. 
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Fotograma de Abertura 

A dimera ira fazer urn Iento travellling para a direita ate encontrar o mapa da 

Pales tina e depois vai lentamente se aproximando. Enquanto isso o narrador fala: 

"0 ano 786 do Imperio Romano. Sob o reinado do imperador Tiberio, o Imperio 

Romano estendeu-se ate a palestina. A provincia da Galileia e governada pelo tetrarca 

Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, e a provfncia da Judeia pelo Procurador 

Romano Poncio Pilatos. " 

A terceira imagem e constitufda a partir de urn Iongo travelling que vai Ientamente 

caminhando para a direita de uma imagem de urn corte lateral das muralhas de Jerusalem, a 

panorfunica vai mostrando a elaborada maquete da cidade, a qual se sobrep6em algumas 

pessoas filmadas em superposis;ao para dar a impressiio de realidade. No entanto o truque e 

bastante malfeito, as imagens tremem e os figurantes niio sabem muito bern como se portar 

naquelas condis;oes. 0 travellfng ira terminar no patio do Templo de Jerusalem, enquanto o 

narrador busca terminar suas falas: 

"0 povo de Israel niio e mais um povo livre. Mas Jerusalem ainda mantem todo o 

esplendor e a autoridade de capital. A cidade Santa ve chegarem, por ocasiiio da Pascoa, 

centenas de milhares de peregrinos de toda parte." 

Longa pausa. 
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"0 templo, que acaba de ser reconstrufdo, mostra, sob o sol, a imensidao de seus 

dtrios, de seus p6rticos e co lunas, de suas fachadas de mdrmore e seus tetos de ouro. Uma 

de suas dependencias sedia o Sinedrio. 0 Senado da narao judia, onde sao representantes 

as sacerdotes, as intelectuais, au escribas, e as nobres, au prfncipes do povo. Presidido 

pelo sumo sacerdote Caifds, o conselho se reW!e neste 9" dia do mes de Nisan, que as 

seculos chamaram Domingo de Ramos." 

Pode parecer urn pouco enfadonho deter-me num quesito ti'io simples quanto uma 

apresent~ao, no entanto, esta ira nos garantir a existilncia de uma conduta narrativa deste 

diretor. 0 texto que se quer hlst6rico, conta apenas urn tipo de hist6ria, a polftica. A 

primeira irnagem e a de uma moeda, a effgie de Tiberio. Essa moeda por sua vez pode ser 

facilmente relacionada com urn epis6dio que ira acontecer no filme, onde perguntarn a 

Jesus se "e Ucito pagar o tributo devido aRoma?", que e tambem a tinica armadilha que os 

seus adversanos tentam fazer com que ele caia. E significativo que urn dos maiores 

sfmbolos do poder, o dinheiro, e ao mesmo tempo a effgie de urn imperador surjam logo de 

irnediato. 

0 texto que abre o fllme poderia ter vanas vers5es, urn extrato dos primeiros anos 

da vida de Cristo, urn assunto piedoso qualquer, etc, mas, nao, trata-se de hist6ria polftica: 

nomeia o govemante de Roma, situa o Imperio Romano, localiza a Palestina, nomeia seus 

governantes, e "aterrissa" em meio a sala ocupada pelo Sinedrio no Templo, onde ocorre 

urn conselho de "estado". 

Mapa da Palestina 
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Este pequeno trecho de abertura coloca todas as disposic;oes do diretor, trata-se de 

urn filme que ira abordar como o poder politico matou Jesus de Nazare. A Hist6ria e usada 

para coonestar e reafirmar a veracidade daquilo que sera visto. Urn recurso que sempre era 

utilizado pelos Conferencistas viajantes ao explicar as suas viagens e filmes de viagern. 

Utiliza-se ate rnesmo o calendario judaico para aurnentar a irnpressao de realidade, o que 

evidenternente incorre num grande erro, pois ninguern sabe de fato quando essa est6ria 

ocorreu, havendo inclusive aqueles que acham que ela nern ocorreu. A nomeac;ao dos dias 

tern tambern a funl;iio de marcar a passagern do tempo dentro do filrne, que sernpre e 

indicada claramente por escrito. Na apresentac;ao aparece ainda a referencia a "centenas de 

rnilhares de peregrines de toda parte" ja explicitando de anternao o papel de destaque que 

sera dado a participac;ao da mas sa nessa est6ria. 

Como disse anteriormente, na curta apresentac;ao estao os elementos principais do 

filme: politica, dinheiro e as rnassas. 

De irnediato, antes de prosseguir a urna analise sequencia a sequencia, devernos nos 

perguntar, qual seria o texto dos Evangelhos que perrnitiria urna "leitura" mais polftica do 

diretor?! Ou, o diretor deliberadamente fez uso de seus talentos ern favor de urn filme 

direcionado pela politica?! Para tentar cornpreender essa utilizac;ao verifiquernos qual texto 

evangelico prevaleceu na narrativa, ou seja, o texto de base. 

0 Texto de Base 

A busca do texto de Base do filrne desta vez se nao foi totalmente infrutffera ao 

menos apontou alguns caminhos. As cenas pertencentes aos evangelhos foram verificadas 

uma a urna e aparecem abaixo na rnesrna sequencia em que surgern no filrne: 

Me 11:8-ll; 11:12-18; 12:13-17 (nao Joao); 14:1-2 e 10-11; 14:10-11; 14-17-31; 

14-32-42; 14:43-52 (ou Mt 26:47-56). 

Julgamento: 

Jo 18:12-27; Lc 22:54-65; Lc 22:63-65 (nao Joao) ern Me o julgamento nao tern 

Herodes; Mt 27:19 (Claudia s6 ern Mt); Lc:8-12 (Herodes s6 ern Lc); Lc 23:13-25; Mt 

27:3-10 (s6 ern Mt Judas suicida-se); J6 19: 1-22; Mt 27-25 (q. seu sangue caia sobre n6s" 

s6 em Mt); Mt 27:62-66 (s6 emMt) Mt 28:11-15 (s6 ern Mt); J6 ao final. 

De irnediato me causou grande estranheza a pouqufssirna utilizac;ao de Joao que e 

tido comurnente como o rnais anti-judeu de todos os textos dos evange!hos. 0 fato do texto 
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de Marcos ter sido utilizado em boa parte do filme ajudou tambem a ditar uma certa 

personalidade a Jesus Cristo, pois o evangelho de Marcos como ja foi dito anteriormente e 

aquele que parece trazer a pergunta: "Quem e este homem ?" A resposta ja esta embutida na 

pergunta, nao resta duvidas de que se trata de urn homem, urn homem em especial. 0 texto 

de Marcos tambem influencia o filme naquilo que ele tern de tendencioso, e o texto de 

Marcos que da uma visao bastante atenuada do papel dos Romanos na hist6ria (Pilatos) 

pois afinal, dizem que Marcos escreveu este evangelho em Roma para os romanos, sob o 

ditado de Pedro, o ap6stolo. 

Em Marcos os judeus sao culpados pela morte de Jesus Cristo, no entanto, nao e urn 

texto de anti-semitismo visceral, como o e o de Joao. Em Joao os Escribas, os Fariseus, os 

Saduceus, os Sacerdotes, todos personagens do "poder" que representavam o povo israelita 

e suas tradic;:6es, todos conspiram o tempo todo para prender e matar Jesus. Por isso, tendo 

em vista o sentido anti-semita do filme estranha muito que nao tenba sido usado Joao com 

mais clareza. 

As citac;:oes de Marcos sao usadas do infcio ao meio do filme, seu texto predomina. 

Deveria ele ser nosso texto de Base, no entanto, nao e. A sua utilizac;:ao empresta uma certa 

uniformidade a imagem de Jesus Cristo, ele e urn homem e acima de tudo urn homem 

bastante calado. Quando se trata da prisao e julgamento de Jesus o texto de Marcos parece 

ja nao ter servido mais aos prop6sitos do filme, pois em Marcos existem vanos epis6dios 

tidos como tradicionais que nao constam do seu texto, essa referencia e entao deixada 

sumariamente de !ado. 

Como podemos ver abaixo, o julgamento assim se compos: 

Jo 18:12-27; Lc 22:54-65; Lc 22:63-65 (nao Joao) em Me o julgamento nao tern 

Herodes; Mt 27:19 (Claudia s6 em Mt); Lc:8-12 (Herodes s6 em Lc); Lc 23:13-25; Mt 

27:3-10 (s6 em Mt Judas suicida-se); Jo 19: 1-22; Mt 27-25 ("q. seu sangue caia sobre n6s" 

s6 em Mt); Mt 27:62-66 (s6 emMt) Mt 28:11-15 (s6 em Mt); Jo ao final. 

Verifiquemos aqui como e uma questao de enfase ou escolha do diretor ou de urn 

outro texto eventualmente utilizado e por n6s desconbecido: 

0 texto de Marcos possui uma "falha" marcante ele nao tern a apresentac;:ao de Jesus 

diante de Herodes e, apesar de ser "pr6-romanos" ele desconhece totalmente "Claudia 

Pr6cla" esposa de Poncio Pilatos, ja Mateus a conhece e inclusive descreve a sua 
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particip~ao ativa no julgamento, tentando salvar Jesus. Entao o "sentido" pr6-romanos 

existe em marcos, no tanto e Mateus ( escrito posteriormente aquele) que escreve em favor 

dos romanos citando o epis6dio do sonho que Chiudia teve. 

Em Mateus tambem esta a frase que - de alguma forma - pode-se dizer que 

inaugura o anti-judaismo religiose ocidental. Quando Poncio Pilatos em meio ao 

julgamento conclui pela inocencia de Jesus e a massa pede a crucificas;ao, Pilatos lava as 

suas maos enquanto os judeus exclamam "Que seu sangue [Jesus] caia sobre nos e sobre 

nossos filbos". Ao falarem essa frase os judeus (em Mateus) nao s6 pediram a conden~ao 

de Jesus, mas aceitaram toda e qualquer consequencia que dai adviria para eles, inclusive o 

anti-semitismo ou a "Vingans;a do Senhor". Podemos concluir que se Marcos domina 

metade do filme e o sentido encontrado nas utiliz~oes de Mateus que predomina e 

direciona o filme, pois em se tratando de urn filme sobre apenas os ultimos dias de vida de 

Jesus, tudo foi voltado para o memento climatico do Julgamento e neste caso o que 

prevalece ali e Mateus. 

0 que nao pode ser esquecido e que ha ainda a utiliz~ao do "repert6rio de 

irnagens" anteriormente citado nos capftulos referentes ao surgirnento do genero, a 

sequencia das cenas e a suas escolbas sao as mesmas utilizadas na Via Crucis, a unica 

diferens;a e que o diretor deve ter optado em ser mais textual, pois, apesar da sequencia da 

Via Crucis ser a mesma nao da para se distinguir - com certeza - se ha a passagem de 

Veronica, a mulber que enxuga a face de Cristo com uma toalha. Neste caso e importante 

relembrar: 

Os 14 quadros representam: I Jesus em agonia no Horto das Oliveiras; 2.Jesus, 

atrai<;:oado por Judas, e preso; 3.Jesus e condenado pelo Sinectrio; 4.Jesus e renegade por 

Pedro; 5.Jesus e julgado por Pilatos; 6.Jesus e flagelado e coroado de espinhos; 7 .Jesus 

recebe a Cruz aos ombros; 8. A Veronica enxuga a face de Cristo; 9.Jesus e ajudado por 

Sirnao de Cirene a levar a Cruz; lO.Jesus encontra as mulberes de Jerusalem; ll.Jesus e 

crucificado; l2.Jesus promete o sen Reino ao born ladrao; 13.Jesus na Cruz, a Mae e o 

Discfpulo; 14.Jesus morre na Cruz. E importante notar que a ordem e a numer~ao 

encontram-se nos pr6prios quadros; 15. Ressurreis;ao de Cristo. 
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0 texto de Joao volta a ser utilizado para as cenas que se seguem a Crucificac;:ao, ai 

apenas Joao e mantido ate a ascensao de Jesus, com a passagem pela confirmac;:ao de Pedro 

como o lfder da Igre ja. 

Os textos ficaram assim proporcionados: 

• 22 passagens evangelicas 

• 8 de Me, no inicio a partir da prisao Me nao e usado. 

• 5 de Jo, apenas duas sao do julgamento 

• 4 de Lc, do julgamento, este e usado em especial com referencia a Herodes, 

exclusiva deste. 

• 5 de Mt. do julgamento, as cenas retiradas do evangelho de Mateus sao de 

preferencia exclusivas deste evangelho. 

Como podemos perceber por essa propo~ao no uso dos textos houve urn certo 

esfon;o de harmonizac;:ao entre todos eles para se estabelecer a est6ria, essa harmonizac;:ao 

de textos e urn fato razoavelmente comum. 0 anti-semitismo percebido ao Iongo dos textos 

e cenas utilizadas no filme pode ser claramente identificado como provindo do Evangelho 

de Mateus, no entanto, o sentido anti-semita do filme, digo sentido por que ele delineia-se 

do infcio ao tim como uma pec;:a de anti-semitismo, nao parece facilmente explicavel pela 

utilizac;:ao e escolhas feitas dos textos. Urn agente extemo a eles, o diretor e ou o roteirista, 

parece ter atuado decisivamente no tom geral predominante. Mas, nao basta dizer que se 

trata de urn filme de sentido anti-semita, e preciso demonstrar e descobrir por qual meio ele 

e mais eficiente. 

0 papel do ficticio 

Ap6s termos verificado o texto de base e estabelecido uma relac;:ao de maior 

profundidade entre o filme e o Evangelho de Mateus, devemos explorar agora o papel do 

"Fictfcio", ou seja, o quanta a ficc;:iio da espac;:o para uma adaptac;:ao ou interpretac;:ao dos 

textos evangelicos e como ela pode seguramente influenciar o seu sentido. 

Em Golgotha o fictfcio tern urn espac;:o bastante marcante, e talvez o seu espac;:o 

maior seja exatamente a trama explicitada ao Iongo do filme, o compl6, a conspirac;:ao para 

matar Jesus. Para verificar como isso se da narrarei abaixo o filme sequencia a sequencia, 

apesar de ser urn metoda urn pouco fastidioso ao final n6s o perceberemos como urn "todo" 
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anti-semita. Em seguida analisarei mais detidamente os seus aspectos mais fortes. Assim, 

nao restariio duvidas, nao e uma cena ou duas, o filme todo tern urn sentido anti-semita e 

isso ficara bastante claro abaixo. 

Golgotha Sinopse 

Golgotha e estruturado em cima dos dias finais da vida de Jesus. Julien Duvivier 

chegou a levantar o nome original do m8s no qual os fatos ocorreram, o rnes de Nisan. As 

seqiiencias da est6ria propriamente dita abrem a partir do anuncio do narrador de que se 

tratava do "nono dia do mes de Nisan, que os seculos consagrariam como o Domingo de 

Ramos". Tendo em vista este cuidado do diretor estruturarei a sinopse abaixo de acordo 

com a temporalidade escolhida no filme. Nessa sinopse, como vai se perceber nao e urn 

simples resumo do filme as vezes interromperei a narrativa para sobressaltar algurn detalhe 

que sera tratado posteriormente. 

9". dia do mes de Nisan 

Urn conselho de sacerdotes encontra-se reunido no Templo (Sinedrio) discutindo a 

respeito de Jesus. Uns sao da opiniiio de que ele e perigoso e que insufla a popul~ao da 

Galileia contra os sacerdotes de Jerusalem, apenas uma voz se Jevanta para dizer que ele 

prega o amor, que e inofensivo. Outro diz que ele esta vindo para Jerusalem, provavelmente 

como prop6sito de proclamar-se Rei ( Messias). A isso o Sumo-Sacerdote Caifas responde: 

"Niio ousard entrar na cidade" 

Jesus vern chegando junto a uma multidao, ele e representado por uma camera 

subjetiva o tempo todo ate adentrar na cidade. 

A chegada de Jesus desperta atens;ao dos soldados romanos que pedem instrus;oes 

para Pilatos, que OS informa que Jesus niio e perigoso e que e uma chance de incomodar OS 

sacerdotes dos quais ele nao gosta. Em sua residencia, Cliiudia Pr6cula, e informada por 

suas servas e arnigas a respeito de Jesus, o Messias prometido, que chegou a cidade. 

Urn "sinedrista" (componente do Sinedrio, 6rgao governativo dos judeus) ve o que 

esta acontecendo e corre para informar o Conselho que estava reunido. 

Jesus e seguido por uma multidiio ate o Templo e todos pensam que ele ira 

proclamar-se o Messias, inclusive Judas, chegando Ia, ap6s subir a escadaria que dava 
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acesso ao Santo do Templo, Jesus olha a multidao e entra, sem dizer nada. A decep<;:iio 

popular e grande. 

0 Segundo Dia 

Jesus ensina no Templo, e visto de Ionge (e utilizada uma grande angular) ele e mais 

uma pessoa em meio a multidao. Mercadores do Templo fazem comentarios maldosos a 

respeito do "Rei". 

0 fato deste ser o segundo dia e sugerido pela fala de urn sacerdote, pois o conselho 

esta reunido, ele diz "ontem ele os decepcionou, hoje estiio ki a ouvi-lo novamente", 

enquanto isso Jesus pregava no patio do Templo. 

Daia Cisar ... 

Enquanto os sacerdotes discutem entre si Jesus expulsa os mercadores do Templo. 

Os mercadores, por sua vez, vern ate ao Conselho reclamar dos seus prejufzos e que seus 

direitos foram desrespeitados. Uma voz off grita "Isso tern que acabar', enquanto a 

imagem central e urn prirneiro plano de Caifas, cuja expressao concorda como que foi dito 

pela voz. 0 sogro de Caifas, Anas, sugere urn plano para desacreditar Jesus ou mandar 

prende-lo: pergunte-lhe "devemos pagar impastos ao imperador?" 
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Jesus, no alto dos degraus do Templo, responde a questao com a conhecida frase 

"Dai a Cesaro que e de Cesare a Deus o que e de Deus" (a camera pega Jesus de baixo 

para cima, como ele est:i no alto, isso ainda valoriza mais a sua autoridade em rel~ao 

aqueles que estao abaixo ). 

Os sinedristas voltam ate o Conselho que fica decepcionado com a falha estrategica. 

Urn deles, que havia visto a decep~ao no rosto de Judas, sugere que se o "contrate" para 

pegar Jesus, pois os sacerdotes temiam que ele usasse os seus "poderes" para se salvar. 

Todos concordam com isso, mas isso ainda nao era o bastante. 

OQnintoDia 

Aqui ha uma elipse temporal, e anunciado na tela: quinta-feira, 13 de Nisan, ou seja, 

ha uma passagem do segundo para 0 quinto dia. Este quinto dia nao e dia, e noite. E durante 

a noite que o "sinedrista" que sugeriu a contratagao de Judas vai procurii-lo. Judas precisa 

ser convencido a trair Jesus. E, ele e "seduzido" pela fala do sinedrista, mas nao aceita de 

imediato e sai da cidade, indo para o Monte das Oliveiras pensar sobre o que fazer. La, 

enquanto medita rememora as palavras de Jesus, que surgem num som off: " Contai o que 

possufs e daf aos pobres. Entiio vinde e me segui. Meu reino niio e deste mundo. Amai os 

vossos inimigos, Jazei bern aos que vos odeiam. Se quereis me seguir tomai a vossa cruz." 

0 som faz uma ligeira pausa para as expressoes confusas de Judas e continua: "Cuspiriio 

em mim, aroitar-me-iio e hiio de matar-me. Quando me tiverem crucificado, tirariio tudo 

de mime vos perseguiriio por minha causa." 

Judas vai procurar o Conselho, decidiu -se pela trai~ao ( o caminho que faz, nas 

trevas e esteticamente parecido com o carninho que o Judas de From the Manger to the 

Cross faz). Judas e recebido, enquanto mantem-se sentado os sacerdotes ficam em pe a sua 

volta, ha urn jogo de angulos de cameras pegando sempre Judas de cima para baixo e os 

sacerdotes de baixo para cima, e nao se trata sempre de camera subjetiva, e proposital. 

Judas pede compensagoes e !he olham torto e entao ele argumenta que perdeu tudo por 

causa de Jesus. Combinam o prego de trinta denanos, o valor de urn escravo. Mas tudo e 

feito, pelo diretor do filme, para ficar certo de que Judas e urn homem fraco que nao 

agiientou a pressao a qual foi submetido. E o poderoso Conselho do Sinedrio, em pe, a sua 

volta, cobrando uma atitude. 
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Contrata9io de Judas 

Ha uma elipse temporal, cortando de Judas para uma cena in6cua, mostrando a 

Virgem Maria e Maria Madalena, sentadas num banco, enquanto empregados se afainam, 

preparando e comentando que a Ceia sera ali, logo, ainda se trata da mesma noite. 

Durante a Ceia, o epis6dio e puramente ilustrativo, Jesus anuncia que sera trafdo e 

manda Judas fazer logo o que tern a fazer. Judas sai, no entanto, mais uma prova da 

"inocencia de Judas", ele fica observando a Ceia do !ado de fora da sala, distante, no fundo 

ele era urn deles, mas foi corrompido242
• 

Ele sai dali caminhando pelas ruas escuras e vai para o Templo onde o Conselho ou 

alguns dos seus representantes estlio reunidos. Enquanto isso, Jesus anuncia a Pedro que ele 

o negara tres vezes antes do galo cantar, e saem para o Monte das Oliveiras. 

No Templo, Judas conta para urn funcionano onde Jesus e seus discfpulos irao 

passar a noite e e discretamente pago. 0 funcionano passa para a sala ao !ado onde o 

242 Essa forma de se colocar Judas, espiando, pode tambem ser percebida como umas maneira de se adaptar a 
imposi¢o da censura britanica que proibia, desde 1913, as representa<;5es visuais de Jesus no cinema Na 

distfulcia ern que Judas encontrava-se nao era possfvel ver claramente o que ocorria; apenas o som das falas 

deixavam claro os conhecidos fatos e falas da Santa Ceia 
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Conselho esta reunido e diz: "Estti feito" (palavra que sempre fecha acordos economicos e 

que sera usada novamente com o mesmo sentido ). 

0 Conselho comeS'a a discutir exatamente o que fazer, temem a reaS'iio do povo, 

principalmente por que h:i urna grande quantidade de peregrinos que vieram de ontros 

lugares para a festividade da Pascoa. Alem disso, consideram que os romanos lhes tiraram o 

direito de decretar a pena de morte. Anas sugere que Caifas procure Pilatos e consiga obter 

dele a promessa de corroborar a sentenS'a que for dada pelo Sinedrio. Nesta sequencia eles 

sempre aparecem muito unidos uns aos outros, sempre em plano de con junto duas, tres ou 

mais pessoas, por plano, rostos e expressoes de pessoas maleficas e ardilosas. 

Caifiis e Aruis - 0 Conselho 

A cena seguinte mostra urn plano geral de Caifas e Pilatos, este esta de costas para a 

cfunera. A conversa inicia-se com Caifas falando-lhe sobre as leis romanas, sobre o exilio, 

sobre a tortura e sobre a crucificaS'ao; a sugestao e de que Pilatos estaria indo contra as lei 

romanas se nao condenasse Jesus. Pilatos perturba-se, volta-se para a cfunera e senta-se 

numa cadeira proxima, Caifas acerca-se dele e continua falando-lhe are que ele promete 

corroborar a sentenS'a do Sinedrio. (aqui tambem ocorre o jogo entre cfunera baixa e alta, 

dando novamente a enfase na opressao do Judeu sobre a outra pessoa). Pilatos e "seduzido" 

da mesma forma como fora Judas, extorquiram dele uma anuencia que ele nao desejava dar. 
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Pilatos e Canas 

Jesus e mostrado orando no Monte das Oliveiras, enquanto seus discfpulos 

displicentemente dormem. Enquanto isso se reunem homens do Templo e soldados 

romanos que seguem em busca de prende-lo. 

Chiudia, mulher de Pilatos, aparece neste instante, intercede por Jesus, fala de seus 

milagres, dos mortos ressuscitados, e chama Pilatos a ordem (mas, de maneira tambem 

sedutora, ela e dura, mas compreensiva) "( ... ) e tu, representante de Cesar Janis o jogo do 

canalha do Sinedrio ... " Ela argumenta que quem tern o poder e Pilatos e que ele niio deve 

temer colocar Caifas em seu devido lugar, o de subaltemo. Pilatos teme uma denuncia ao 

imperador romano. 

Jesus e preso no Monte das Oliveiras. 0 Conselho se reline para julga-lo e Caifas 

comunica para seus pares "Estti feito, Pilatos prometeu !" (novamente a palavra contratual); 

enquanto o conselho se reune Jesus e levado para a casa de Anas. Trata-se mais de uma 

"satisfa.;:ao" pessoal do que urn interrogat6rio de justi.;:a, Anas e representado visualmente 

como uma especie de bruxo malefico. 

Charles Granval como Amis 
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No patio da casa, Pedro, o discfpulo, espera saber o que farao de Jesus, e e 

reconhecido pelos empregados da casa, e faz as conhecidas negru;;6es de conhece-lo. Jesus 

passa por ali, e observa-o do alto de uma escada. (cena tipica de lantema magica). 

Jesus e levado para o julgamento no Sinoorio, liderado por Caifas. Come'<a o desfile 

de varias testemunhas que o acusam, mas sem consistencia. 

Enquanto isso, Pedro caminha em meio a uma "plantru;;ao de cana" desiludido com 

sua propria fraqueza e esc uta o galo cantar em sua mente, num som off. 

Depois que Caifas leva Jesus a confessar-se o Filho de Deus, todos os presentes do 

Conselho pedem a morte dele, e anunciam a presen'<a de Anas, que chega caminhando 

lentamente e confirma de forma tetrica: "a morte". Gritos ecoam ao seu veredicto. E, 

ordena: "Buscai Pi/atos". 

Jesus e escamecido pelos empregados do Templo, que cobrem seu rosto e 

perguntam: "Quem te bateu profeta?" 

OSextoDia 

0 Sexto dia e anunciado por urn plano panorlimico, mostrando a movimentru;;ao da 

manha na prru;;a central de Jerusalem, proxima a Torre Antonia. 

Corta para Poncio Pilatos, que dentro da fortaleza vern se arrumando ainda, 

reclamando do frio e que teria que atender os judeus do !ado de fora. 0 centuriao comenta 

que para os judeus eles, os romanos, sao impuros e que devido a Pascoa nao devem ter 

contato com nada que for estrangeiro. A ideia passada af e bastante clara, os judeus sao 

excludentes, e a razao e religiosa e os romanos sao compreensivos e respeitam a sua 

religiao. 

De rna vontade Pilatos ouve as acusa,.oes que sao feitas contra Jesus, por urn grupo 

que se encontra junto a Caifas. Pilatos ouve as acusru;;6es e faz sinal para Jesus entrar 

seguindo-o para dentro da fortaleza. Urn sinedrista questiona Caifas: "pensei que estava 

tudo certo ?"- "Ntio estou entendendo, ele me prometeu", responde o sumo-sacerdote, com 

uma expressao facial de quem nao iria se conformar com urn provavel fracasso do plano. 
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Do !ado de dentro Pilatos tenta conseguir meios de salvar Jesus interrogando-o de 

maneira arnigavel, mas nao consegue nada dele. Enquanto isso, novo plano comec;;a a ser 

feito quando os judeus constatarn "Pilatos nos enganou, e a sua promessa?". Caifas e Anas 

constatam que logo uma multidiio estaria na prac;;a assistindo ao julgamento, mas a prac;;a 

era pequena, decidiram entao enche-la com funcionanos do templo, que pediriam a morte 

de Jesus. Seus comparsas sao enviados para buscar as pessoas. 

Pilatos traz novamente Jesus a frente da multidiio e faz o possfvel para inocentii-lo, 

mas nao consegue, aproveita que Caifas diz que Jesus e Galileu, e usa este fato para manda

la para Herodes, Tetrarca da Galileia que estava na cidade. Caifas percebe que Pilatos quer 

ganhar tempo, e piie em priitica de vez o plano de pagar as pessoas. As pr6ximas cenas 

seriio de funcionanos que estarao convfdando pessoas e dizendo que serao pagas pelo Sumo 

Sacerdote, cerca de quatro pessoas sao mostradas efetivamente sendo acumpliciadas. As 

falas sao: "0 Swno-Sacerdote pagard" e "Ganharemos dinheiro". 

Como isso tudo ainda nao era garantia suficiente de que conseguissem fazer Pilatos 

condenar Jesus, Aniis, que e a eminencia parda par triis de tudo, aconselha Caifas a 

"ameac;;ar" Pilatos com o irnperador Tiberio. Se Pilatos nao condenasse Jesus, este estaria 

traindo a Cesar, pais Jesus proclamara-se Rei, e isto era crime de lesa-majestade. 

Caillis e Amis 

Claudia, mulher de Pilatos, acorda sobressaltada de urn sonho e decide mandar uma 

mensagem urgente para Pilatos, para que ele nao participe da condenac;;ao de Jesus, pois ela 

"sofreu em sonho", enquanto ela pede uma tabuinha para mandar o recado, a cena e cortada 

para uma mao recoberta de j6ias, e a mao de Herodes. 
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A mao de Herodes 

E significativo o plano de detalhe da mao de Herodes, aneis imensos, com pedras 

preciosas e pulseiras pendendo. Ele e representado como urn tfpico monarca oriental, 

recoberto de j6ias da cabeo;:a aos pes, com uma corte frfvola que o cerca. No entanto, 

Herodes parece ter uma certa dignidade, ele tambem resiste em condenar Jesus, que 

interrogado tambem nada !be diz. Como uma ultima troo;:a Herodes atira-lbe o manto real 

quando ele esta deixando a sala do pahicio. 

Ha urn ligeiro corte da cena para mostrar os discfpulos no Monte das Oliveiras, 

assustados, mas trata-se apenas de uma "mostrao;:ao", nada se tern a dizer sabre isso. 

0 segundo julgamento com Pilatos inicia-se. A pequena prao;:a esta lotada de gente, 

as pessoas dependuram-se pelos balcoes e sacadas a volta do Iugar. A multidao esta 

ensandecida. Pilatos apresenta-se descaroo;:oado, praticamente desesperado com a situao;:ao, 

pois acabara de ouvir de Caifas: "Se ntio condenas a esse ntio es amigo de Cesar." Tenta 

inutilmente salvar Jesus, nisso alguem entrega-lhe a mensagem de Claudia. A tabuinha, 

tfpica de mensagens romanas, e posta em plano de detalhe na tela, para que se possa le-la. 

Pilatos tenta entao uma ultima cartada, oferece a escolba entre Jesus e urn marginal 

chamado Barrabas. A populao;:ao aclama Barrabas. Como ultimo recurso Pilatos ruanda 

ao;:oitar Jesus. 

A ateno;:ao volta-se para a multidao. 0 pr6prio Caifas aparece com urn saco de 

moedas, pagando as pessoas que gritavam em favor da condenao;:ao de Jesus, ele paga varias 

pessoas colocando caprichosamente as moedas em suas maos. Enquanto faz isso, no mesmo 

local, Judas aparece, arrepende-se do que fez e atira o saco de moedas que havia recebido 
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no chilo, e sai dali. A multidao dirige-se para uma janela com uma grade que da vi sao para 

a area de <J90itamento da fortaleza Antonia. 

Do !ado de dentro a camera fixa-se num Iongo plano nas expressoes das pessoas que 

assistiam ao 119oitamento, a cena e dantesca, mulheres e homens tern suas faces retorcidas 

em esgares de loucos alucinados, eles nao estao irritados com Jesus eles estao se deliciando 

com o suplicio, alguns rostos se desmancham em extase, duas mulheres desmaiam, mas e 

de prazer. Ao acabar o suplfcio urn dos 119oitadores caminha ate a grade e faz urn gesto de 

chicotea-la para atirar sobre a tm:ba o sangue de Jesus, a multidao entra em delfrio. Este 

epis6dio e talvez o mais emblerniitico do filme, pois se as pessoas foram contratadas, nada 

as obrigava a "delirar" com o suplfcio. A mensagem e clara, eles sao crueis, vis, siidicos e 

doentes. 

Os soldados romanos coroam Jesus com espinhos e !he dao urn bastao. 

Antes de continuar o julgamento Pilatos aparece conversando com Claudia, que ja 

encontrava-se na Fortaleza, ela cobra a sua promessa de nao condena-lo. Ele se sai com urn 

ardil, dizendo que nao participarii daquilo. 

Jesus e aclamado pelos soldados e pela multidao de maneira a ser ainda mais 

humilhado e e devolvido a Pilatos. Do lado de fora a multidao, como urn tinico corpo, corre 

de volta a pr<J9a. 

Na ultima parte do julgamento, enquanto os judeus pediam a morte, Pilatos 

esbraveja: "inocento-me do sangue deste justo" enquanto lava as maos "E problema 

I" vosso . . 

Pilatos lava as miios 
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A cilmera faz urn primeiro plano de Jesus e vai fazendo urn travelling para o rosto 

( o dire tor reconstitui o Santo Sudano neste momento ), ao fun do uma voz off grita em 

resposta a Pilatos: "Que seu sangue caia sabre n6s e nossos filhos". Ao que a multidao 

responde: "Sim, sim, sim". Nada restando a fazer Pilatos condena-o. 

OSudario 

No interior da Fortaleza, Pilatos, extremamente aborrecido da ordens para que se 

crucifiquem Dimas e mais urn outro ladrao, para fazerem companhia ao Rei dos Judeus. 

fuicia-se a chamada Via Crucis, com intensa participru;ao da multidao. Anas espia 

do alto do pinaculo do Templo, como a eminencia parda de tudo aquilo (a cilmera primeiro 

pega debaixo toda a extensa torre com urn homem minusculo no alto, depois faz urn ppp do 

rosto malevolo de Anas, e faz uma outra cilmera, agora de cima para baixo mostrando a 

multidao seguindo Jesus para o suplfcio. Nao ha uma unica pessoa compungida com a 

condenru;ao, os unicos que aparecem sao doentes desejando serem curados, mas sao de 

alguma forma agressivos. A popula~ao segue cuspindo e rindo, com os mesmos rostos 

alucinados de antes. 

Numa das quedas de Jesus, uma mulher aproxima-se, fica de costas para a cilmera e 

abaixa-se, segue urn primeiro plano de seu rosto cheio de ternura; e tomada novamente de 

costas e se ve a ponta de uma toalha em suas maos, mas em nenhum momento pode-se 

dizer com clareza se este e o epis6dio de Veronica, se for, ela nao exibe a face de Cristo 

fixada na toalha, como era comum nos primeiros filmes. Enquanto isso ate mesmo urn 

grupo de meninos age selvagemente atirando pedras e mais pedras sobre Jesus, ficando 

claro que nem os filhos dos judeus sao inocentes. 
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Jesus cai novamente, agora esmagado pelo peso da cruz, os sinedristas que o 

seguem exigem que se levante e continue a caminhar, esbravejam que ele tern que carregar 

a cruz. os soldados romanos pedem para que urn homem o ajude ( o cireneu ), os sinedristas 

tentam impedi-lo e ficam gritando que e ele que tern que levar a cruz ate o fim. 

Em outro local Judas passa uma corda em torno da cintura e enforca-se dessa forma, 

recordando assim a tradi~ao medieval da sua rnorte. 

Inicia-se no Golgotha a crucifica~ao. 0 sumo sacerdote Caifas esta presente junto a 

urn grupo de sinedristas e vigia para que tudo de certo ate o fim. Depois que a cruz e 

levantada urn dos sinedristas co menta que "s6 lhe restaram um campones e duas mulheres" 

(Maria, Madalena e Joao ), ao olhar Maria, Caifas, arrefece seu 6dio e exclama: "A aventura 

terminou" e faz sinal para que os outros o sigam. 

Os outros discfpulos de Jesus sao mostrados assistindo a tudo do Monte das 

Oliveiras, ou seja, a uma distancia tal que mal eram percebidas as cruzes. 

Iniciam-se os vanos fenomenos pouco antes da morte de Jesus na cruz. 0 restante e 

o esquema tradicional, ele perdoa os inimigos, os romanos dividem as vestes dele entre si, 

ele entrega sua mae aos cuidados de Joao, ocorre o dialogo entre os ladr6es, e enfim Jesus 

morre. 0 ceu estava escuro e uma ventania fortissima abalava a tudo e a todos, as pessoas 

fogem em panico. 0 centuriao romano afirma: "Este homem era o filho de Deus". Enquanto 

isso o veu do Santfssimo do Templo de Jerusalem rasga-se de alto a baixo, os sacerdotes 

assustados exclamam: "Deus abandona nosso Templo !" 

Cairns, vendo tudo o que ocorria conclui: "Aquele que crucificamos era o Messias". 

Pouco depois o corpo de Jesus e tirado da cruz e levado em procissao ate o tdmulo e 

este e fechado por uma pedra. Enquanto isso ocorre urn sinedrista informa Caifas que Jose 

de Arimateia havia dado-lhe sepultura. Caifas conclui que desejariio roubar o corpo para 

simular a ressurrei~ao: "selemos a pedra, pedirei soldados a Pilatos". 

Naquela noite os soldados romanos vigiam o tumulo. 0 milagre da ressurrei~ao nao 

e mostrado. 

Domingo, 16 de Nisan - pularam o sabado. 

Quatro mulheres encontram o sepulcro aberto, uma forte luz saia de Ia de dentro, ao 

entrarem elas sao iluminadas por uma luz que nao e mostrada pela camera, uma voz lhes 

fala que Jesus ressuscitou e que ira em busca dos discipulos mais tarde. 
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A outra cena mostra o Conselho reunido, ele interroga os soldados romanos a 

respeito do que aconteceu. Eles contam os detalhes de tudo. Caifas, no entanto, diz que e 

mentira e que eles devem contar para todo mundo que eles haviam adormecido e que os 

discfpulos vieram e roubaram o corpo. Isso causa profundo mal estar nos soldados, uma vez 

que a pena para a mentira no exercito romano e a morte. Caifas, mesmo apos ter conclufdo 

que Jesus era o Messias continua negando e perseguindo. Desta forma os judeus sao 

mostrados como corruptores e desrespeitadores de sua propria religiao. Eles nao medem 

esfors;os para que seus interesses e somente seus interesses prevales;am. 

As cenas finais possuem pouco atrativo, mas mostram os discfpulos reunidos numa 

sala a portas fechadas, surge urn homem que conta que viu Jesus ressuscitado. Inicia-se urn 

Flash-Back das suas lembrans;as, quando ele e urn companheiro seguiam pelo caminho para 

Emaus, cidade proxima dali. Ao acabar a estoria Jesus materializa-se no recinto, de costas 

para a cfunera e mostra para Tome as chagas em sen pulso. 

Ha uma elipse temporal e vemos Jesus e seus discfpulos sentados num campo a 

beira mar (Mar da Galileia). E a cena da confirmas;ao de Pedro como chefe da igreja 

"Pedro, tu me amas?" Apos a terce ira resposta afirmativa Jesus acrescenta "apascenta as 

minhas ovelhas" Duvivier faz uma fusao com urn rebanho de ovelhas sendo guiado por urn 

pastor. Em seguida Jesus e seus discfpulos ja aparecem num plano geral distante e Jesus 

despede-se deles. Nao h:i ascensao aos ceus visfvel, apenas sugerida, a ultima imagem e 

uma cruz no centro da tela com urn coro de vozes ao fundo. Assim terrnina o filme 

Golgotha. 

Comentarios 

Como ja foi dito antes o papel do "Fictfcio" e muito importante na produs;ao da 

imagem de Jesus no cinema. Tao importante que em alguns momentos verificamos mesmo 

a possibilidade de produs;ao de teologia, como foi o caso de The King of Kings de 1927. 

Infelizmente o roteiro de Golgotha nao tern aquela "qualidade elaborativa" do filme citado, 

mas isso ainda nao tira a importiincia do "fictfcio" em sua trama. Mas, o que e o "Fictfcio", 

ainda mais este que sempre vern entre aspas? Fictfcio, em cinema, tudo e, no en tanto tendo 

em vista urn procedimento metodologico chama de o "fictfcio" aqueles fatos e cenas que 

nao encontram paralelo nos textos evangelicos. No caso nao e uma rel~ao simples, pois se 
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a grosso modo pudermos dizer que no evangelho de Mateus existe uma esposa de Pilatos 

uma Claudia Pr6cula, e que ela "sofreu em sonho" com Jesus e enviou, ao Procurador 

romano, uma plaquinha alertando-o, todo o resto em tomo deste fato e completamente 

fictfcio. 

Apesar deste epis6dio (Claudia) encontrar-se em urn dos textos dos Evangelhos, e 

apenas em urn. Isto e interessante uma vez que, nos filmes verificados e analisados ate 

agora, em nenhum momento ele havia sido utilizado. Ja em filmes posteriores ele raramente 

seria esquecido. Temos, portanto, aqui urn dado novo para os Filmes de Cristo. 

0 que vimos na Sinopse foi que M uma construc;:ao deliberada de duas personagens 

"positivas": Pilatos e Claudia. Chamo de "positivas" porque sao favoraveis a Jesus, mesmo 

nao sendo judeus e nao sabendo exatamente o que se passava, pois eram romanos, tratava

se de uma outra cultura. As cenas das quais eles participam sao urn tanto quanto vazias, eles 

obviamente estao no filme para complementa-lo desequilibrando-o contra os judeus. A 

cria<;:ao destas personagens "positivas" se deu em primeiro Iugar com a escolha dos atores: 

Jean Gabin e Edwige Feuillere. 

Jean Gabin e Edwige Feuillere 

Jean Gabin praticamente dispensa apresenta<;:6es. Numa carreira de 95 filmes 

atraves de seis decadas ele se firmou como urn dos maiores atores de toda a hist6ria da 

Fran<;:a
243

• 

243 
Ele nasceu em Paris, em 17 de maio de 1904, como nome de Jean Alexis Gabin Moncorge. Passou a sua 

inf'ancia na vila de Meriel, em Val d'Oise. Seus pais eram ambos pessoas do entretenimento, viviam fazendo 

perfomances em cafes locais. Najuventude, ja aos 18 anos, iniciado no palco por seus pais, Jean Gabin 
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Durante os anos 30, a popularidade de Gabin cresceu e se estendeu ate ao fim da 

decada, ele havia se tornado o her6i tragico romiintico, o perfeito ator pra os realistas 

poeticos. Ele fez urn Legionfuio (Gueule d'arrwur), urn desertor (Le Quai des Brumes) ou 

urn chefe de gangsters (Pepe le Moko ), Gabin era impecavel, emprestava uma tcigica 

humanidade para cada uma das suas apari<;6es que o publico adorava. 0 otimismo em La 

Belle equipe evoluiu progressivatnente ate o fatalismo de Le Jour se !eve. Gabin era o 

homem que refletia as esperan<;as e medos do seu tempo244
• 

Antes mesmo da filmagem de Golgotha, Gabin ja possufa uma ideia bastante clara 

sobre que tipo de personagem iria compor para viver Poncio Pilatos, numa entrevista a 

revista Paris-Soir, em 6 de outubro de 1934, ele respondeu ao entrevistador que o 

questionava se nao seria audacia demais escolher urn papel tao diferente daqueles que ele ja 

estava acostumado ao que ele respondeu: 

''Por que seria? Diante de tudo, e ainda bern premature falar sobre o roteiro desse fihne, s6 sei que 

Golgotha nao sera uma produ9iio bi!Jlica tal qual aquelas que OS Americanos e OS Alemaes siio habituados a 

fazer. Ela sera de uma concep9iio latina, onde a mfstica religiosa estara face a realidade dos fatos ( ... ) Sera a 

ilustra91io tambem, o mais verfdica possfvel, dos eventos que, M 19 seculos, conduziram a popula~ a exigir e 

a obter a morte de urn homem, com toda a bestialidade, a injusti~a e o horror que comportam este genero de 

manifest~iio. 

0 POncio Pilatos que eu interpretarei tera pouco a ver com 0 grave pro-consul que se ve sabre OS 

quadros no ill ou no IV da via crucis, decidindo a sorte do Cristo por uma negligente indecisao. Eu me 

esfur~ei para mostrar sem duvida como ele foi, na realidade, da forma como os livros que eu tenho lido e 

que pessoas qualificadas com quem eu tenho conversado me permitem imagina-lo. Ele e urn soldado, saido do 
povo, que chegou a urn posto importante grayas a sua coragem, mas que, enquanto funciomlrio - os pro

consoles romanos equivaliam aos nossos prefeitos - mantinha urn pouco de iniciativa Por outre lado ele e 
dominado por sua mulher mais inteligente e mais ambiciosa que ele, a qual, ere no Cristo, devido a urn sonho. 

Eu conh~o o saber e a erudi¢o de Duvivier assim como o talento dos meus colegas. NOO sera sern 

emo<;ao que abordarei Golgotha. De resto, eu farei o meu melhor para fazer admitir ... o inadmissivel. Para 

d. - I . 'nh - ,,245 1zer que ... eu nao avare1 as nu as maos. 

conseguiu urn trabalho no famoso Folies-Bergere. Ele apareceu entao em teatro de revista e operetas, 

cantando e dan9ando, e tomando famosa a sua imit~iio de Maurice Chevalier. Ap6s uma curta passagem pelo 

Mistinguett em 1928, ele foi levado para o Moulin-Rouge. 

Gab in iniciou a sua carreira cinematognifica com uma apari9B.o nao creditada em Ohe! Les Valises 

(1928), urn fihne mudo de sketchs. 0 primeiro grande papel da sua carreira foi em 1930 no fihne Chacun as 
Chance on de ele apareceu com Gaby Gasset, sua primeira esposa, com quem havia se casado em 1927. 

244 Algumas informal'6es sobre Jean Gabin foram retiradas do site 

http://www .frenchfihns.topcities.com/jgabin , acessado em 22 de julho de 2004. 
245 lnforma,Oes retiradas do site http://perso.club-internet.fr/sebmarx/gabin sunlight.html , acessado em 28 de 

julho de 2004. 
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Nao e muito dificil perceber por essa entrevista que Gabin, se ainda nao tinha claro 

como deveria ser a personagem, ao menos tinha uma certeza, o seu Pilatos deveria ser de 

alguma forma marcante. E esse aspecto marcante, que pode ser visto no filme e entrevisto 

em sua fala, e a clara postura de Pilatos a favor de Jesus Cristo. Ou seja, ele nao "lavou as 

suas maos" pura e simplesmente de uma forma displicente, como quem nao se incomoda 

com o assunto, muito pelo contriirio fez todo o possfvel para salva-lo, nao conseguindo ele 

cedeu por instiincias politicas, o apelo ao nome de "Cesar" o obrigou a fazer o necessaria. 

Temos aqui, desde o fnicio, o desejo claro de Gabin em promover uma imagem positiva de 

Poncio Pilatos. 

Nao se pode esquecer tambem a sua preocupa~ao de que este seria urn filme 

diferente dos italianos e dos alemaes que trataram o tema, este seria urn filme mais "Iatino" 

onde a "rnfstica religiosa estaria face a realidade dos fatos", em outro momento ele tambem 

citou Pilatos como sendo uma pessoa sobre quem ele lia nos livros, alem de ter feito 

men~ao a erudi~ao de Duvivier. Em outras palavras, tudo indica ja pelas ideias de pre

produ~ao que se desejava fazer urn filme mais escudado na hist6ria do que qualquer outro 

filme tinha sido ate entao. 

Pilatos deve ter tido menos cenas do que gostaria Jean Gabin, afinal, e 

provavelmente, o mesmo poderia ser dito a respeito de Edwige Feuillere, pois ao se assistir 

Golgotha a 6tima particip~o destes dois grandes atores dilui-se numa absoluta falta de 

enredo, urn enredo que lhes fosse proprio, uma segunda est6ria que tocasse a est6ria de 

Jesus, mas no caso nao, Duvivier resolveu deixar o casal Pilatos e Claudia a reboque de 

Jesus. Quinze anos mais tarde Gabin, em nova eutrevista, desta vez a revista Le Film vecu 

de 9 de mar~o de 1950 retomaria este assunto: 

"( ... ) pouco depois de meu retorno a paris, Duvivier preparava a realizaqao de Golgotha com Robert 
Le Vigan no papel do Cristo. Ele ja havia engajado Harry Banr para personificar o sumo sacerdote 
Caifas, quando ele veio me convidar para fazer P6ncio Pilatos. Eu nao queria aceitar, mas Dudu insistiu de tal 
forma que eu terminei por aceitar. Eu me reuni aos meus outros colegas na Argelia, onde foram filmadas a 

maior parte das cenas de exteriores, e eu retornei a Paris, ao esnidio, com Edwige FeuillCre que tinha o 

papel de-.Seuhora Pilatos! En nlio tinha mais do que algumas cenas nesse filme."
246 

246 Informa~es retiradas do site http://perso.elub-intemet.fr/sebmarx/gabin sunlight.html que por sua vez cita 

arevistaLe Film vecu n°8, 9.{)3-1950. 
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Chama aten<;:iio como a frase e bastante vaga sobre urn fihne que prometia impacto 

antes da sua produ<;:iio, Jean Gabin a termina quase se escusando dizendo: "Eu n{io tinha 

mais do que algumas cenas nesse filme ". Ele ate mesmo titubeia ao se esfor<;:ar para se 

lembrar do papel de Edwige Feuillere. Falha da memoria ou lembranl(a niio muito 

agradavel? Devemos ficar com essa duvida por mais urn tempo. 

Devemos notar tambem a referenda que ele faz ao primeiro papel escolhido para 

Harry Baur: Caifas. Em se tratando de uma falha de memoria de Gabin niio haveria urn 

problema, mas se acaso essa informal(iiO puder ser tida por verdadeira, entiio devemos nos 

perguntar o porque da troca de papeis. Caifas evidentemente possui uma grande 

particip~iio no fihne, tanto Caifas quanto Anas, no entanto, nenhum destes papeis foi 

entregue a Harry Baur, pelo contrlirio este ficou com o papel de Herodes, que chega em 

alguns momentos ser ate mesmo uma figura bonachona e que tern pouco esp~o para o 

talento de Harry Baur, que mesmo assim ainda faz uma 6tima particip~iio. Esta mudan9a 

de papeis e de se estranhar pois Harry Baur havia feito o papel de protagonista em outros 

filmes anteriores de Duvivier. Niio e tiio estranho se, percebendo o papel extremamente 

negativo de Caifas e Anas, Baur se negasse a interpreta-los, ou de outra forma, Duvivier 

desejando poupa-lo o realocasse para urn papel menos perigoso, Baur era judeu. 

Pouqufssimos anos mais tarde ele teve serios problemas com os alemiies na Fran<;:a 

ocupada, onde foi preso por mais de uma vez exatamente sob a acus~iio de ser judeu. 

Ja Edwige Feuillere, nascida Vivette Cunati (em Vesoul em 29 de outubro de 1907), 

era tambem considerada uma grande atriz quando aceitou fazer o papel de Claudia Pr6cula, 

esposa de Pilatos, destacava-se principalmente no teatro na decada de trinta, mas acabou 

sendo ainda mais reconhecida na sua longa carreira como atriz de cinema. 
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Harry Baur como Herodes 

Trabalhou com vanos diretores franceses e ja acumulava quase vinte filmes em sua carreira 

quando atuou em Golgotha, cito os realizados pouco antes do filme em questlio: La Voix 

du Metal, de Youli Marco-Rosa (1933), Ces Messiuers de La Santa, Pierre Co!ombier 

(1933), Les Aventures du Roi Pausole, de Alexis Granowsky (1933), Le Miroir Aux 

Alouettes, de Hans Steinhoff e Roger Lebon (1934), Stradivarius, de Geza Von Bolvary 

(1935), La Route Heureuse, de Georges Lacombe (1935) e Lucrece Borgia, de Abel Gance 

(1935i47
• 

Essa escolha de atores que ja haviarn participado de diversos filmes e que possufarn 

uma imagem "positiva", ou ate mesmo de her6is romanticos, para o publico frances tendia 

a fazer com que houvesse transferencia desta simpatia para as personagens de Pilatos e 

Chiudia. As poucas falas dos dois personagens foi compensada com dois artistas farnosos, 

cuja simples apari<;ao ja demandava certa empatia. 

0 Fictfcio como Condutor da Trama 

Vamos verificar como forarn todas as situa<;oes elaboradas pelo "fictfcio" as 

responsaveis pelo sentido anti-semita percebido no filme. Antes disso nao posso me 

247 
www.ecrannoir.fr/stars/legendes/feuille.htm, 22 de julho de 2004. 
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esquecer de informar que todas as cenas relativas a reuni6es do Sinedrio, ou do conselho, 

sao fictfcias, com exceo;;ao daquela pela qual Jesus passa ap6s a prisao. Toda a ao;;ao de Anas 

e Caifas, excec;;ao feita ao julgamento novamente, e fictfcia. 

Como se p6de perceber pela sinopse a situao;;ao tranqiiila inicial (Sinoorio reunido) e 

rompida pela chegada de Jesus a Jerusalem, momenta no qual o drama comec;;a a se 

desenrolar. 0 primeiro momento dramatico que ira resultar na condenao;;ao de Jesus e a 

expulsao dos mercadores do Templo, que exigem providencias do Sinedrio. As 

providencias siio uma conspirac;;ao para prender e matar Jesus. Os sinedristas vao 

inicialmente tentar fazer com que o proprio Jesus fale algo que o comprometa (epis6dio dos 

impastos), falhando, arrolam Judas no caso e buscam extorquir o apoio de Pilatos. 

0 outro momento dramatico importante e resultado da interferencia de Claudia 

junto a Pilatos, ele volta atras a sua palavra empenhada com os sinedristas. Estes, por sua 

vez, lanc;;am mao do expediente de subornar a massa para conseguirem o que desejam, alem 

de aumentarem a pressao sobre Pilatos ameao;;ando-o com "Cesar". 

Os dois momentos dramaticos mais importantes possuem como conseqiiencia 

respostas dos sinedristas, que se utilizam da "seduc;;ao", do suborno e do poder politico para 

atingirem os seus fins: condenar Jesus. A principal causa dessa condenac;;ao nao e a 

religiosa, e a econ6mica, a segunda causae o aparente desafio de Jesus ao poder constituido 

pelo Sinedrio, desafio este que s6 pode ser percebido pelas falas de seus atores. Aqui 

podemos estabelecer a primeira relao;;ao com a abertura do fihne; a est6ria e vista e tratada 

sob o ponto de vista dos poderes temporais, nao importando se estes estao ou nao no ambito 

da religiao, o vies e econ6mico e politico. 

A primeira reuniao do Sinedrio, presidida por Anas e Caifas, nos da algumas deixas 

do problema por eles discutido. 0 Conselho aparentemente esta dividido em quatro grupos, 

dividirei as falas por ordem de entrada: 

Grupo 1: "Nos o condenamos! Niio e preciso discutir?" 

Grupo 2: "Niio, e daf?" 
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Grupo 1: "Ele niio faz mal. Sua dautrina e de amor." 

Resposta (som off): "Por sua causa a Galileia estci fervendo. Pais digo que e um 
bruxo. Dizem que faz milagres." 

Grupo 3 (fala a Caifas): "Ressuscitau Ldzaro, sabes muito bem." 

Grupo 4: "somas representantes da lei" "Merecemos respeito!" 

Grupo 1: "Todos acreditariio nele, e s6 poderemos esperar." 

Alguem grita para Caifas: "0 povo quer tornci-lo Rei!" 

Grupo 2: "lsso deve acabar!" "A multidiio foi ve-lo! Vem para Jerusalem!" "Eu 
avisei! Niio podemos esperar" - faz-se urn gesto impaciente em dire91io a Caifas: 
"Niio podemos tergiversar!" 

Grupo 3 (Caifas): "Niio ausard entrar na cidade!" 

Grupo 4 (voz in off sobre a imagem de Caifas): "( ele) lgnara a nassa autoridade. E 
o pova estci com ele!" 

A cena seguinte e a chegada de Jesus a Jerusalem. 

Como podemos perceber havia apenas uma voz conciliadora na primeira reuniao, 

uma U.Uica voz e e1a nao vo1tara a ser ouvida ou repetida. A frase final de Caifas, que 

preside o conselho "Ele niio ousarci!" estabelece uma rel~ao de for9as com Jesus, 

prontamente rompida por este. 0 epis6dio seguinte, o da expulsao dos mercadores do 

Templo e ainda mais ilustrativo sobre o jogo de for9as envolvido. Antes de iniciar a 

sequencia na qual os mercadores reclamam para o conselho, os sinedristas ouvem pe1a 

janela os gritos de Jesus: "Esta e uma casa de orar;ao, e a transformastes em cavil de 

ladroes." 
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Charles Granval e Andre Bacque 

Essa fala da inicio a sequencia da re119iio dos sinedristas e a invasiio do conselho 

pelos mercadores. A fala de Jesus, urn sinedrista exclama energicamente para Caifas: "Isto 

e uma provocar;tio!", enquanto o sumo-sacerdote caminha pelo conselho demonstrando 

grande preocup119iio, "Logo ntio mandaremos mais!" fala uma voz em off; urn outro 

comenta: "Com uma ordem ele expulsa os mercadores .... " Nisso os mercadores invadem o 

recinto do Sinedrio e sao contidos pela Guarda do Templo, mas gritam para os sinedristas 

as suas reclam1196es: "Pago meus impastos. 20 centavos por dia e ele me expulsa!" "E a 

multidtio aproveitou para me roubar!" "Exijo justir;a! Prendei este homem!" "Vamos 

atras deles! Estou arruinado!" "Ele nos chamou de serpentes, de vlboras!" "Ele gritava: 

'Malditos sejam, escribas e fariseus!' ". Outras frases eram ditas em meio a uma balbUrdia 

ensurdecedora, enquanto isso a Guarda os ia afastando, a camera faz urn plano de con junto 

de Anas e Caifas que viam tudo aquilo estarrecidos, enquanto ouvia-se uma voz em off: 

"Isto tern que acabar!" Anas e Caifas resolvem entiio atuar. 

Aqui M urn equfvoco ou uma leitura bastante interpretativa dos textos evangelicos. 

Anas era sogro de Caifas, no entanto, o sumo sacerdote daquele ano era Caifas. A 

influencia "malefica" de Anas s6 pode !he ser imputada de forma fictfcia, isto tendo em 

vista a narrativa evangelica, na qual, depois de preso Jesus e levado para a casa de Anas e 

niio para a de Caifas como seria de se esperar. Anas, representado pelo ator Charles 



302 

Granval sera o grande protagonista do filrne, rnesrno que ele seja o vilao. E ele quem 

sugerira todas as providencias na conspirac;:ao contra Jesus. Ele atua como urna "erninencia 

parda", suas caracterfsticas ffsicas o denunciarn como urn velho rnalefico e perigoso. Sua 

primeira decisao contra Jesus e: testern-no. A segunda: o aliciarnento de Judas e arrancar a 

prornessa de Pilatos de condenar Jesus. Posteriormeute, juntarnente corn Caifas e que 

decide que a populac;:ao deve ser subornada. Por firn, quando Jesus inicia a via Crucis e ele 

quem espia do alto do pinaculo do Ternplo o resultado de seus pianos. 

Charles Granval como Amis 

Vernos que se trata, sobretudo, de urna intriga de poder; mas nao urn poder 

qualquer, e o poder institufdo, o do estado judeu. Alern disso, fica bern sugerido no filrne o 

que os judeus sao capazes de fazer para defender seus interesses: seduzir, pressionar e 

corrornper. E, a sua causa nunca e nobre, e pelo dinbeiro que o fazern. Isto tudo fica rnuito 

rnais claro quando nas seqiiencias finais do filrne o proprio Caifas adrnite cochichando para 

urn sinedrista: "Aquele que crucificamos era o Messias ... " 

Ao verificarrnos que irnagern esta sendo passada do judeu neste filrne e interessante 

verificar como o judeu era encarado na propria Frano;:a. 
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A lmagem dos Judeus na Franga. 

Fran-;:ois Fontette, professor da Faculdade de direito de Paris, em seu livro Hist6ria 

do Anti-semitismo248
, e urn dos poucos intelectuais, alem do historiador Marc Ferro, a 

adentrar pelo espinhoso terreno do anti-semitismo frances. Para Fontette h3. duas fontes 

para o anti-judafsmo, ou anti-semitismo, uma de origem religiosa e outra de origem racial. 

Em seu capitulo sobre o anti-semitismo na Fran-;:a ele percebe que ali o que prevaleceu 

durante seculos foi o anti-semitismo religioso, apenas em fins do seculo XlX come-;:ou a 

haver uma guinada para o anti-semitismo racial, tfpico da Alemanha, mesmo da A!emanha 

anterior ao Nazismo. 

Apesar da exclusiio social do judeu ser urn fenomeno urn pouco mais antigo do que 

a questiio religiosa em tomo de Jesus Cristo, para o ocidente foi desta forma que ela 

chegou, como comenta Fontette, no que esta concorde com diversos autores: 

" A Marte de Cristo. Essa e a acusa<;OO essencial dos cristaos contra os judeus. Os textos das 

escrituras sao numerosos; citaremos apenas dois: 'Pilatos procurava liberta-lo ... eles entao vociferaram: 

Morra! Morra!' (J6 19, 12 e 15). 'Eles que mataram Jesus, o Senhor' (Paulo, I Th. 2:15). Essa e a raiz do 
'deicfdio', nol'iio que sera desenvolvida pelos Doutores da Igreja e que formam na idade Media o pano de 
fundo para o anti-semitismo popular. Desde o fun do seculo II, Tertuliano e Origenes considerariio que as 
catastrofes judaicas (tomada do Templo por Tito, esmagarnento da revolta de 135) sao a conseqiiencia e o 
castigo, tanto da crucifica<;ifu quanta da recusa obstinada em reconhecer o Messias.~' 249 

A unica dificuldade nesta rejei~:ao do elemento judeu, culpado de deicidio, e que 

tanto cristiios quantos judeus, na Biblia, sao povos "eleitos" , ou seja escolhidos por Deus 

para serem salvos no fim dos tempos. Deus niio pode enganar-se, logo, aos poucos surge 

uma outra possibilidade de interpreta~:ao da questiio judaica, os judeus seriam considerados 

"irmaos mais velhos dos cristiios". Sempre houve querelas entre uns e outros, no inicio do 

cristianismo os judeus levavam vantagem, posteriormente quando o cristianismo associou

se ao Imperio Romano tomou a dianteira da repressiio, no entanto, o exterminio de qualquer 

uma das partes niio foi admitido. 

Ap6s comentar vanos textos de Paulo que perrnitem a ideia de que o Judeu 

conheceu o Deus unico primeiro e que por isso e o "irmiio mais velho" Fontette 

complementa: 

248 
Fontette, Franl'ois. Hist6ria do Anti-Semitismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989. 

249 Fontette, Hist6ria do Anti-semitismo, p. 28 
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"( ... ) Se os judeus subsistem, s6 devem faze-lo inferiorizados: 'Cairn, esse irmfio mais velho que 

matou o ca9t1la foi marcado com urn sinal, a fim de que nfto fosse morto; tambem assim o povo judeu, a fim 

de que subsista.' Passa-se a necessidade de manter os judeus em condic;ao inferior: 'Povo testemunha e povo 

castigado'; assim, bern mais tarde, Pascal escrever.l: •sendo necessaria a prova de Jesus Cristo, que ele (o 

povo judeu) subsista para prova-lo e que seja miseravel, pais eles 0 crucificaram.' A pregal"!o desse 
desprezo devia conduzir, segundo a fOrmula de J. Isaac, ao sistema de envilecimento.''250 

Acredito que as conseqiiencias dessa persegui~ao no periodo medieval sao, neste 

momento, dispensaveis para esta ana!ise, permito-me passar para o seculo XIX, que mesmo 

assim ja e urn tempo bastante recuado em rela~ao a produ~ao do filme, para mapear, ainda 

baseado em Fontette, as raizes do anti -semitismo cultural e religioso existentes na Fran~a 

do inicio do seculo XX. 

Este autor sublinha urn certo paralelismo, ou ao menos uma analogia entre a 

situ~ao da Franc;a e da Alemanha com rel~ao aos seus judeus. A Fran~a, vencida em 

janeiro de 1871, na Guerra Franco-Prussiana e a Alemanha em 1918, no primeiro conflito 

mundial, estavam ambas animadas por urn certo espirito de revanche. Tratararn, em muitos 

aspectos os judeus como bodes expiat6rios de seus erros politicos e militares. Enquanto na 

Fran~a essa crise com os judeus resultava no Caso Dreyfus, levando a uma especie de alto 

exame da consciencia da n~ao, na Alemanha sabe-se que rumo as coisas tomaram no 

periodo da Segunda Guerra Mundial. Este carater mais atenuado do anti-semitismo frances 

ainda e anti-semitismo. Alguns fatos permitem entender melhor como esse imaginano anti

judeu forrnou-se por la. Num primeiro nivel tem-se o anti-semitismo religioso, ele 

perrnaneceu, a Igreja Cat6lica, representada por alguns de seus setores, o sustentou, em 

outros niveis fatos economicos e militares vao influir decisivamente. 

Atenhamo-nos apenas aos fatos ocorridos entre os anos de 1870 e 1940. Ao final do 

Segundo Imperio os judeus nao passavam de 80 mil na Frano;;a, logo a questao nao era 

numerica. No come~o da III Republica o novo govemo revelou-se anti-clerical e radical, 

desejava-se este governo herdeiro da Revolu~ao Francesa, e, tendo em vista a liberdade que 

gozaram durante a Revoluc;ao nao e de estranhar que os judeus prontamente apoiararn-no. E 

deste periodo o surgimento do chamado Sionismo Internacional, com Gambetta e Cremieux 

(instigador da Alian<;a Israelita Universal, surgida em 1860), nao e de se estranhar que eles 

sejam as principals vitimas de acus~6es naquela epoca, principalmente entre os franceses 

de origem cat6lica que eram favoraveis ao antigo governo monarquico. De acordo com 

25° Fontette, Hist6ria do Anti-semitismo, p. 30 
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Fontette, ao notarem os franceses que a reversiio po!itica niio era possfvel voltaram-se 

instintivamente para o Exercito frances, como o natural guardiiio da patria: "Politicos, 

religiosos, militares, muitos elementos hostis aos judeus ja estiio a postos; se 

acrescentarmos a isso o racismo que se espalha, estamos diante de um conjunto coerente, 

. fu . . ,251 
CUJO ncwnamento resta examznar. 

Provavelmente urn dos marcos deste imaginano e a bancarrota da Uniiio Geral, 

grande banco Cat6lico, em 1882. Fundado quatro anos antes por P. E. Bontoux, esse grande 

fracasso econ6mico, que atingiu tambem a popula<;:iio francesa e usado para acusar grandes 

banqueiros judeus de terem "estrangulado" urn concorrente de peso. Em raziio disso a 

direita e a imprensa Cat6lica come~ararn a manifestar-se de forma contrana e agressiva aos 

judeus, ao mesmo tempo o caso inspirava escritores como Guy de Maupassant, com o livro 

Mont-Oriol, de 1887, e Emile Zola, comL'Argent, de 1891. 

Ja por volta de 1880, anteriormente ao caso citado acima, o jornal dos Jesuftas, 

Civilta Cattolica, pusera-se a atacar os judeus com vio1encia, enquanto na Fran~a o padre 

Chabauty publicava Mm:;ons e Judeus e, em 1882, Os Judeus, nossos senhores. Os 

intelectuais tambem niio demoraram a dar sua contribui~iio ao anti-semitismo, o psic6logo 

Gustave Le Bon escrevia em 1886: "Os judeus niio tiveram nem artes, nem ciencias, nem 

indUstria, nem nada daquilo que constitui um civilizat;iio ... Alias, nenhum povo deixou 

livros com narrat;oes tao obscenas quanta as que a Bfblia tern a cada passo. "252 

Ainda neste final do seculo XIX seriam publicados por Marpon e Flarnmarion dois 

grossos volumes intitulados A Frant;a Judaica, o livro teve !14 edi~oes sucessivas em urn 

ano e foi urn dos best-sellers do fun do seculo. Esses livros sao uma suma do anti

semitismo, e nele ve-se aflorar o racismo pela descri~iio dos caracteres ffsicos do judeu, da 

mesma forma como Drumont o descrevia, com uma fisiognomia barata: 

"Os sinais principais que nos levam a reconhecer o judeu sao pais: esse famoso nariz recurvado, 

olhos que piscam sem parar, dentes acavalados, orelhas salientes, unhas quadradas,em vez de serem 

arredondadas em forma de amendoa, torso excessivamente longo, pe chato, joelhos redondos, tomozelos 

extraordinariamente para fora, mao mole e derretida de hip6crita e traidor. Freqiientemente, tern urn bra90 

mais curta que o outro."253 

251 Fontette, Hist6ria do Anti-Semitismo, p. 74 
252 Fontette, Hist6ria do Anti-Semitismo, p. 75 
253 Citado por Fontette, Hist6ria do Anti-semitismo, p. 75 
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Essa descric;ao era ainda acompanhada de referencias ao anti-semitismo religioso, 

como nessas linhas do fim do segundo volume: "Vejo apenas urna figura, e e a unica que 

desejo mostrar-vos: a figura do Cristo insultado, coberto de opr6brios, dilacerado pelos 

espinhos, crucificado. Nada mudou lui 1.800 anos. E a mesma mentira, o mesmo 6dio, o 

mesmo povo. " 

A deniincia do banco judaico, com uma relativa indulgencia em rela<;ao ao banco 

dos Pereire, mas urn forte ataque contra os famosos banqueiros Rothschild, recupera o anti

semitismo economico, e ate o nome Rothschild (escudo vermelho) vern muito 

oportunamente aliar o judeu e o alemao detestado, e prefigurar o traidor, do qual Dreyfus 

desempenharii. o papel. 

Para Franc;ois Fontette o caso Dreyfus se prefigura da seguinte forma: 

"Efetivamente, o infeliz Alfred Dreyfus aparece como a encarnayao necessaria dessa fun<;ao: 

!) e judeu: 

2) e alsaciano ( conseqtientemente suspeito de germanismo ); 

3) e urn traidor (Judas) possivel e provavel; 

4) e urn traidor necessaria porque e "espiao alemao", introduzido no exercito como o verme no 

fruto."254 

Importava pouco, depois disso, que o capitiio detido e incomunicii.vel em 15 de 

outubro de 1894 fosse ou nao inocente do ato de traic;ao do qual era acusado. Era urn 

culpado nao plausfvel, mas obrigat6rio, e nao e de estranhar que La Libre Parole seja o 

prirneiro jornal a estampar, a I 0 • de novernbro: "Alta trair;iio! Preso o oficial judeu, capitiio 

Dreyfus!". De acordo corn Fontete, a Franc;a quebrava-se em duas correntes diante do caso, 

o que provocou explos6es de 6dio e revolta que possivelrnente nao ocorreriam se Dreyfus 

fosse de algurn outro Iugar do pais e nao da fronteira corn a Alemanha. 

Diante da histeria coletiva que dorninou o caso, Theodor Herzl, correspondente de 

irnprensa que cobria a cerirnonia de degradac;ao do oficial Dreyfus, ficou transtornado e 

chegou a conclusao que se isso ocorria na Fran~:a, pais da Declarac;ao dos Direitos do 

Homem e do Cidadao, e onde havia ocorrido ha rnais de cern anos a emancipac;ao dos 

judeus, era sinal que a assimila<;ao do judeu pela sociedade francesa fora urn fracasso, 

escreveu entao 0 Estado Judaico, que seria a base do sionismo polftico. 

0 anti-semitisrno continuaria ainda vigoroso ate o infcio da Primeira Guerra 

Mundial, tendo epis6dios como o da elei.;:ao de Henri Bergson para a Academia Francesa; o 

254
Idem, p. 76 
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jornal La Libre Parole ja havia entrado em declinio, mas foi prontamente substitufdo pelo 

movimento realista de Maurras, que organizara manifest~oes anti-sernitas esporadicas e a 

sua frente tem um outro jornal, L'Action Franl'aise, que anunciara em fevereiro de 1914, no 

dia seguinte a eleis;ao de Henri Bergson: "Ajudiaria entra para a Academia Francesa." 

Durante a Primeira Guerra Mundial parece ter prevalecido uma certa paz sobre a 

questiio judaica, no entanto, logo depois tudo reiniciou novamente, e desta vez a ''tregua" 

foi rompida pela La Documentation Catholique, que publicava sob o titulo "Os Judeus sao 

os principais promotores do bolchevismo universal", fragmentos do conhecido Protocolos 

dos Stibios de Siao, cuja autenticidade lhe fora garantida ... 
255 

A situas;ao de tensao em certos meios cat6licos iria se agravar depois da Declara\'ao 

de Balfour, de 1917, que proporcionou an projeto sionista a primeira vit6ria intemacional. 

Ora, e o que era o Sionismo Internacional? Nada mais, nada menos do que o desejo dos 

judeus de recriarem para si uma patria territorial, de preferencia na Palestina, mesmo local 

onde ela se localizava na Antigiiidade. A grande questao levantada era: nao podia o 

sionismo resultar num questionamento do estatuto dos lugares santos? Contra eles havia 

tambem uma serie de acontecirnentos polfticos espinhosos, a participas;iio de conhecidos 

judeus no movirnento socialista. 

Ate mesmo Karl Marx era de ascendencia judia, logo, para alguns franceses, desde 

ali estava vinculado o estreito relacionamento entre Bolcheviques e Judeus. Alem disso, os 

judeus haviam participado da Revolus;ao Russa de 1917, das tentativas fracassadas dos 

comunistas da Hungria, com Bela Kun, e na Alemanha de Weimar, com Liebknecht. Isso 

para a opiniao publica era prova o bastante da lig~ao entre comunistas e judeus. Tudo 

tendia para tornar novamente atual a tese do compl6 mundial judaico. Ressurgem com fors;a 

inusitada Os Protocolos, traduzidos em alemao, venderam 120 mil exemplares vendidos em 

urn ano; tiveram uma verdadeira ressurreis;ao e foram abundantemente divulgados, 

traduzidos em frances, ingles, italiano, polones, arabe e japones. As Editions de la Vieille 

255 Sabre os Protocolos, Fontette, esclarece: "0 texto dos Protocolos, encomendado por urn general russo, foi 

talvez fabricado em Paris, no flm do seculo XIX, por urn falsario desconhecido, e atribufdo a urn mfstico 
russo, Serge Nilus, por volta de 1905.lnspirando-se no DiaJogo nos Infernos entre Maquiavel e Montesquieu, 
de Maurice Joly, que era urn panfleto contra o governo de Napoleao III, denunciavam eles uma conspiral'iio 

secreta dos pretensos "Sabios", com o objetivo de estabelecer uma domina¢o judaica mundial. Que se trata 

de uma falsiflca,ao, estti amplamente provado, mas ja antes da guerra, uma investigaqao ordenada pelo 
utinistro Stolypine revelou de tal modo a falsidade que o czar Nicolau IT declarou: "Os Protocolos devem ser 
retirados de circulaqao. Niio se pode defender uma causa pura com metudos sujos." Fontette, op. cit, pp. 77 e 

78. 
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France os publicam em 1920; no ano seguinte a editora Bernard Grasset, com urn prefacio 

de Roger Lambelin, que publica na mesma editora 0 reino de Israel entre os anglo-saxoes 

e, em 1924, 0 imperialisrno de Israez.256 

Chegamos enfrm num momento hist6rico bastante proximo a prodw;:ao do filme 

Golgotha, a partir da quarta decada do seculo, as vanas alterac;5es ocorridas na economia e 

na politica mundiais levarao a urn agravamento da situac;ao dos judeus. Para Fontette a crise 

economica mundial, os escandalos financeiros nos quais estavam judeus envolvidos, como 

Marthe Hanau (1928), Oustric (1930), Stavisky (1933), os sucessos dos fascismos e o 

contagio do racismo explicam em parte a criac;ao e multiplica<;:ao das Iigas, nas quais a 

direita tradicionalista - mas nao toda a direita - professara uma xenofobia ardente e urn 

anti-semitismo virulento. Com as eleic;6es de 1936 e o govemo do Front Popular, atinge-se 

o paroxismo; a celebre interpela<;:ao de Xavier Vallat a 6 de junho de 1936 e conhecida: 

"Sua chegada ao poder, Senhor presidente do Conselho, e incontestavelmente uma data hist6rica. 

Pela primeira vez, este velho pais gale-romano vai ser governado por urn judeu. Ouso dizer em voz alta o que 

o pafs pensa em seu foro fntimo. E preferfvel pOr a frente deste pais urn homem cujas origens pertencem a seu 

solo a confi<i-lo a urn sutil talmudista"
257 

Essa interpela<;:ao e apenas o reflexo do que Lli.ction Franr;:aise, Candide e 

Gringo ire repetem a semana inteira. 0 grito: "Antes Hitler que Blum". Em 1938, diante da 

ameac;a iminente de guerra, sao os judeus e os mac;ons que sao escolhidos como os 

primeiros responsaveis pelo eventual conflito, como mostra a par6dia: 

"Se esses canibais se obstinam 

Em fazer de v6s her6is, 

Nossas primeiras balas 

Serlio para Mandel, Blume Reynaud." 

0 6dio ao judeu toma-se para alguns o pao cotidiano. 

E neste contexto social, politico e econ6mico que surge o filme Golgotha de Julien 

Duvivier, tipico fruto de uma epoca e do imaginano popular frances relativo aos judeus e 

seu papel, quer seja na sociedade quer seja na "hist6rica" condena<;:ao de Jesus Cristo. A 

crise econ6mica pela qual a Franc;a passava, da qual sempre os "banqueiros judeus' eram 

considerados culpados, aliada a crise politica, da qual urn dos "capitaes" era Leon Blun, urn 

256 Vide: Fontette, A Hist6ria do Anti-semitismo, p. 78 
257 ldem, p. 79 
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judeu, formavam o perfeito palco para o nascimento do filme mais anti-semita sobre a vida 

de Cristo. 

Neste contexto sobre o anti-semitismo urn dado de interesse que nao afeta 

propriamente a analise do filme, mas que ajuda novamente a pensar no que acontece na 

Fran~a neste perfodo e o ator escolhido para "materializar" a imagem de Jesus Cristo. 

Robert Le Vigan como Jesus 

Robert Le Vigan apareceu em muitos filmes classicos franceses no final dos anos 30 

e infcio dos anos 40, como Quai des Brumes (1938) e Goupi mains rouges (1943). Quando 

muitos atores e diretores safram da Fran<;a por ocasiao da ocup~ao nazista e do surgimento 

do govemo colaboracionista de Vichy, Vigan ficou, e tinha bons motivos para isso, tomou

se urn militante do fascismo. Em meados dos anos 30 sua carreira era ainda bastante 

indistinta ate que fez sua participa<;ao em Golgotha (1935). Este papel angariou-lhe muitos 

elogios, nao exatamente da crftica especializada, mas o fato e que ele a partir de entiio 

tomou-se popular e passou a ser bastante requisitado pela cinematografia francesa, fazendo 

diversos filmes ate o perfodo da Libera<;ao da Fran<;a, os principais foram: La Ronde du 

brigadier Bellot, (1935), Jerome Perreau heros des barricades (1935), La Bandera, (1935), 

Un de Ia legion (1936), Romarin (1936), Quai des brumes (1938), L'Assassinat du Pere 

Noel, (1941), Goupi mains rouges ,(1943) e Bifur 3 (1945). Ap6s a invasao da Fran<;a pelos 

alemaes, ele se tomou membro do Parti Populiste Franr;ais, urn partido de dire ita pr6-

fascista, e proclamou seu anti-semitismo defendendo total colabora<;:iio com as autoridades 

ale mas. 
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Atraves das ondas da Radio-Paris, fez campanha anti-semita defendendo a soluc<ao 

final adotada pelos alemaes. Sua carreira seria interrompida ap6s a Liber~ao, sen do grande 

amigo do escritor Louis Ferdinand Celine, tambem de tendencias nazi-fascistas, ap6s 

tentativa de fuga para a Alemanba, em con junto com vanos conhecidos colaboracionistas, 

ele foi preso e levado de volta a Paris. La. ele foi sentenciado a revelia. No seu processo, 

em 12 de novembro de 1946, seus ex-colegas Jean-Louis Barrault, Madeleine Reanud eo 

diretor Julien Duvivier, entre outros, deram evidencia para a defesa e tentaram provar que 

Le Vigan era somente uma criatura fraca desencaminhada por Celine. A despeito destes 

apelos por clemencia, Le Vigan foi sentenciado a dez anos de trabalhos forc<ados. Ele 

tambem perdeu seus direitos civis como cidadao frances e todos os seus bens foraru 

confiscados. 

Depois de tres anos num campo de trabalho, ele recebeu liberdade condicional e 

fugiu para a Espanha, depois para a Argentina, onde viveu na miseria ate a morte em 

1972?
58 

0 Papel das Massas no Filme 

Em vanos Fihnes de Cristo anteriores, como o de Alice Guy e o de Luigi Toppi, na 

Itiilia, ja se havia usado urn verdadeiro exercito de figurantes, o mesmo pode ser dito a 

respeito de Ben-Hur de Fred Niblo, e ate mesmo em The King of Kings a figur~ao foi 

bastante importante. No entanto ate aquele momento a massa nao tinha tido urn "papel' 

propriamente dito, ela havia estado sempre no status de figurac<ao. 0 povo podia saudar 

Jesus, pedir para ser curado, gritar no momenta da condenac<ao, seguf-lo pela Via Sacra, 

mas fazia-o apenas como algo ilustrativo daqueles acontecimentos narrados nos 

Evangelhos. Em Golgotha a massa alem destas caracterfsticas tradicionais, pois aparece 

assim nao s6 nos ftlmes religiosos como tambem nos epicos em geral, tern adicionado a ela 

umpapel. 

Como ja foi dito anteriorrnente, no comec<o deste capftulo, a massa ali representada 

e tratada a maneira de urn corpo, urn corpo que recebe estfmulos e que a eles reage. Estes 

258 Alguns dos dados foram retirados do site Imdb, da biografia formulada por Christophe Greseque, vide 
tambem http://us.imdb.com/SearchBios?Christophe+Greseque e www.historia.presse.fr/ na sessiio historia 
Mensuel. 
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estfmulos ora sao dados por Jesus Cristo, ora sao dados pelos sinedristas. A massa, em 

Golgotha, e massa de manobra, manobra polftica, sobretudo. 

Multidiio • Chegada de Jesus 

De imediato, no com~o do filme, a massa recepciona Jesus de forma espl1\ndida. 

Duvivier chega ate mesmo a fazer sua camera passear em meio a ela, individualizando 

algumas pessoas, dando-Jhes algumas falas curtas e informativas sobre o que estava 

acontecendo. Quem e Jesus?! De onde ele vern?! 0 que ele faz?! 0 que veio fazer em 

Jerusalem?! Sao todas perguntas e respostas que estao inicialmente nos labios de pessoas 

perdidas na multidao. Ate mesmo alguns discfpulos de Jesus sao assim individualizados em 

meio a massa, eles sao dela e fazem parte dela. Jesus e representado neste momenta por 

uma camera subjetiva que olha e espia a reas;ao do povo. Isto da uma impressao de 

afastamento, e como se a mensagem fosse a de que ele nao pertencia a massa, apesar de 

estar no meio dela. 

Este afastamento radical, no caso de Jesus apenas pelo olhar, se da de forma 

ostensiva pelos detentores do poder. Os sinedristas estao sempre espiando pela janela do 

Conselho, ou, optam por assistir a tudo de cima, do alto do pinaculo do Templo, nessa 

situas;ao Duvivier explorou magnificamente a cena atraves do recurso da camera alta e 

baixa, fazendo urn nftido divisor de aguas entre a massa e aqueles que govemam. 0 poder 

olhando de cima para baixo e a massa de baixo para cima. As estruturas arquitetonicas 
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pensadas para o cenario funcionarn como uma especie de represa, que contem o corpo 

lfquido da massa que se esparrama ou bate contra as arnuradas conforme os "estfmulos" que 

recebe. 

Sequencia de posicionamento de cameras no pimiculo do Templo 

Ap6s a entrada em Jerusalem, o fato de Jesus nao terse proclarnado Rei, como era o 

desejo das massas, ainda nao faz com que ela, desapontada, o deixe de procurar e seguir. 

Ele, ainda, detem algum poder sabre ela. No entanto essa massa pode ser manipulada, 

"comprada", como vimos anteriormente. Ignoro se Duvivier buscou ler alguma coisa sabre 

psicologia de massas ou se possufa alguma teoria sabre isso, mas, nao ha teoria social que o 

escuse pela forma como retratou a mas sa de judeus. Mesmo se pudermos dizer que a mas sa 

foi comprada pelos sinedristas, este ato de compra-los nao exigia absolutarnente que as 

pessoas ali mostradas fossem sadicas, crueis e insanas. E assim que Duvivier as retrata. 
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Sequencia do A~itamento, OS jndens avidos de sangue 
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Sequencia do A~itamento, o carrasco atira sangue na mnltidiio 

Na sequencia da flagela,.ao a mas sa assiste Jesus ser a'<oitado atraves de uma jane Ia, 

separada da rua por uma grade de ferro. A cada chibatada que se "ouve", pois Jesus e 

a,.oitado em som off, na maior parte do tempo, Duvivier mostra num longufssimo plano os 

olhos esbugalhados de prazer dos judeus. Os rostos contorcem-se diante da camera como se 

fossem comensais de urn banquete sadico e s6rdido. Como a fazer uma compara,.iio entre a 

frase "Que seu sangue caia sabre n6s e nossos filhos", urn dos carrascos que a'<oitava Jesus 

caminha lentamente ate a janela e, numa chibatada, joga resqufcios de sangue sobre os 

espectadores que se deliciam e entram em delfrio. 

Este jogo de crueldade gratuita continua ao Iongo de toda a Via Crucis, como 

comentei anteriormente, incluindo o epis6dio com crian<;;as apedrejando Jesus ferozmente. 

0 valor que essa popula'<a tern para duvivier e bastante relevante, uma vez que a safda de 

Jerusalem, numa extensa panoriimica, ele mostra apenas o povo enlouquecido seguindo 

Jesus que mal pode ser vislumbrado. 
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Via Crucis 

A massa em Duvivier surge assim, lembrando urn pouco o papel que a mesma 

massa teria na politica da epoca, ela pode ser manipulada, ela pode ser atendida em suas 

necessidades e tudo isso pode se voltar em favor do Estado,seja ele judeu, alemlio, ou 

frances. Novamente, o judeu, na politica aparece como urn manipulador de massas. De 

forma bastante nitida o que se percebe em Duvivier e que a Massa reage, mas e cega, ela 

depende dos estimulos adequados para reagir. 

Assim, se encerra aqui os tres aspectos colocados por Duvivier, no inicio do filme 

na voz do narrador, ele contou a est6ria de Jesus a partir de tres aspectos: politica, 

economia e sociedade; e como nlio poderia deixar de ser, os tres estlio extremamente 

imbricados e unidos para a consum~lio final do fato narrado. E, no entanto, o carater 

politico que prevalece no filme o tempo todo, e e o Estado Judeu e seus govemantes que 

estlio sendo representados e mostrados como sendo abjetos. Esbarramos, assim, numa 

sitn~o, bastante analoga, vi vida pela Fran<;:a, na propria Paris, as grandes manifesta<;:oes 

populares que desestabilizaram os govemos anteriores ao de Leon Blun, judeu que chega ao 

poder, como vimos, em 1936. 
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A Recepfiio do Fllme 

Mas, pensando dessa forma tambem deverfamos nos perguntar, qual pode ter sido a 

influilncia de Golgotha sobre o povo francils? Essa pergunta e extremamente diffcil de ser 

respondida, prefuo lidar com dados pr6ximos a resposta. Provavelmente a influilncia pode 

ter sido grande, haja vista a popularidade do cinema, sen publico, e o diretor e atores 

envolvidos na produ~o. Segundo dados do historiador Rene Remond, na cole~ao Histoire 

de France -Notre siecle de 1918 a 1991, podemos situar essa produ~ao em meio ao 

fenomeno de populariza~ao do entretenimento na Franc;a. 0 surgimento do cinema 

"falante" levou a uma explosao no cinema francils, cujo melhor resultado durante a decada 

de trinta foi o realismo poetico, este mesmo realismo que era dirigido a massa e as suas 

necessidades e desejos cotidianos: 

"A passagem ao 'falante" e realizada rapidamente, reticencias e pesares de toda sorte foram 
ultrapassados em menos de urn dec&lio: 'lncontestavelmente, o filme falante existe', constata Le Figaro em 

outubro de 1928; no mesmo ano a primeira sala equipada e aberta, tres anos mais tarde urn quarto de todas as 
salas fez a mesma coisa. o que e massivamente ratificado nos anos seguintes, pois que em 1939 todo o 
conjunto das salas sao 'falantes'. Esta passagem ao 'falante' e acompanbada de urn salto quantitativo: 158 
longa-metragens sao produzidos na Franya em 1933, e 171 em 1937. No ano seguinte, mais de 4000 salas 
entre 4.151 e 4.754 segundo as fontes - acolheram 250 milhoes de espectadores. 0 cinema e 
incontestavelmente o primeiro entre os divertimentos: em paris por exemplo, ele recolhe em 1939 72% das 
receitas dos espetaculos, contra 31% em 1925. 

0 enraizamento do cinema nas praticas culturais frances as, a esta data, e inegavel."259 

Estes dados permitem apenas ter uma ideia muito timida a respeito da recepc;ao. 0 

que sabemos, eo que e muito instrutivo a respeito e que o conhecido crftico e te6rico Andre 

Bazin, cita no artigo Cinema e Teologia que a preferencia por temas populares e religiosos 

predominaria por muito tempo e que as crianc;as ainda assistiriam a Golgotha200 
de Julien 

Duvivier, ou ao Quo Vadis" e que a diferen~a seria que talvez, no futuro, eles fossem em 3-

D ou em cores, ele permanceria como urn classico popular. Essa afmnac;ao de Bazin 

permite que possamos pensar num dado importante, o da permanilncia Nao importando 

tanto a reac;ao da crftica especializada francesa, como veremos posteriormente, Golgotha 

permaneceu na Franc;a. Bazin escreve sobre isso na decada de 50 e ainda previl que o filme 

continuara sendo visto. Se foi "extremamente" influente e diffcil dizer, mas pode ser dito de 

que ele permanece e permaneceu como urn dado cultural dos franceses. 

259 Rene Remond, Histoire de France- Notre Siecle, voL 6, p.257. 
260 Andre Bazin, Cinema and Theology: The Case of Heaven Over the Marshes, retirado do site Journal of 
Religion & Film. http://www.jrf.com, 27 de julho de 2004. 
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A rece~ao do filrne pelos criticos261 da epoca, e rnesrno alguns poucos posteriores 

que o cornentaram rapidamente, foi bern diferente. Golgotha foi rejeitado de forma 

praticamente unanime, para eles o filrne de Duvivier era vazio, nao tinha nada a dizer sobre 

Jesus Cristo, a sua representru;ao era tradicional, Le Vigan nao era urn ator convincente, 

ninguern conseguiria ver nele o ponto de encontro entre o divino e o humano, e Gabin 

estava praticamente cornice no papel de Pilatos. Na estreia do filme a revista Candide e 

lapidar: "Este e o tipo de filme pelo qual se lamenta a invenr;iio do cinema falado ... Na 

ausencia de raziio interior imperiosa, de ordem mfstica ou de ordem artfstica, parece que o 

senhor Duvivier nao obedeceu mais do que seus motivos comerciais". 

Outro critico, Henri Jeanson, ironiza em Le Canard Enchaine: "Quanta a Gabin, em 

Golgotha, este niio e mais que o ar de baixa ... porem, da cortina. Longe dali, ele lava suas 

maos." Para nao dizer que as criticas eram somente negativas a revista Cinemonde elogiou: 

"Abordar o mais perigoso assunto do mundo e fazer urn magnifico filme onde cada imagem 

incita o entusiasmo ou a admirar;iio, nao e por si uma aposta? Duvivier tenta e consegue ". 

Sao pouco nurnerosos os criticos que apreciaram o filme, malgrado a intensa 

campanha publicitaria feita em sen favor. Sobre isso e interessante ver a opiniao de urn 

espectador do filme, que escreveu para a revista Pour vous: 

"0 barulho, ainda o barulho, sempre o barulho! Ao longo do filme, ele e algumas vezes 
realmente excessivo ultrapassado por seus cinzas, este tumulto, este burburinho de toda uma 
multidiio gesticulante, delirante. Me parece que Duvivier poderia nos deixar compreender esta 
exalta(iio de todo um povo sem nos sobrecarregar, durante quase uma hora e meia, por estes 
clarno res imensos nos impedindo inclusive de saber quais eram os prop6sitos de Caifds e do sumo 
sacerdote ... ( ... )" 

Essa critica feita pelo espectador vern de encontro a questao da aplicru;ao das novas 

tecnologias do cinema, principalmente neste filme que foi elogiado por isso. A busca de 

Duvivier por fazer uma explora~ao profunda e adequada da tecnologia do som, termina 

estarrecendo o espectador que nao imaginava que pudesse ouvir tanto ruido nurn filme de 

261 A recep£1io do filme s6 poderia ser analisada oom mais cuidado podendo-se verificar os jomais e revistas 

da Cpoca, como isso nao foi possivel, pude encontrar parte destes comentarios no conhecido site frances Bifi, 

especializado em cinema. Todos os comentarios abaixo atC o de Robert Le Vigan foram de Ia retirados e 

traduzidos, para verificar outros comentarios vide: http://www.bifi.fr/docs/duvivier/, 27 de julho de 2004. 
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Cristo, e que este burburinho constante da multidao que ali est\ presente pudesse ser tao 

perturbador. Alem dis so, faz referencia ao "cinza", ou seja o "noir" constante, as trevas de 

onde eu disse anteriormente brotavam as personagens. 

Os crfticos de epoca posterior nao seriam menos acidos em suas falas sobre 

Golgotha, Jean Mitry em sua Historie du Cinema, considera, quanto a espiritualidade, que 

o filme possui "o misticisrrw laico de um professor primdrio. [II] destila um profunda tedio 

malgrado o humor involuntdrio de Jean Gabin em P6ncio Pilatos ( ... ). Robert Le Vigan 

que sobe o calvaria num intermindvel travelling tornado do monte das oliveiras encampa 

um Cristo admissfvel se se reportar a Zenda tanto quanta ds escrituras. Em todo caso, ele 

porta melhor a cruz do que atua." 

Para Henri Agel, Golgotha se liga a "uma veia de confusa religiosidade" de 

Duvivier, que reenvia ada 'trilogia crista' inacabada do cineasta ... Portanto, Agel considera 

que ela e movida por uma "aberrafiio espiritual cuja responsabilidade inicial parece 

renunciar a fe de Renan e a tradiciio da iconografia Sulpiciana." Para ele a atu~o de Le 

Vigan foi inte!ectualmente grosseira e pouco refinada 

Anos mais tarde Le Vigan tambem falaria sobre o filme: 

"'Golgotha, ateu? Esta e a impressao que alguem pode ter ... mas o verdadeiro motivo nao foi esse 

absolutamente e sim confissional! Duvivier era urn perfeito artesao- frio, meticuloso- urn chefe de empresa, 
urn grande diretor. Ele nao tinha a alma que o filme exigia, o assunto sobretudo! Durante a filmagem, eu bern 

que tentei ensaiar dissuadi-lo da conven<;iio dita de Saint-Sulpice ... de o decidir a apresentar urn outro Jesus, 
contr.irio aquela imagem e nao passivo! ... revolucionfui.o, hirsute, extcitico, principalmente no deserto, nos 

"quarenta dias de jejum severo" ... consciente, sacrificado, ... Sabio, iluminado junto aos simples; ofertando a 

sua a!egria a caridade toda espiritual ... combatendo portanto todos os privilegios sobretudo o maior, o sempre 

invejoso o dominio judeu! ... " 

Como se pode perceber estes crfticos cafram num equfvoco no qual estive bern 

proximo de cair, e!es criticaram Golgotha como sendo urn filme "sabre os ultimos dias da 

vida de Cristo", no entanto, o assunto deste filme e a conspira~ao que levou Jesus Cristo a 

morte, e seus protagonistas sao Anas e Caifas, Pilatos e Claudia sao seus interlocutores e 

Jesus tern urn papel praticamente secundario na est6ria, haja vista que nao fala e pouco 

atua, ele e simplesmente a vftima. 
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Conclusiio 

Este Cristo que nao fala, logo, nao tern mensagem, nao faz milagres, pois no filme 

nao ha urn linico milagre, com excec;:ao do da Ressurreic;:ao, e bern digno do comentario de 

que Duvivier tern nele posta a sua fe em Renan, no entanto, dele tambem nao era digno 

uma vez que o assunto nao era Jesus. Em Golgotha Jesus e urn homem, nada hii ali de 

sobrenatural, nem de milagroso, o pouco de misticismo existente e exfgno. No entanto, 

enquanto uma elaborada pec;:a anti-semita, Golgotha beira a genialidade. Por falta de 

recursos, talvez intelectuais e religiosos, Duvivier modificou, sem o notar, o enunciado 

teol6gico "Jesus o Cordeiro de Deus" - que ate aqui era a imagem que prevalecia no 

cinema - que se sacrificou para tirar os pecados do mundo, para simplesmente "Jesus a 

Vftima" do povo judeu. E interessante que Jesus no filme male revoluciom\rio, nao parece 

santo, nao faz milagres e nem o ouvimos pregar, e muito menos realmente "falar"; do inicio 

ao fun ele e persegnido e morto. Por is so s6 M uma imagem possivel para este Cristo que e 

a de vftima. 

Resta lembrar que a elaborac;:ao desta imagem deveu-se muito mais ao fato de 

Duvivier estar preocupado em filmar o "compl6 judaico" do que em mostrar Jesus como 

seu protagonista, esse desvio de conduta leva-o a produzir essa imagem estranha, que choca 

seus contemporaneos e que nao entendern o porque de tao pouco. Este pouco e chamado de 

devedor do estilo "Saint-Sulpice" que, vimos, dominou a produc;:ao francesa da Pathe ate a 

decada de vinte. No entanto, o fato de Duvivier ter evitado deliberadamente de explorar a 

imagem de Cristo nao faz com que ele tenha feito ou estabelecido alguma relac;:ao com 

aquele antigo estilo, pois naquele Cristo era "mostrado" e neste ele e de alguma forma 

obscurecido, para nao se dizer mesmo escondido. 
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Cap. 6- 0 Cristo Oficial- The living Christ e Os Misterios 
do Rosario, os anos 50. 

Ao chamar este capitulo de 0 Cristo Oficial nao pretendo fazer nenhuma afrrmac;:ao 

no sentido de que a Igreja Cat6lica tenha tido anteriormente a decada de setenta1 uma 

imagem on urn filme de Cristo, que passasse a ideia de que esta fosse a mais digna e 

adequada. 0 Cristo Oficial serve para designar a analise de duas produc;:oes te!evisivas 

feitas durante a decada de 50, uma foi a serie americana The Living Christ, tambem 

encontrada no Brasil sob o titulo 0 Cristo Vivo, feita sob os auspfcios da Igreja Episcopal 

Americana e a outra Os 15 Misterios do Rosario, uma produc;:ao hispano-americana, de 

1958, cat6lica. Pode parecer estranho que eu abandone os filmes feitos para o cinema e 

entre sem mais aviso em duas series televisivas, no entanto, elas sao fundamentais para se 

entender as produc;:oes posteriores nos Estados Unidos. 

Ambas as series foram produzidas por religiosos que tinham atras de si institui-;:oes 

e comunidades cat6licas e protestantes envolvidas na prodw;;ao. Por que religiosos fariam 

filmes sobre a vida de Cristo? A resposta e bastante simples: evangelizar ou catequizar. 

Alem disso, na decada de 50 as recomenday6es do Vaticano, que ocorriam desde a decada 

de 20, para que os padres e leigos cat6licos se envolvessem nos meios de comunicac;:ao e os 

tornassem mais "saudaveis" e uteis a causa crista, surtiram efeito de forma mais visfvel. 

Durante as quatro primeiras decadas do seculo XX os vanos grupos cat6licos e protestantes 

lutaram pela moralizayao dos meios de comunicac;:ao, notadamente o Cinema, entiio 

surgiram grupos como a Legiao da Decencia e a Liga das Senhoras Cat6licas, CUJO 

principal papel era vigiar o conteUdo etico e moral das prodw;:oes rnidiaticas em geral. 

A Igreja sempre influenciou fortemente seus representantes para a utiliza.;:ao de 

imagens em suas prega~;oes, igrejas, publicay6es, artes, etc. Logo ao surgir o cinema, a 

primeira produc;:ao sobre a vida de Cristo seria uma pequena Pe<;:a da Paixii.o, ja citada 

anterionnente, a Paixiio de Lear, feita na Fran<;;a em 1896, sua financiadora era a famosa 

li vraria cat6lica La Bonne Presse, e o "roteirista" - nome urn pouco impr6prio para aquela 

epoca- o frei Basile. Esse incentivo nominal para que se produzisse e se evangelizasse por 

1 
A grande exce<;ao ao comportamento discreto da lgreja Cat6lica foi o filme Jesus of Nazareth, de Franco 

Zefirel!i, francamente apoiado pelo Papa Paulo Vl. 
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todos os meios, notadamente os novos meios, existia desde o seculo XIX, com a utiliZ<l\;ao 

bastante freqliente de slides para Lanterna Magica. Grandes series de slides foram 

produzidas, inclusive pela citada La Bonne Presse, as imagens podiam ser contadas as 

centenas em cada serie de vidas de santos e vidas de Jesus. 

Nas primeiras duas decadas do seculo XX, com o surgimento dos grupos de 

vigililncia moral, os cineastas comec;;aram a buscar formal ou informalmente apoio de 

"acessores" que pudessem ajudar a colocar seus filmes dentro dos padroes mais aceitaveis, 

pois temiam, nao a Igreja ou grupos protestantes, mas a sua influencia sobre o publico que 

poderia comparecer em numero menor a uma produc;;ao "nao recomendada". Assim foi que 

Cecil B. DeMille, ate onde se sabe, iniciou a tradic;;ao de contratar consultores religiosos 

quando realizou o filme The King of Kings, de 1927, cujo titulo pode, sem receio, ser 

associado a reafirmac;;ao da "realeza de Cristo" realizada pela Encfclica Quas Primas 

publicada em 11 de dezembro de 1925, pelo Papa Pio Xl 

Essa associac;;ao saudavel entre cineastas e representantes da igreja pooe tambem ser 

observada em Golgotha, de Julien Duvivier, de 1935, como auxllio de Joseph Reymond, 

que nos anos quarenta tornaria-se presidente da Associll\;aO Cat6lica na Franc;a. Na decada 

de 50, ap6s a Segunda Guerra Mundial, o radio ja havia sido aproveitado como importante 

instrumento de divulgac;;ao da doutrina cat6lica, com pec;;as radiof6nicas e programas 

apresentados por religiosos, eles prepararam-se en tao para atingir o novo meio: a televisao. 

A televisao surgiu como urn vefculo privilegiado para a realizac;ao de filmes de 

Cristo. Dois sao os motivos que levam a essa predile.;:ao: a palavra e o tempo. 0 meio 

televisivo rapidamente encontrou a sua linguagem, que e distinta dado cinema e que apesar 

do seu parentesco - a imagem - vincula-se mais aos autigos programas de radio do que 

propriarnente ao cinema. Em televisao sempre se da preferencia ao dialogo, que pode ser 

muitfssimo mais Iongo do que no cinema, ha uma preeminencia do primeiro plano nas 

imagens, e, principalmente, a questao do tempo. As pessoas nao precisam sair de suas casas 

para verem urn flime, en tao ele pode ser dividido em partes, pode ser seqiienciado, pode ser 

muito mais Iongo do que o tempo de urn film e. 0 seriado que ja existia no cinema ao Iongo 

da decada de 20 encontrou na Te!evisao urn excelente veiculo. Nao tenho notfcias de vidas 

de Jesus seriadas no cinema, apenas na televisao e que elas parecem ter surgido. 
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A serie televisiva trazia muito mais possibilidades para a adapta<;:ao dos textos 

evangelicos, uma vez que as escolhas de textos, fatos ou situa<;:6es da vida de Jesus, 

prega~;6es e dialogos evangelicos poderiam ser inclufdos com maior facilidade e 

oportunidade, para tanto bastava adaptar os contextos dos diversos capftulos. A duvida 

sobre qual Evangelho utilizar, desaparece quase totalmente, pois h:i chance de se utilizar 

todos de uma s6 vez, fazendo a conflagras:ao e a harmoniza<;:ao entre as diversas partes. Ate 

mesmo a tradi<;:ao cat6lica pode ser arrolada, sem problemas, no discurso das imagens. 

Estamos falando de urn novo meio, que, se permitiu naquele momento menores vantagens 

esteticas, permitiu urn ganho muito maior de inforrna<;6es que pudessem ser transrnitidas e 

serem paulatinamente absorvidas pelos espectadores no aconchego de seu Jar. Isto e 

extremamente importante, pois assuntos que antes nao eram explorados no cinema, agora 

poderiam se-lo e ganhar urn status de relevancia que antes nao possufam de todo. 

Urn exemplo claro disso e Joao Batista. Anteriorrnente a essa epoca ele surgia 

apenas como "a voz que clama do deserto", era mostrado batizando Jesus, e, mui 

raramente, mostravam-no perdendo a cabe<;a ap6s a "Danr;a de Saloml'. Em The Living 

Christ, p. ex., Joao Batista ja e uma personagem detentora de urn papel de maior relevancia, 

e a personagem possui ate mesmo algumas caracterfsticas psicol6gicas, coisa rara neste tipo 

de filme onde em geral as personagens sao planas. Ao citar isso nao digo que Joao Batista 

nao tivesse anteriorrnente uma importaucia religiosa para a sociedade, muito pelo contrano, 

e que na linguagem cinematogmfica ele poderia ser deixado de !ado sem grande prejufzo 

para a est6ria que importava, a de Jesus. Afinal este detinha a utiliza<;ao do "tempo" do 

filme. Na serie televisiva ha tempo para todas as personagens que possam interessar aos 

crentes, ate mesmo os ap6stolos que ate entao tinham apenas nomes nos filmes, passam a 

ter urn papel maior, agora conseguimos ate saber quem e quem, coisa muito diffcil nas 

primeiras produ<;6es. Antes eles eram apenas ilustrativos, durante a decada de 50 eles 

ganham direito real a participa<;ao. 

Quanto ao publico que estes filmes televisivos atingiam ja e algo diffcil de precisar. 

A televisiio surgiu nos Estados Unidos em 1938, como entretenimento publico, e ja estava 

completamente estabelecida na decada de 50, inclusive criando dificuldades para o cinema 

hollywoodiano. Na pior das hip6teses a TV atingia urn publico mais ou menos semelhante 

ao do cinema, urn grande publico. 
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Alguns te6ricos como Telford e Tatum estranham o Iongo perfodo que existe entre 

The King of Kings, de 1927 e King of Kings, de Nicholas Ray, de 1961. Este Iongo hiato de 

34 anos nao era facilmente explicavel; exceto se estes pesquisadores levassem em 

considera<;:ao duas produ~6es I Beheld his Glory! e Day of Triumph, a primeira de 1952 e a 

segunda de 1954, ambas da Cathedral Films, a mesma produtora da serie The Living Christ. 

As produ~6es feitas para cinema nao eram exatamente grandiosos epicos, no entanto, foram 

produ~6es de alto on;amento e foram ambas rodadas em esu:idios de Hollywood, tiveram 

distribui~ao e grande publico. Admiravelmente os dois filmes descendem, antecedem e se 

fundem com a serie televisiva. I Beheld his Glory fez bastante sucesso e levou o produtor a 

pensar numa serie para a TV, The Living Christ cuja parte final era composta pelo filme, o 

sucesso da serie levou a produ~o de Day of Triumph que possui os mesmos atores nos 

mesmos papeis. Robert Wilson encarnou Jesus Cristo nas tres produ~6es. Isto da urn pouco 

ideia da dimensao que estes filmes de TV tiveram para a forma~ao da imagem 

cinematografica de Jesus. 

Outro detalhe que a percep-;:ao da existencia destas series vern desmistificar e o da 

representa.;:ao visual de Jesus Cristo. Vimos anteriormente a proibi.;:ao britanica de se fazer 

representa<;6es visuals de Jesus, que passou a ser uma imagem distante perdida em meio a 

multidao, ou era mostrado apenas por partes de seu corpo, sem que houvesse urn primeiro 

plano de seu rosto, p.ex .. A proibi<;ao britanica caiu ap6s a Segunda Guerra Mundial, mas 

ainda assim, no cinema- nos filmes analisados pela crftica -,a sua imagem continuou sendo 

explorada de forma vaga. Mantem-se ate hoje a ideia de que isto se devia ao respeito ou a 

proibi<;ao britanica, no entanto, isto nao pode ser verdade, uma vez que nas series 

televisivas Jesus aparece normalmente em primeiro plano frontal. Em I Beheld his Glory! e 

Day of Tiumph ele tambem aparece da mesma forma e, no cinema. 

Filmes como The Robe (0 Manto Sagrado), Demetrius e os Gladiadores, 

continu~ao do primeiro, Quo Vadis, The Big Fisher (0 Grande Pescador), 0 Beijo de 

Judas, Ben-Hur, Barrabas, entre outros, que nao mostram Jesus frontalmente, o fazem por 

uma serie de raz6es, no entanto, nenhuma delas e a antiga proibi<;:ao. A maior razao que os 

faz apresentar Jesus de forma indireta e sem dtivida nenhuma o estilo. Poderiam ate mesmo 

estar tentando escapar a excessiva "presen<;a visual" de Jesus na Televisao, ou, como 

aconteceu com Ben-Hur, flagrante refilmagem do ckissico de mesmo nome de Fred Niblo, 
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manter por conveniencia a primeira formatagao dada por aquele diretor, aquela sim por 

razoes de censura. Basta assistir aos dois filmes o de 1926 e o de 1959 para se ter a 

dimensao do quanto o segundo foi decalcado do primeiro. E importante entao perceber que 

essa opgao pode ter ocorrido em razao de uma antiga proibi<;:ao, mas que ja nao existia mais 

e que a sociedade americana, e o resto do mundo para onde estes filmes eram exportados, ja 

via com naturalidade a face de Cristo nos filmes, o que faz resultar numa simples escolha 

estilfstica. 

0 que nao pode ficar de forma alguma esquecido e 0 pano de fundo hist6rico e 

social deste perfodo nos Estados Unidos. E uma epoca marcada por grandes progressos 

economicos. Os Estados Unidos, que caracterizava-se por urn acentuado isolacionismo 

politico no perfodo anterior as duas grandes guerras, agora volta-se para o mundo, ele surge 

como a grande potencia hegemonica mundial depois dos acordos que selaram a ultima 

guerra. A decada de 50 seria marcada pela Guerra Fria, a polarizagao mundial em torno de 

Estados Unidos e Uniao Sovietica. 0 embate entre o capitalismo e o comunismo seria o 

pcnto de forc;:a que caracterizaria parte da cultura norte-americana daquele perfodo. A 

explosao da prime ira bomb a atomica sovietica, em 1949, e a eclosao da Guerra da Coreia 

em 1950, dariam o tom que dominaria a decada. A vigilii.ncia domestica institucional se 

estabeleceu nos Estados Unidos, indo, muitas vezes, contra a sua tradigao democnitica. 

De forma bastante natural as instituic;:oes religiosas apoiaram o governo e a 

ideologia americana, principalmente por que, nao se pode deixar isto esquecido, o 

comunismo caracterizava-se por ser ateu, anti-religioso e por questionar os valores 

"pequeno burgueses" como a fanu1ia nuclear. Apesar da igreja Cat6lica possuir, em fms do 

sec. XIX, uma atitude pr6-surgimento de urn socialismo cristao, nao desejava de forma 

alguma aliar-se ao comunismo e as suas ideias, pois achava-se em flagrante contradiqao 

com elas. 0 mesmo pode ser dito com rela<;:ao as diferentes confissoes protestautes. Para 

eles o comunismo significava a desagregac;:ao dos val ores tradicionais e conseqtientemente 

do cristianismo, logo, precisava ser combatido, ou, ao menos, isto significaria apoiar 

atitudes de repressao que partissem do govemo ou da sociedade. 

No plano interno, os Estados Unidos viviam urna verdadeira euforia economica, 

como nos mostra Paul Johnson, em seu livro "Tempo Modernos": 
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"(. .. ) ao contrdrio das previsOes dos economistas do governo que profetizavam um alto indice de 
desemprego no perfodo de mudam;a, estavam entrando na rna is long a e mais intensa orgia de consumismo da 

hist6ria da nat;iio. Comeqou no outono de 1946 e se acelerou no ana seguinte: '0 grande boon americana 

estd comer;ando', escreveu o Fortune. 'Nao hd como medi-lo. Os velhos padrOes de comparac;iio niio servem 

mais ... Hd uma demanda poderosa de consumo para qualquer coisa que se possa comer, vestir, desfnaar, ler, 

consertar, heber, pintar, ver, conduzir, degustar, ou que possa proporcionar lazer.' Foi o comer;o do maior 

ciclo de expansiio capitalista na hist6ria, que se espalhou para a Europa (par ter o Plano Marshall sunido 

efeito) na decada de 50 e para o Japiio eo Pacffico na decada de 60, durando, com depressOes ocasionais, 

ate meados dos anos 70. Para os americanos o gosto da prosperidade sem limites foi especialmente tocante, 
trazendo de volta as lembram;as da Arcadia perdida dos anos 20". 

Ao par da euforia econ6mica crescia a histeria anticomunista cujo apice foi a 

Comissao McCarthy (1950). Criada pelo senador Joseph McCarthy, esta comissao estava 

respaldada pelas comissoes criadas anteriormente, pelo proprio presidente Truman, para 

verifica~ao ideol6gica de funcion:irios do govemo. Ela visava descobrir possfveis "agentes 

sovieticos" infiltrados na sociedade americana. Instaurou-se uma verdadeira c~a as bruxas. 

McCarthy teve a seu favor a ampla divulg~ao televisiva, e impressa, dos debates. A midia 

engajou-se, de certa forma na c~a aos comunistas. No entanto seria esta mesma mfdia que 

poucos anos mais tarde ajudaria a destruir o mesmo senador. 

0 Historiador Paul Johnson argumenta que MacCarthy nii.o teria tido a menor 

importancia se nao tivesse explodido a Guerra da Coreia naquele ano. E o fen6meno desta 

guerra que ira alimentar o Macartismo, seu perfodo de ascendencia coincidiu exatamente 

com o amargo e frustrante conflito. Para criar este angustiante clima coletivo, McCarthy, 

beneficiou-se do sistema de comites do Congresso que autorizava investigac;:oes, era nos 

Estados Unidos, e e, legftimo que o legislativo conduza inqueritos quase judiciais. 

0 cinema hollywoodiano seria uma das grandes vitimas do Macartismo. Em fins da 

decada de 40 e inicio da decada de 50, a investiga~ao da Comissao McCarthy resultou na 

e!abora<;ao de uma lista negra, destinada a proibir qualquer trabalho a alguns diretores, 

roteiristas, produtores e atores suspeitos de comunismo. Joseph Losey, Edward Dmitryk, 

Elia Kazan, Delmer Daves, John Huston, Jules Dassin e muitos outros sao interrogados, 

perseguidos ou presos e obrigados a se exilar. Paul Muni, John Garfield, Edward G. 

Robinson e Charlie Chaplin terii.o sua carreira hollywoodiana interrompida por muito 

tempo. 

0 cinema dos anos 50 seria, assim, bastante marcado pe!a atmosfera polftica de 

desconfian~a e vigiliincia. Apesar da a~ao de Eisenhower contra o Macartismo, o mal 

estava feito. Urn grande mimero de criadores e atores estiio afastados por muito tempo. Os 
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outros que ficaram preferiam ser prudentes. Fez parte desta prudencia participar de 

programas de radio e TV que os vinculassem a esta ou aquela denomina<;:i'io religiosa, bern 

como aos valores tradicionais da fam!lia. Por esta razao explica-se o apoio que tanto 

Friedrik como Peyton - produtores das series aqui analisadas - receberam de astros 

hollywoodianos para suas produc;oes cinematograJicas ou televisivas. 

A essa especie de crise moral deve-se acrescentar a da adaptac;ao ao cinemascope e 

a cor, que sao desenvolvidos visando recuperar terreno diante da televisiio que nasce e se 

expande. 0 cinema hollywoodiano vai promover sistematicamente assuntos hist6ricos 

antigos, desta forma evita comprometer-se nos debates politicos daquele momento. Os 

filmes sociais e noir, tao caracteristicos dos anos 40, vao desaparecendo aos poucos para 

sobreviverem apenas subterraneamente nos filmes de tipo B. 

0 Cristo Vivo 

Seria diffcil compreender a importi'incia das series televisivas sem pensar no que 

estava acontecendo no cinema no periodo pouco anterior e imediatamente posterior a elas. 

Nao se trata tanto de comparar aqui a diferen.;:a entre os dois meios, como de tentar 

perceber que "tipos" de imagem estao sendo vistas pelo espectador e como, ao Iongo do 

tempo elas estabelecem urn diruogo, influenciando-se reciprocamente nas produ<;:6es 

posteriores das decadas de sessenta e setenta. 

0 p6s-guerra trouxe uma impressionante produc;ao de filmes religiosos ou ligados a 

temas religiosos. Vamos seguir a trilha que nos levara as series. Em 1946, numa prodw;:ao 

dirigida por Miguel Torres surge o filme mexicano Maria Magdalena, focalizando a 

cortesa biblica e com Luis Alcoriza representando o papel de Jesus Cristo, filme 

prontamente visto nos Estados Unidos. Na Gra-Bretanha surgiu uma prodw;;ao chamada 

Wich Will You Have? urn curta-metragem de 36 minutos dirigido por Donald Taylor e 

lanc,;ado em julho de 1949 pela GB Instruccional. Contava a hist6ria de Barrabas, o ladrao 

que foi perdoado e solto da prisao no Iugar de Jesus que foi crucificado. Nial McGinnis 

representou Barrabas e Betty Ann Davies estava no elenco como Maria Madalena, nos 

Estados Unidos o filme recebeu o nome de Barrabas, the robber. Merecem menc,;ao dois 

ambiciosos projetos que nao puderarn ser realizados: The Divine Tragedy, que seria 

dirigido por Abel Gance em 1949, e Jesus of Nazareth, uma infeliz produ<;:iio concebida por 

Carl Theodor Dreyer no mesmo ano. 0 projeto (o roteiro havia sido pub!icado na Franc,;a 
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em ing!es) pennaneceu como uma obsessao para Dreyer que, ap6s longas e infrutfferas 

negoci~6es com o produtor americana Blevins Davis, recusou trabalhar em outros filmes 

religiosos que !he foram oferecidos. Ele persistiu em procurar apoio para o seu filme ate sua 

morte em 20 de mar<;o de 1968. 

A decada de 50 inicia-se com Quo Vadis?, de 1951, lan<;ado pela Metro-Goldwin

Mayer. 0 filme teve o impressionante or<;amento, para a epoca, de sete milh6es de d6lares, 

com loca.;oes na Ita:Iia, foi rodado num periodo de tempo superior a seis meses. Seu diretor 

foi Mervyn Leroy e foi estrelado por Robert Taylor, Deborah Kerr e Peter Ustinov. E a 

terceira adapt~ao para a tela do romance de mesmo nome do escritor Henrik Sankiewics. 

No filme Jesus aparece apenas num flash-back quando o ap6stolo Pedro faz urn sennao, e 

ve-se entao uma portentosa reconstitui<;ao da pintura de Leonardo Da Vinci da Dl.tima Ceia 

em vibrante Teclmicolor. 0 elenco do filme foi gigantesco, principalmente tendo em vista 

as dificuldades da Italiano p6s-guerra, foi possfvel contratar 8.000 extras, estabelecendo 

belas cenas com a presen<;a da multidao. Peter Ustinov foi extremamente elogiado por seu 

papel como Nero. Quo Vadis? Foi urn grande sucesso, arrecadando mais de vinte e cinco 

milh6es de d6lares pelo mundo e abrindo caminho para a vinda de novos epicos. A 

produ<;ao seguinte mereceu algum destaque, pois tratava-se do primeiro filme sobre a vida 

de Cristo produzido nos Estados Unidos depois de The King of Kings, de Cecil B. DeMille, 

Kinnard e Davis citam-na da seguinte maneira: 

"I Beheld His Glory" - 1952. Cathedral Films. Esta nottivel produfilo independente contava a 
hist6ria de Jesus em "Flash-back" rememorando o passado. Um centuriiio romano (George Macready) que 

havia testemunhado os eventos conta sabre Cristo a urn parente do discfpulo Tome. Apesar do filme ser 

pouco imaginativo e fleugnuiticamente dirigido por John T. Coyle, Robert Wilson, que mais tarde iria fazer o 
mesmo papel no jilme de 1954, "Day of Triumph", estava hem como Jesus, e o elenco inclufa atores 
familiares de Hollywood como James Flavin, Morris Ankrum e I. Stanford Jolley"2 

Apesar de bern recebido o filme nao parece ter causado urn grande impacto 

interessando mais ao nosso trabalho, por que sera reaproveitado na serie The Living Christ. 

Mais urna versao de Salome seria realizada ern 1953. 0 filme foi montado como 

vefculo promocional de Rita Hayworth, que estava enve!hecendo, mas ainda era atraente, 

uma decada ap6s o sen auge com o filme Gilda. A dires:ii.o foi de William Dieterle, no 

entanto, o filme foi acusado de ser mon6tono e passadi9o. Sua U.nica cena com Jesus ocorre 

quando Salome, junto ao seu amante romano, vai ouvi-lo no sennao da Montanha. No 

2 
Kinnard e Davis, pp.89-90. 
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mesmo ano seria lan.,:ado The Robe, conhecido no Brasil como 0 Manto Sagrado, seguindo 

a dire<;:ao apontada por Quo Vadis? Hollywood entregou-se aos epicos sem mais delongas, 

a concorrencia da televisao, que tomava o publico do cinema, precisava de resposta e esta 

veio atraves do processo de CinemaScope. 

The Robe tratou-se sobretudo de urn golpe de genio de Darryl F. Zanuck que dirigia 

a 20th Century Fox, ele apostou tudo em urn processo 6tico anam6rfico in ventado pelo 

Professor Henri Chretien. Patenteado com o nome de CinemaScope pelo esrudio, o 

processo "apertava" oticamente a imagem quando era fotografada, e uma lente oposta, no 

projetor, revertia o processo, resultando em uma grande vista panoramica que enchia uma 

tela de 8 por 22 metros. Foram ignoradas as reclama<;:6es dos cineastas que diziam que o 

novo metodo destrufa a arte da composi<;:ao pict6rica e tambem foram igualmente ignorados 

os apelos dos exibidores que viram-se na dificuldade de instalarem telas novas e 

comprarem as lentes para a exibio;:ao. Seja como for o "golpe" funcionou, o CinemaScope 

realmente salvou os esrudios naquele momento e em pouco tempo os concorrentes 

adaptaram-se a nova exigencia do publico lan<;:ando processos mais ou menos semelhantes 

como o Panavision, o WamerScope, Vista Vision, SupeScope, etc. 

0 filme era baseado no romance homonimo de Lloyd C. Douglas, os direitos foram 

comprados por cern mil d61ares e o custo total da prodn<;:ao nao ficou por menos de oito 

milh6es de d61ares. The Robe conta a hist6ria de Marcelus (Richard Burton), urn centuriao 

romano que recebe ordens de crucificar Jesus, e o faz sem nenhuma sombra de duvida, 

chega rnesmo a disputar o seu manto nos dados corn outros soldados rornanos. Seu escravo 

Demetrius (Victor Mature) acaba ficando corn o manto e posterionnente Marcel us necessita 

encontr<i-lo para ter de volta a razao. 0 filme lan<;_;ou Richard Burton para a farna 

internacional, uma vez que ate en tao ele era conhecido apenas como urn ator shakesperiano. 

As apari<;6es de Jesus no filme rnostram apenas partes do seu corpo, sem nunca mostrar sua 

face, sua voz foi feita por Cameron Mitchell. Em seguida foi lanqada a sequencia, no 

mesmo ano, Demetrius and the Gladiators aproveitando o sucesso de The Robe e inclusive 

sendo filmado nas mesmas loca.,:oes com a mesma equipe para diminuir custos, tratou-se de 

urn filme de aventura calcado no anterior que era religioso, tambem foi muito bern recebido 

pelo publico e pela critica. 
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Ainda no mesmo prolffico ano de 1954 surgiu The Silver Chalice, da Wamner 

Bross, conhecido no Brasil como 0 Calice Sagrado. 0 filme apresentava Paul Newman 

(em sua estreia no cinema) e Virginia Mayo na lenda melodramatica de urn escultor grego 

que recebe a tarefa de moldar urn receptaculo para o ca.lice que Jesus usou na Ultima Ceia. 

Day of Triumph foi a produ~ao seguinte, sobre a qual Kinnard e Davis inforrnam: 

"0 reverendo James K. Friedrich, chefe da Catedral Films que produzia filmes niio teatrais para 

igrejas e escolas, lanfou seu mais ambicioso esfon;o nos cinemas em 1954. "Day of Triumph", distribufdo 

pekz Century Films, era estrekzdo por Robert Wilson, que havia representado Jesus em "I Beheld His Glory", 

da Cathedral, como tambbn em fi-lmes sonoros da companhia. (0 veterano ator Lowell Gilmore tambtfm 

representou Pilatos nos dais filmes.) "Day of Triumph" apresentava um sOlido elenco de atores de 

Hollywood bern conhecidos como Lee J. Cobb e Joanne Dru (como Maria Madalena). Foi o ultimo filme 

dirigido por Irving Pichel,que contou com a cokzbora¢o de John T. Coyle. As filmagens foram feitas na 

Vasquez Moutain ao custo de $600 mil dO/ares e teve 6tima fotografw de Ray June. Raben Wilson fez um 
Jesus convincente. Pena que nos Ultimos tempos o filme tem sido raramente projetado, o que e uma pena, 

pais e urn dos mais sinceros desse tipo e tambbn notdvel historicamente como o primeiro filme americano 
dramatiumdo a vida de Cristo desde a obra muda de DeMille em 1927, "The King of Kings "3 

Como podemos perceber pelo trecho grifado Kinnard e Davis se equivocam, pois 

eles citam anteriomente I Beheld His Glory, urn filme que trata dos ultimos dias de vida de 

Jesus e posteriorrnente afirmam que Day of Triunph foi o primeiro filme rodado depois de 

1927. A primazia se deve a I Beheld His Glory foi, contudo, uma produ~ao muito mais 

barata e que durava em tomo de sessenta minutos apenas, isso, no entanto, nao !he retira o 

merito na ordem dos acontecimentos. 

Sobre Day of Triumph a Crftica publicada pela revista Variety foi tambem bastante 

positiva, tendo em vista os prop6sitos modestos apresentados: 

"'Uma produ¢o independente muito bern montada, cheia de dignidade, controle e distim;do ... A 
maior parte da hist6ria tern sabor de documenttirio e sem os embelezamentos familiares geralmente 

adicionados aos Contos biblicos no interesse do entretenimento... Paniculannente hem feita i a 
representapio de Cristo por Robert Wilson. Sua interpreta9iio humilde, santa e reverente chega perto de 
duplicar afigura de Jesus, como vista na Biblia".4 

Outros filmes importantes, mas ja urn pouco mais adiantados no tempo foram The 

Big Fisherman, de 1959, tambem produzido por Friedrich, para ser distribufdo pela Buena 

Vista, companhia da Disney e Ben-Hur da MGM, conhecido estrondoso sucesso, que 

recebeu onze Oscars 

3 
Kinnard e Davis, pp. 95-96. 

4 
Kinnard e Davis, p. 96. 

Academia. 
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Como ja vimos e neste contexte que os dois mais importantes filmes da Cathedral 

Films surgem sob a produ<;;ao de James K. Friedrich, I Beheld His Glory e Day of Triumph. 

Em relayao a serie The Living Christ eles nos interessam particulannente, o primeiro por 

que seu sucesso influencia a produt;:ao televisiva e tambem sera reutilizado como o ultimo 

epis6clio da serie, o ultimo por que, ainda aproveitando a experiencia adquirida nos outros 

trabalhos e impulsionado por seu sucesso, reaproveitara atores, ceniirios, cliretores, etc, 

desta vez ousando urn pouco mais na prodm;:ao. Podemos perceber que no caso destes 

filmes e da serie o produtor deteve urn papel muito mais importante que o diretor, por essa 

razao devemos saber urn pouco mais a sen respeito. 

OProdutor 

James K. Friedrich
5
graduou-se como Padre Episcopal e, durante sen trabalho 

acaderuico, fazendo urn curso sobre a vida de Paulo descobriu-o como sendo ideal para ser 

adaptado em filmes como uma ferramenta de ensino para a pastoraL Depois da sua 

ordenayao em 1938, ele come.;;ou seu trabalho na produ.;;ao de filmes cristaos em Cincinnati 

somando-o aos seus servi<;;os de pastor. Quando suas tentativas de produ<;;ao em Ohio 

mostraram-se infiutfferas, ele requisitou sua transferencia para Hollywood sob a direqao da 

Episcopalian Diocese of Los Angeles como desejo de se dedicar mais a produ.;:ao de filmes 

tendo em vista as facilidades Ia encontradas. 

0 primeiro filme de Frederick6 foi 0 Maior Mandamento (The Great 

Commandment), que foi comprado pela 20th Century Fox com a inten<;;ao de o refazer 

como veiculo para Tyrone Power. Quando o filme de Power foi cancelado a Fox 

simplesmente lan<;:ou o original co!ocando nele o·seu !ogotipo. 0 filme, estrelado por Joh.'1 

Beal e Albert Dekker e urn drama de cristaos em oposi<;ao aos romanos em 30 d.c. e segue 

Cristo e seus discfpulos enquanto eles pregam o evangelho. Apesar de Jesus nao ser visto 

5 Estes poucos dados biognificos forarn retirados do site do Billy Graham Center, que mantem alguns 

arquivos com documentaqao de diversas denominay6es religiosas. Ha uma dificuldade real em se encontrar 

infonnayOes mais detalhadas a respeito da vida de James K. Friedrick, nao obtendo nenhuma outra fonte de 

informayao confi::ivel optei por este site uma vez que se trata dos arquivos de urn centro de estudos, consultar: 
http://www.wheaton.edulbgc/archives/GUIDES/327.htm#3 ou o site desta instituiqao: 

http://www.wheaton.edu/bgc/archives/archhpl.html, acessado em 03 de agosto de 2004. 
6 Encontrei duas grafias do nome e as mantenho no texto. 
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em cena, sua voz (eloqiientemente dublada pelo diretor Irving Piche!, que tambem era ator) 

e ouvida em off. 

Friedrich gradualmente envolveu-se com filmes que tomaram-se a sua atividade 

principal, deixando de !ado a pastoral ativa para concentrar-se somente na produ<;ao. Sua 

contribui<;ao para a industria do filme cristao foi grande, buscou sempre cuidar da qualidade 

tecnica das produ~;oes e da qualidade dos atores, recorrendo sempre a atores experientes 

para os seus papeis. Ele foi criticado por isso, pois inumeras vezes utilizou atores de 

confiss6es religiosas diferentes da sua. Friedrich fez uso do Walt Disney Studios para 

produzir seus filmes em nome daquela que seria a sua propria companhia, a Cathedral 

Films. Os filmes eram distribufdos para vanas denomina<;6es religiosas, em primeiro Iugar 

desejava-se atingir a educa<;ao das crian<;as. 

Ele teve ainda uma importante participa<;ao na divulga<;ao do trabalho de realizador 

e produtor cristao, fazendo e participando de varios encontros da Broadcasting and Film 

Commission of the National Council of Churches, dessa forma passando a frente a sua 

experiencia. 

No entanto, os saborosos diaJogos encontrados na serie, inclusive com "pitadas" de 

questionamentos sociais e econ6micos nao sao de autoria de Friedrich e sim de urn 

ta!entoso roteirista, que se notabilizaria mais por ser urn dos escritores pioneiros para a 

televisao, Arthur T. Horman. 

0 Roteirista 

Arthur T. Horman
8 

nasceu em 02 de setembro de 1905, em Chicago e morreu em 02 

de novembro de 1964 em Orange County, na California. Escrevendo entre os anos de 1934 

e 1958 ele foi roteirista de mais de cinqiienta filmes, mas especializou-se sobretudo, na 

produ<;:ao "B" e posteriormente trabalharia em textos para a televisao. 

The Meanest Gal in Town, de 1934, da RKO foi o primeiro roteiro a ele creditado, 

passou metade dos anos 30 na unidade de filmes "B" da Columbia Pictures, Horman fazia 

free-lances para vanos esrudios. Nos anos quarenta chegou a escrever o roteiro de 

Desperate Journey, de 1942, estrelado pe!o ja famoso Errol Flynn, e encerrou essa fase 

7 
Kinnard e Davis, p.58. 

8 
Essas notas biogra:ticas foram retiradas dos conhecidos sites Imdb, ja citado anterionnente e do All Movie 

Guide, tamb6m j<i citado, acessados respectivamente em 03 e 05 de agosto de 2004. 
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com The Runround, de 1945, a partir de entao escreveria preferencialmente pra a TV 

vo1tando as telas somente em 1952 com I Beheld His Glory, e posteriormente com Day of 

Triumph, de 1954, ambos da Cathedral Films. 

A serie The Living Christ 

A serie The Living Christ, produzida em 1952, encontra-se disponfve1 no Brasil pe1a 

LPC Produ<;6es e ainda e distribufda nos Estados Unidos pela Front Row Entertainment, 

Inc. E1a foi dividida em 12 epis6dios de cerca de 30 rninutos cada. Os tftulos dos epis6dios 

nem sempre estao em portugues, mas tambem nao constituem nenhuma dificuldade de 

tradu<;ao: 

I. Holy Night- (Noite Sagrada) 

2. Escape to Egypt (Fuga para o Egito) 

3. Boyhood & Baptism (Infancia e Batismo) 

4. Men of the Wilderness- (Homens do Deserto) 

5. Challenge of Faith- (Desafio de Fe) 

6. Discipleship- (Os Discfpulos) 

7. Return to Nazareth- (Retorno para Nazare) 

8. Conflict- (Conflito) 

9. Fate of John the Baptist- (0 Destino de Joao, o Batista) 

10. Retreat and Decision- (Retraimento e Decisao) 

11. Triumph and Defeat- (Triunfo e Derrota) 

12. Crucifixion and Resurrection- (Crucifixao e Ressurrei<;:ao) 

Tendo em vista a natureza do formato, a serie e conduzida por urn narrador. Ele tern 

urn importante papel, pois e quem faz a conexao entre os diversos epis6dios, quer os 

abrindo, quer os concluindo. Tambem faz parte da narra<;:iio localizar onde ocorrem os 

acontecimentos e por vezes a "fa!a" vern ilustrada por urn mapa da palestina, que e sempre 

o mesmo, com a diferens;a que a camera passeia por ele e localiza o ponto de interesse. 0 

narrador desta serie e menos intrusivo do que o dos Misterios do Rosario que verificaremos 

posteriormente. Ele tern uma fum;:ao didatica, no entanto, pouco interpretativa. 
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Seguindo a tradi<;:iio didatica do seculo XIX, ja citada anteriormente, se far:i amplo 

uso de mapas para localizar os acontecimentos. Em filmes como From the Manger to the 

Cross e Golgotha vimos que este uso foi parcimonioso, servindo apenas para localizar de 

forma imediata o espectador, levando-o pelo mapa a encontrar a est6ria de Jesus na 

Palestina. No Cristo Vivo este uso vai ser recorrente, todos os epis6dios possuem ao menos 

uma ilustra<;:iio feita por mapa, quando nao possui duas. Contei ao menos doze mapas, fora 

as referencias verbais do narrador a locais que nao foram acompanhadas de imagens 

cartograficas. Este uso constante de mapas e referencias geogr:ificas me chamou bastante 

aten<;:iio. 

Buscando aplicar o metodo do "texto de Base" para verificar qual dos textos 

evangelicos prevalecia e, portanto, qual o sentido do filme e que imagem de Jesus 

prevalecia, verifiquei que para este caso ele seria inconclusivo, pois ocorre uma extensa 

harmoniza<;:ao e conflagra<;:ao dos textos evangelicos. Ha uma verdadeira misceliinea de 

acontecimentos sobre Jesus, e as suas frases e ditos aparecem na maior parte das vezes 

"fora de Iugar" em rela<;:iio aos contextos explicitados nos Evangelhos. A fragmenta<;:iio 

destes textos e de tal ordem que cedo percebi que uma outra 16gica devia estar sendo usada 

para organizar a narrativa, para criar uma ordem "cronol6gica'' dos acontecimentos. 

Anuncia<;iio Santa Ana tranqiiiliza Jose 

Nos dois primeiros epis6dios que tratam basicamente do anuncio do nascimento a 

fuga para o Egito, prevalecem os textos dos evangelistas Mateus e Lucas, com preferencia a 

este ultimo, tanto para as falas das personagens quanto para a ordem dos acontecimentos. 

De Mateus se buscou somente a parte referente aos reis magos e a Matan<;:a dos inocentes e 

a conseqiiente fuga para o Egito. Nos outros epis6dios e praticamente impassive! perceber 
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qual texto prevalece tamanho e 0 intrincado de cita90eS amalgamadas entre si. Mas, isto 

tambem nao quer dizer que houvesse aparencia de confusao ou dispersiio em rela9iio aos 

textos, muito pelo contnirio, esta serie possui urn roteiro de alta qualidade. 

Busquei pensar se os tftulos dos diversos blocos de epis6dios poderiam estar 

organizando de alguma forma a narrativa. Cheguei a conclusao de que estes tftulos pairam a 

superffcie de uma outra estrutura, eles ainda nao eram a resposta. Curiosamente os mapas e 

as cit~6es dos diversos locais me deram a solu9iio, e uma solu9iio bastante curiosa. Em 0 

Cristo Vivo e a perspectiva geografica quem organiza a narrativa. 

Jesus, ao Iongo dos quatro Evangelhos faz suas pregas;oes em diversos locais e 

localidades, alguns pr6ximos a Cafarnaum (sua cidade), que ficava as margens do Lago da 

Galileia, outros extremamente distantes, como a Judeia e as cidades de Tiro e Sidon, nas 

terras dos antigos Fenfcios. No entanto, mesmo nos textos evangelicos nao ha urn roteiro 

certo de viageus e locais, e o surgimento destes esta vinculado a simples necessidade de 

narrar urn acontecimento, ou seja, tal frase ou tal feito ocorreram em tal Iugar, e quase 

nunca o inverso. Nos textos evangelicos prevalece a natural atitude de se valorizar os 

ensinamentos de Jesus e seus gestos e niio efetivamente os locais nos quais eles ocorreram e 

muito menos numa possfvel "ordem" que eles tenham ocorrido em relas;ao a estes lugares. 

Mapas apresenlados a abertura e durante os episodios 

0 que parece bastante provaveJ de ter ocorrido em rela9ii0 a formata<;;iiO da serie foi 

uma sele9iio de frases e acontecimentos que se deram em determinados lugares terem sido 

reunidos em ''blocos" assim constitufdos: os fatos relativos a Galileia e arrectores, os fatos 

relativos a Jerusalem e Judeia, os fatos relativos a Samaria, Tiro e Sidon. As ligac;:oes entre 

os varios blocos, que as vezes, no caso de Jerusalem se repetem, se dao pelas viagens que 

Jesus e seus discfpulos fizeram. Entiio, o que orienta a narrativa desta serie e, na verdade, 

urn percurso de viagem que Jesus e seus discfpulos fizeram ao Iongo do tempo. 0 que 

possibilitou essa escolha, provavelmente, foi o fato de que o evangelista Joao faz com que 
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Jesus va para Jerusalem no mfnimo quatro vezes. Assim, Jesus tern bern essa imagem 

daquele que viaja. 

As duas primeiras partes obedecem ao esquema da "localiza9ao", no entanto esta e 

mais 6bvia e nao constituiu nada de diverso de outros filmes, pois ira mostrar "viagens 

conhecidas" a "locais conhecidos". Come9a em Nazare, depois Maria viaja para a Judeia 

para visitar sua prima Isabel, em seguida ela retoma para Nazare, com o recenseamento 

Jose e Maria vao para Belem, na Judeia, nasce Jesus, que segue para Jerusalem para ser 

circuncidado no Templo, voltam para Belem, de onde eles tern que fugir para o Egito. Este 

percurso nao precisou ser "montado" ou pensado, pois ele ja existe efetivamente nas 

narrativas evangelicas. 

Jose ve uma luz que 0 mauda fugir 

As novidades come9am quando Jesus inicia a sua vida publica com as prega96es, ai 

a sua est6ria se organiza atraves do seguinte roteiro de viagem. 

No epis6dio 5 o narrador anuncia: Jesus no inicio do seu rninisterio percorreu as 

estradas da Galileia, e de fato 6 ali que ele vai pennanecer urn born tempo; neste epis6dio 

surgira urn mapa que localizara a fortaleza "Machaerus", onde Joao Batista estava preso e 

se iniciara uma sub-trama relativa a sua prisao. Em seguida o assunto retoma para a 

Gali!eia, precisamente em Cafamaum, onde se dara o "chamamento" de Levi, ou Mateus; o 

sexto epis6dio come9a com urn mapa, sobre o qual vai se fazendo urn zoon in, o narrador 

anuncia que no infcio de sen rninisterio Jesus centralizou-se na Galileia, e vai mostrar as 

pessoas seguindo-o ao Iongo do Lago de Genesare. No entanto, este epis6dio mostra os 

diversos fatos ocorridos em tomo da regiao, e nao na cidade da Cafarnaum somente. Nele 
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acontecem o Sermao da Montanha, a cura do paralitico de Cafarnaum, a visita de Escribas e 

Fariseus que vieram de Jerusalem e Jesus ensina a ora-;:ao dorninical. 

0 primeiro Sermao da Montanlta 

0 epis6dio 7 chama-se "retorno a Nazare'', on seja, continuon a viagem na regiao da 

Galileia. Enqnanto ele se dirigia pra Ia, encontrou o centuriao Cornelius e curou sen servo, 

vai ate Nazare onde nao e bern recebido, depois segue para Cana, onde acontecem as 

famosas bodas; no entanto, as Bodas de Cana e urn epis6dio existente apenas no Evangelho 

de Joao, e esta colocado no infcio dos trabalhos de Jesus, e o primeiro rnilagre, na serie 

Jesus ja fez varios a esta altura e ja prega h:i bastante tempo. Qual o motivo do fato estar 

"fora de Iugar" na ordern cronol6gica de Joao? 0 motivo e simples, trata-se de urn fato que 

ocorreu na Galileia e hi esta localizado com outros que la ocorreram e sofreu uma nova 
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organizf19ii.o tendo em vista a situac;:ao espacial. Em seguida Jesus far:i a primeira viagem a 

Jerusalem, para a Pascoa, situa<;ao exclusiva do evangelista Joiio, Ia encontra Nicodemos, 

depois da pascoa Jesus viajou para a Galileia, atravessando a Samaria, essa viagem 

aconteceu na ordem em que aparece em Joiio, posterior ao encontro com Nicodemos. Ao 

fim do epis6dio ele ja estava de volta a Gali!eia. 

0 episodic 8, chamado "conflito" comec;:a com mapa, zoon in, localizando 

Jerusalem, Jesus foi pra Judeia, para festa dos Tabernaculos, epis6dio onde ele encontra 

Maria, Marta e Lazaro. Jesus fala no templo. Acontece urn importante epis6dio entre 

Pilatos e Caifas, que ira decidir o destino de Jesus, este cura urn cego. Ele volta pra Galileia 

e dispersa seus discfpulos para que eles saiam pela Galileia e preguem, enquanto ele fica 

em Cafarnaum. 

No epis6dio 9 Jesus mantem-se em Cafamaum, mas o mapa volta a !ocalizar 

Machaerus, e desenvolve-se a parte final da est6ria de Joiio Batista, desta vez sao os 

discfpulos de Joiio que viajam ate a Galileia em busca de Jesus e depois retornam. Neste 

epis6dio ha a participf19iiO de Herodes Antipas, bastante bern caracterizado. Os discfpulos 

de Jesus retornam a Cafamaum. 

No Epis6dio 10 - recuo e decisao - Jesus vai com seus discfpulos para a regiao de 

Tiro e Sidon, na antiga Fenicia, mostra-se o mapa e se faz o relato didatico falando do 

contexto. Vai se mostrar as inumeras curas pelo carninho; mapa, mostra Cesareia de Felipe 

(quem dizem os homens que sou?) afirmac;:iio de Pedro e "pedra de esdlndalo" - 6 dias 

depois .... a transfigurac;:iio "num alto monte" nao ha referencia ao Tabor. Mapa mostrando 

retorno a Cafarnaum. La designou os setenta, que deveriam ir de dois em dois pregando o 

reino de Deus e ele iria para J em salem, para a ultima Pascoa. Esta era a terceira viagem 

para Jerusalem, chegando em Betilnia ele ressuscita Lazaro que havia morrido, o narrador 

contextualiza a festa da Pascoa, ocorre o epis6dio da Entrada Triunfal. Encerra-se o 

material feito especialmente para a serie. 

Desta forma n6s temos o percurso completo das viagens de Jesus numa ordem na 

qual elas niio aconteceram, mas que foi a ordem estabelecida pelo roteirista e na qual 

localizou os fatos e as pregf196es de Jesus. E importante lembrar que a imagem de Jesus e 

seus discfpulos camlnhando numa estrada e uma recorrencia. Ela e sempre utilizada como 

"material de cobertura" entre uma cena e outra, ou na falta de coisa melhor, enquanto o 
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narrador eta alguma informac;:ao sem contexto. Como se p6de notar por este "percurso" 

Jesus esta sempre se locomovendo, quando nao e carninhando e de barco, imagem que 

tarubem aparece por diversas vezes. Ele esta sempre em movimento, quando nao esta em 

Cafarnaum, esta na estrada, as vezes em Jerusalem, mas sempre em movimento, uma vez 

que foi tres vezes a esta cidade. 

Devemos levar em considerac;:ao o quanto significa visualmente toda esta 

movimentac;:ao uma vez que cada epis6dio dura em torno de 30 minutos e em todos a 

movimentac;:ao e constante. Uma primeira imagem Cristol6gica, talvez a mais forte desta 

serie e a de Jesus, o Pregador Itinerante. 

Jesus sempre camiuhando 

Outra imagem importante e a propria pretendida pelos autores do seriado, e Jesus, o 

Messias. Antes do Anuncio do nascimento de Jesus ha um Iongo pr61ogo retirado ao Antigo 

Testamento, o primeiro do qual tenho noticia. Nele e contada a invasao da Pales tina pelas 

tropas Assfrias de Senaquerib, fllho de Sargao e como o piedoso rei Ezequias conseguiu de 

Deus que elas nao entrassem em Jerusalem e que Israel nao fosse conquistada. Quem da as 

respostas de Deus as preces do rei e nada mais nada menos que Isaias, o famoso profeta do 

Antigo Testamento bfblico: 

"0 Senhor jeovd me deu resposta as suas ora~_;i5es. Diz o Senhor, com respeito ao rei da Assfria: 

Ndo entrard nessa cidade. Nao lam;ard nela flecha alguma e niio vird perante ela com escudo. Pais eu 
defenderei essa cidade, para a livrar, por amor de mime par meu servo Davi". 
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Depois que as tropas Assfrias se afastaram o narrador inforrna: "e nos dias 

seguintes, o Senhor revelou muitas coisas a Isaias, assuntos de suma-importancia que ele 

escreveria para a orientar;iio do seu povo". Daf por diante mostra-se Isafas lendo suas 

profecias para o rei Ezequias, fazendo a conhecida previsao que orientaria tantos te61ogos 

cristaos a respeito de Jesus: 

"0 Senhor me diz que niio haverd mais guerra enquanto viver meu senhor. Mas nos anos vindouros 

haverd grandes preocuparOes em nossa terra Jerusalem serd destrufda, o povo serd escravizado. Mas isso 

niio vai durar sempre, pais ele prometeu enviar o Messias o salvador para todos as homens. Portanto, o 

Senhor mesmo vas dard a sinal. 'Eis que a virgern conceberd e dard a luz umfilho e lhe chamard Emanuel, 

do tronco de Jesse saird urn rebento, das suas rafzes urn rei novo e repousard sabre ele o espfrito do Senhor. 

E acontecerd naqueles dias que as narOes perguntariio pela raiz de Jesse, pasta par pendiio dos povos, o 
Iugar de seu repouso sera glorioso' ". 

Isa:ias te suas profecias para o Rei Ezequias 

No entanto, a imagem de Messias, ao Iongo da serie nao se sustenta. Jesus nao e 

uma personagem com uma identidade polftica e religiosa vinculada a ideia que os judeus 

tinham do Messias, que seria urn lfder polftico-militar-religioso; mesmo que o proprio Jesus 

aceito pelas religi5es, nao tenha sido exatamente o que exige a defini<;:ao de Messias, 

existiram gestos e falas suas que poderiam ser lidas como manifesta<;:5es de alguma energia 

polftica, como "Niio vim trazer a paz, mas a espada" ou o "Ai de v6s ... " que sucede as 

Bem-aventuran<;:as. Nao, nesta serie Jesus nao se caracteriza como o Messias, e esta 

passagem nao pode ser aceita como a definidora da imagem gerada por ela. E o conteudo 
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dos diversos capftulos, a forma como a camera explorou o ator, a rnovirnenta<;:ao deste e 

seus gestos, que levarn a urna outra caracteriza<;ao. 

Jesus, o medico, sempre de branco e curando 

Alem do fato da extrema rnobilidade de Jesus e de seus discfpulos outra 

caracteristica gritante e o fato de que este Jesus e urn curador. Ele cura a todo mornento, 

nao irnporta on de esteja e como este ja, ele cnra. Nao tanto pelas curas conhecidas nos 

textos evangelicos ele se destaca, mas principalrnente pela banaliza<;ao do ato de curar. As 

curas rnais conhecidas estao presentes: o Paralftico de Cafarnaurn, Bartimeu o cego de 

nascen<;a, urn leproso, etc. Mas, a serie e prolffica ern cenas ocupadas pela voz do narrador 

e ilustrativas de curas. Nao apenas irnagens de curas, mas comentanos entre os discipulos 
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sabre como Jesus nao se cansa, atende e cura o povo o tempo todo, isto a tal ponto que 

Jesus e obrigado a ficar proximo a margem do Lago da Galileia, sempre junto a urn barco, 

para que possa ap6s urn dia fatigante sair rapidamente dali e ir descansar em alguma 

margem distante. 0 povo assim mesmo o seguia, caminbando pela margem do !ago. E ele 

continuava incessantemente curando. Essa associa-rao de Jesus com a "cura" pode ser 

levada mais adiante se se tiver em considera-rao que a serie busca uma grande proximidade 

com o cotidiano do americana media, entao temos Jesus, o Medico, inclusive por que ele 

esta sempre vestido de branco, sempre limpo, sempre em atitude de autoridade e 

acolhimento, em geral atitudes tfpicas da classe medica. 

Essas duas imagens inexistentes na Cristologia tradicional sao as que surgem desta 

serie atraves de urn roteiro bastante elaborado, Jesus, o Medico e Jesus, 0 pregador 

Itinerante. Como podemos observar neste Iongo percurso ate aqui, estas imagens sao novas. 

Foram geradas pela necessidade dos produtores cristaos de estabelecer uma imagem 

apropriada de Jesus, diferente daquelas que eles criticavam a Hollywood, como a de Ollcot, 

a de DeMille, a de Griffith, etc., que, ao !ado de alguma justeza - em rela-rao ao que os 

religiosos desejavam vinha sempre acompanhada de erotismo sublimado e algumas cenas 

de violencia. 

Alem de tudo isso o contelido da est6ria e tratado com tal dignidade que nao ha 

vioH\ncia ao Iongo de todo o filme, mesmo quando se inclui os epis6dios finais, 

representados pelo filme I Beheld His Glory. Como este filme e narrado em flash back por 

urn centuriao romano as cenas da flagela~ao e da via crucis, p.ex., sao substitufdas pura e 

simplesmente por uma informac;:ao verbal, sem imagens dos acontecimentos para ilustra-las. 

Quando vemos Jesus ap6s o julgamento ele ja esta pregado a cruz realizando suas 

tradicionais falas finals. Tambem nao ha ilustrac;:ao do epis6dio da "Expulsao dos 

mercadores do Templo", apenas menc,;ao. Jesus nao e nunca surpreendido num gesto mais 

brusco, numa fala mais agressiva- nao que todas nao sejam firmes e cheias de autoridade 

convincente -, ele esta tranqiiilo e passa tranqiiilidade, quando ele sofre com o fato de que 

ira ser condenado a morte, sofre de mane ira suave e digna, sem exageros. 
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Os discfpulos, cotidiano, bom-senso e di:llogo 

Tudo isso e sublinhado pelo tempo no qual estas w;:6es ocorrem e da forma como 

ocorrem. Os discipulos de Jesus nao "gritam" a palavra de Deus por af, eles dialogam em 

tom de voz agradavel e argumentative. Eles estao sempre conversando com amigos e 

conhecidos, sempre extremamente gentis. Mesmo em momentos em que deveria haver uma 

"discussao" ela sempre se dade forma contida e segura. Estes trac;:os de "cotidianilidade", 

de fntima convivencia com uma rotina de trabalho e "falas" dos cidadaos comuns 

ernprestam certo ar de tranqiiilidade as imagens. A est6ria de Jesus nao perturba, ela faz 

pensar. Essa preeminencia do di:Hogo em detrimento da discussao faz pensar muito mais 

num Jesus Cristo professor do que num Jesus Cristo Messias. No entanto, o conjunto de 

imagens, tempo de durac;:ao dos cortes - tambem extremamente alongado -, tempo de 

durac;:ao dos dialogos, aliada a pacifica explorac;:ao do assunto, s6 faz pensar na imagem 

Cristol6gica ja estabelecida: o Principe da Paz, o que nao tira o valor de Cristo, o Professor. 
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Jesus, o professor 

Niio e problematico encontrarmos tres ou quatro imagens Cristo16gicas numa serie, 

talvez a questiio fosse mais delicada em urn filme, onde a durac;:ao permitisse uma 

explorac;:ao menor, nos textos evangelicos as diversas imagens Cristo16gicas convivem 

despreocupadas de si mesmas, elas coexistem como afirmac;:ao de fe e nao como discussoes 

teo16gicas. 

As Novidades Narrativas 

Esta serie destaca-se tambem de todo o resto que foi produzido ate entao pelas 

novidades inseridas na narrativa. Aqui, ao dizer "novidades", nao me refiro a algo 

realmente novo para a est6ria de Jesus, mas ha fatos e epis6dios que puderam ser 

adicionados e explorados com mais vagar pelo roteirista, tendo em vista o tempo mais 

dilatado de uma serie. Teremos assim o desenvolvimento de personagens que ate aquela 

data eram ilustrativos e que, no mais das vezes, nao tinham direito a uma psicologia mais 

definida. 

Ainda niio e o caso de se falar da formac;:ao de uma psicologia para Jesus Cristo, ele 

ainda continua- de certa forma- uma personagem plana. Nenhuma fala de Jesus e ficticia, 

ou fiuto do trabalho do roteirista, seu trabalho foi coloca-las em contextos e situac;:oes nos 

quais ele dialogava com outras pessoas, mas todas as falas de Jesus sao apenas cita~;oes 

literais dos textos evangelicos, sem exce.;:ao; nao se colocou palavras em sua boca, exceto 

as consagradas. E nisto ele esta concorde com todas as outras produ.;:oes existentes ate 

entiio. E, diferentemente de outros filmes, neste Jesus falava. 0 que se niio parece ser uma 

surpresa para o ano de 1952, devemos nos recordar do Jesus de Golgotha, que apesar da 

vigencia do cinema sonora nao produziu urn dialogo inteiro. E a primeira vez que o Sermao 
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da Montanha e dito para as cameras. As parabolas de menor extensiio sao todas colocadas 

em seus labios, scm o menor constrangimento. 

E, se nao se pode falar de que este Jesus nao era mudo, ao menos se pode levantar a 

ausencia de relw;ao com mulberes. Apesar da aparencia viril e mascula de Robert Wilson 

no papel, nao foram rodadas cenas - as vezes classicas - nas quais Jesus se relacionava de 

qualquer forma com mulheres. As unicas exce<;6es sao o caso da Mulber Samaritana, que 

na serie esta relacionada ao 'percurso de viagem" ja referido, e o epis6dio relativo a Maria 

e Marta, irmas de Lazaro. Maria Madalena nao existe nesta serie, nao ha referencias a ela, 

exceto no filme I Beheld His Glory, no momenta da ressurrei<;ao onde ela fatalmente 

precisa estar presente. Nao ocorre o famoso epis6dio da mulber adultera que Jesus salva do 

apedrejamento. Maria, a mae de Jesus, tern uma unica fun<;ao no filme, faze-lo nascer e 

fugir com ele para o Egito, depois ela desaparece, nao e vista nem de relance ao Iongo do 

restante da serie; exce<;ao novamente a parte final onde aparece aos pes da cruz. 

As mullieres sao mostradas em afazeres domfsticos subalternas aos homens 

Esta ausencia de mulberes relacionadas a Jesus nao se refere a presen<;a das 

mulberes na serie, elas estao bastante presentes, no entanto, elas sao somente personagens 

secundarissimas, aparecem sempre na fun~ao de dedicadas donas de casa, servem a mesa, 
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esperam d6ceis e felizes maridos ausentes, etc. A fanu1ia nuclear aparece bastante 

valorizada ao Iongo dos v:irios epis6dios. Esta valoriza.;:ao sera reincidente na serie Os 

Mistirios do Rosario. 

Na ordem em que aparecem as novidades narrativas a primeira ja foi citada, o 

pr6logo do Antigo Testamento, contextualizando e dramatizando o momento no qual 

surgem as profecias de Isaias, o profeta mais conhecido e citado a respeito da vinda do 

Messias. Este epis6dio tern tambem a fun<;iio de emprestar urn certo ar de aventura para 

est6ria, uma vez que traz aspectos "guerreiros" a cena. Ha tensao enquanto os exercitos da 

Assfria, nunca mostrados, aproxirnam-se. Sao vislumbrados alguns poucos soldados 

fugindo, como se fossem o resqufcio de urn grande exercito, tudo o mais e insinuado. 

Esta novidade interessa-nos particularmente, pois em filmes como King of Kings de 

Nicholas Ray, de 1961, tambem sera incorporado urn pr6logo, nao com Isaias, mas fazendo 

uma contextualiza<;ii.o hist6rica a respeito da tomada de Jerusalem por Pompeu, o Grande; 

no filme 0 Messias de Rosselini, de 1974, o pr6logo tambem aparece desta vez tambem 

remetendo a fatos vinculados ao Antigo Testamento, no caso, ao surgimento da Monarquia 

em Israel. 

En tao, para o que nos interessa, se este filme nao inaugura a ideia de urn "pr6logo", 

por que esta ja existia em pe<;as da Paixii.o durante o seculo XIX, ele traz a cena filmada o 

recurso pela primeira vez. E, ele se incorporara a outros filmes, como urn recurso para se 

entender melhor a imagem teol6gica de Jesus que se deseja ilustrar. Como comentado 

anterionnente, na serie, a ideia nii.o funciona para essa demonstra<;iio, acabou tomando-se 

urn simples "chamariz" para aumentar o interesse da est6ria, que por si mesma ja e 

interessante. 

Uma sub-trama bastante desenvolvida e dedicada especialmente a Joao Batista. 

Desde o sec. XIX, mesmo nas primeiras filmagens, esta personagem ja aparecia, 

principalmente, por que o batismo de Jesus e considerado por muitos como sendo o infcio 

da sua missao. No entanto, era s6 isso. llustrava-se, mostrava-se Joao batizando Jesus, 

sendo o seu precursor, o seu anunciador, acabado o anuncio ele sumia. Em filmes que 

dedicaram-se apenas aos aspectos finais da vida de Jesus a personagem simplesmente nao 

existe e nem e citada. Ap6s essa primeira valoriza<;iio Joao Batista sera novamente chamado 

a cena em diversos filmes e desta vez detentor de urn papel, como em King of Kings de 
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Ray, A maior Hist6ria de Todos os Tempos de George Stevens e ate mesmo na Ultima 

Tenta9ilo de Cristo de Scorsese. 

Essa valoriz~ao deve ser cntendida no contexto religioso americana, onde vanas 

confiss6es religiosas tern no batismo, muitas vezes realizado nas aguas correntes de urn rio, 

o seu principal rito de passagem e aceitac;:ao numa comunidade religiosa. Pode ser batizado 

quem tern consciencia de qne deseja viver uma vida completamente renovada e diferente 

"espiritnalmente" daquela que levava ate entao. Compreende-se a importancia que este 

ritual ganbou entre os protestantes uma vez que no distante passado onde a Reforrna se 

originou, a cren<;a diferente da dos cat6licos se sustentava pela adesao consciente, e as 

vezes polftica, aos novos prop6sitos. 

Vemos entao o aparecimento de Joao Batista em tres dos epis6dios da serie, no 

terceiro, "Infiincia e Batismo", no quinto, "Desafio daFe" e no nono "0 Destino de Joao, o 

Batista". 0 terceiro epis6dio, infelizmente, nao existe na versao realizada no Brasil e eu 

nao poderia dizer com certeza a extensao da explora<;ao da imagem de Joao naquele. A 

questao e pertinente se considerarrnos que no Evangelho de Lucas, o mais usado nos dois 

primeiros epis6dios, Joao Batista surge como primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias; 

Isabel e a prima que Maria vai vi sitar ap6s o Anuncio do nascimento de Jesus. Poderiam ter 

entao realizado alguma dramatiza<;ao sobre essa "suposta" proximidade entre eles, no 

entanto, isto e apenas especula<;ao. 0 certo e que os epis6dios 5 e 9 dedicam-se 

grandemente a mostrar Joao. 

Discipulos de Joiio visitam na prisao 

A narrativa a respeito de Joao inicia-se em meio ao epis6dio 5, ela e anunciada com 

urn mapa, no qual irao localizar a forta!eza de Herodes Anti pas: Machaerus, ou Maqueronte 

nome pelo qual e mais conhecida e que localizava-se na Pereia, regiao a Sudeste da 

Palestina. Inicia-se a narrativa na qual Joao encontra-se prisioneiro na fortaleza a 



38 

disposi9ao de Herodes Antipas, de quem tornara-se o mais iispero denunciador, a est6ria 

esta centrada no evangelista Marcos, 6: 14-29, que eo unico a relatar o caso em detalhes e 

em lc. 7: 18-23 e em passagem semelhante em Mt 11: 1-6. Tres discfpu1os de Joao vao 

visita-lo, as escondidas e desejarn liberta-lo, mas e1e recusa-se. 0 epis6dio todo e feito de 

forma bastante c6mica, pois conseguem ver Joao frngindo serem entregadores de carvao. 

Ap6s entrarem perguntam-lhe como esta e se deseja fugir, ao que responde: 

Jodo: "( ... ) Eu ainda estou vivo (confonnado) Notem que me deram a melhor cela, permitiram-me o 

conforto de uma llimpada, urn banco, uma mesa e ate uma corrente maior do que a dos outros prisioneiros e 

afinal, mais do que isso ele me recebe em seuS aposentos e con versa comigo." 
Disctpulo 1: "Mestre, niio confie nele." 

Joiio: "Niio conjio, tenho pena". 

Discfpulo 2: "E pn"sioneiro dele". 

lotio: "Eu /he canto a verdade e ele ]ECa indeciso, oferer;o a salvar;iio da alma e ele recusa, quando 
lhe digo que o Senhor me enviou faz pouco caso, mas nem me liberta e nem me condena a morte, como e 
desejo de sua mulher Herodias. Simi Tenho pena dele! Herodes Antipas que governa como tetrarca desta 
grande terra, vive num mundo sombrio de incerteza. Mas se eu puder falar bastante com ele talvez o 

convenra". 

dele ... " 

Disc{pulo 1: "Mas Mestre, ele merece esse risco?" 

Joiio: "Pode serdesejo do Senhorque eu esteja aqui!" 

Disc{pulo 2: "Tambtm pode ser desejo do Senhor que estejamos aqui para ajudti-lo afugir". 
Joiio: "Enquanto eu niio tiver certeza disso ficarei aqui. Hd uma coisa que podem fazer ... " 

Disc{pulos: "Quecoisa?" 

Joiio: "Tenho ouvido boatos a respeito de Jesus de Namre, digam-me tudo o que sabem a respeito 

Em seguida faz-se urn corte para o descarregarnento de carvao. Corta novamente 

para a cela, onde eles contarn: 

Disc{pulo 1: "e quando eles passavam pelo portiio da cidade de Nain ... " (/ala sabre o epis6dio da 

ressurreiriio do filho da viUva de Nain). 

Discfpulo 2: "Dizem que ele i urn grande profeta, dizem que talvez ele seja o prOprio messias que 
anda entre nosso povo". 

Joao envia-os na conhecida missao, de encontrarern Jesus e perguntarern se ele era o 

Messias. Ja neste curto dialogo podemos perceber que Joao tern urna personalidade, ele e 

d6cil, est6ico, conformado ao seu sofrirnento e "arna scu inimigo". Na continua9ao desta 

sub-trarna verificaremos o irnportante desenvolvirnento do papel de Herodias, ou 

Herodfades, como e rnais conhecida, Salome, sua filha, e urn relevante papel para Herodes 

Anti pas. 

No epis6dio 9, charnado mui apropriadamente de "0 Destino de Joao, o Batista", o 

narrador recorda o pedido de Joao para que seus discipulos encontrassem Jesus. E feita uma 

cena ilustrativa com Jesus curando urn paralftico, e os discipulos de Joao conversam com 

e1e. Jesus lhes da a resposta conhecida, rnostrando atraves de suas cura que ele era o 
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Messias esperado. Nisto, Jesus, ouve dois sacerdotes conversando, falando mal de Joao e 

ele o defende, onde repete a conhecida afirmar;:ao sobre Joao "dos nascidos de mulher Joao 

eo mai01" cabendo todo o desenvolvimento encontrado no evangelista Joao. 

A passagem entre uma sequencia e outra e intercalada por uma sequencia a respeito 

dos discfpulos de Jesus e ilustrando o seu desempenho quando foram enviados em nome 

dele para curar e expulsar espiritos imundos. E interessante manter aqui o texto do 

narrador: 

"Enquanto o mestre continuava sua missdo, seus discfpulos de dais a dais iam transmitindo as 

notfcias ao povo de Israel. Mateus e Tiago, Bartolomeu e Tome, traziam a palavra de um novo reino a vir, o 

reino de deus, um reino onde o espfrito do deus vivo reina com amor. Falaram com homens de todas as 

classes e posit;iies, aos ricos assim como aos pobres. Aos orgulhosos e aos humildes. Perguntando niio o 

valor da balsa de um homem mais o do seu espfrito. E a verdade que Deus lhes ensinara, ensinaram a todos 

que lhes receberam, explicando como o mestre explicara, pacientes como ele fora paciente com eles, ansiosos 

para dividir com todos os homens a hist6ria do amor de Deus, como haviam aprendido dos ldbios de Jesus. 

Eram homens simples capazes de falar com simplicidade iis gentes simples. Os primeiros missiondrios de 

Jesus, falavam nas ruas, nos lares, na linguagem em que os humildes entendiam. E como o mestre 

recomendara tratavam dos doentes, dos coxos e dos ajlitos". 

Mostra cenas ilustrativas, e mostra Pedro ensinando urn menino a fazer uma rede ... 

os discipulos tambem sao mostrados a ensinar, e se colocam palavras nas bocas deles, e 

6timo como o fazem. A sequencia seguinte retoma a J oao Batista, aberta pelo narrador. Os 

mensageiros retomam a fortaleza prisao e contam para ele o que viram, em outro imenso 

dialogo. 

A cena seguinte mostra Herodes preparando o banquete, com todos os cuidados 

exigidos por urn banquete servido na Antigiiidade. Enquanto faz is so, Herodfades o oprime 

para que ele se livre de Joao batista, ele, em meio as sua tarefas, nega. Ela vai entao tentar 

couvencer a filha a ajuda-la com Herodes, Salome tenta dissuadi-la. Mais tarde ela e 

convidada a dan<;ar para Herodes e seus convidados. Nao ha conota<;6es er6ticas na cena, 

nem de Herodes, nem de ninguem, e apenas uma dano;a. Impressionado, Herodes promete

lhe urn premio em retribuio;ao a dan.;;a, promete tudo; ela confusa sobre o que pedir, 

consulta a mae, que pede a cabe9a do Batista. Herodes nao pestaneja, nem fraqueja apenas 

pede-a, ele tern urn rosto tragico apenas. 



40 

0 Banquete de Herodes 

A cena seguinte mostra os guardas indo mata-lo. Joao, ajoelhado, recebe feliz os 

carrascos na hora do sacriffcio, sacriffcio este que nao e mostrado. A narrativa volta-se para 

Jesus, em Cafanaum, onde ele ensina: "que mulher que perdendo uma moeda e que 

varrendo toda a casa ... ", nisto chegam os discfpulos de Joao que informam a sua morte, 

Jesus compadece-se e o narrador informa a chegada dos seus discfpulos: "sua primeira 

missiio completada os doze voltaram a Cafamaum onde Jesus os recebeu". 

Jesus fala-lhes sobre Joao Batista e recomenda descanso aos discfpulos. Poderia 

parecer que o epis6dio estava encerrado, no entanto, corta de novo para encontrarmos 

Herodes Antipas angustiado, ele esta mortificado por ter matado Joao e esta impressionado 

como que ouve falar sobre Jesus. Herodfades dialoga com ele, contra Jesus, longamente, e 

uma cena imensa ... valoriza-se bastante o papel de Herodes, como nunca vi antes. Ele esta 

arrependido e com medo que Jesus ressuscite Joao. E muito born o texto ha nele 

dramaticidade sem exagero, Herodes Antipas e urn ser humano, nao veremos mais urn ator 

com falas tao interessantes neste papel. 

Urn outro epis6dio que surge e o narrado em Jo 3: 1-15, on de se conta que urn dos 

"principais entre os judeus" procurou Jesus, era Nicodemos. Na serie nao apenas se incluiu 
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o epis6dio como tambem se a dramatizou, mostraudo urn Nicodemos cheio de duvidas e 

honestos questionamentos, procuraudo Jesus a noite para nao chamar a aten<;:iio publica, No 

entauto, novamente ocorre uma boa adapta<;iio neste caso, como pudemos perceber acima, 

este epis6dio acontece praticamente no infcio do evaugelbo de Joao enquauto na serie ele 

vern entre os ultimos epis6dios. 

Jesus e Nicodemos, epis6dio novo acrescentado 

Sem sombra de duvida o epis6dio mais importante adicionado por conta da fiq:ao, 

ou seja, que nao tern respaldo nos textos evaugelicos, mas que possui algum respaldo 

hist6rico podemos encontra-lo citado num capitulo de 0 Julgamento de Jesus, de Hain 

Cohn, tambem e urn epis6dio relatado por Flavio Josefo, o contexto no qual ira desenvolver 

o drama e o da construc;ao de urn aqueduto em Jerusalem por Poncius Pilatos. Essa tentativa 

de constru<;iio realmente ocorreu, mas nao encontra reflexo nos textos cauonicos nem nos 

ap6crifos. Ela e extremamente relevaute pois, e eivada por urn fio condutor politico. Nesta 

longa sequencia, que se encontra no epis6dio "0 Conflito", da-se subsidios para se en tender 

por qual raziio Jesus foi crucificado. E esta raziio era bastaute novae diversa das "autigas" 

que incriminava norrnalmente os judeus, como o fazem os evaugelhos. 

No epis6dio de numero oito Jesus esta de volta a Jerusalem, autes passa pela casa de 

Lazaro, Maria e Marta, como inforrna o narrador: "Com a chegada do verao Jesus e seus 

discfpulos rumaram para o sui para a terra da Judeia, na aldeia de Betania l..dzaro e suas 

irmas se preparavam para a festa outonal dos tabemaculos. E, depois desta curta 

sequencia inicia-se propriamente dito o fato que nos interessa rnais de perto, o narrador 

explica: "Na semana da celebrar;iio subiu Jesus a Jerusalem para a adorar;ao, e de acordo 

com seu costume falou no patio do grande templo". 
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Alguns sacerdotes comentam os ensino de Jesus, sempre divididos a favor e contra, 

a cena seguinte corta para mostrar o antigo sumo-sacerdote, o sogro de Caifas, Anas, que 

tenta alertar seu genro do perigo que Jesus significava, este nao concorda e pensa que tudo 

nao passa de uma breve agit~ao. Em seguida ele e convocado por P6ncio Pilatos e vai ao 

seu encontro, onde nao e recebido exatamente de uma maneira cortes. Os dois sao 

extremamente polfticos, sao de uma rispidez estudada e cfnica. 

0 assunto: o povo fala mal de Pilatos, pois, acredita que ele roubou o dinbeiro do 

templo para man dar construir urn aqueduto para Jerusalem, a discordiincia: Pilatos recebeu 

o dinheiro de Caifas, que espalhava ao mesmo tempo a noticia d tirania do govemante. 

Caifiis joga para minar a posi<;:ao de Pilatos, que o acusa de enriquecimento, e de querer 

desestabilizii-lo politicamente. 0 diiilogo e o mais Iongo de toda a serie. Nao parece anti

semitismo e nem favorecimento dos romanos, os tiltimos se colocam como conquistadores: 

Pilatos: "Hd alguns meses propus certas constrw;;iJes em Jerusalem principalmente um aqueduto 

para suprimento de dgua. 

oneroso. 

Caifds: Projeto ambicioso, senhor, que poderia trazer-lhe cridito ante o imperador, apesar de muito 

Pilatos: Discutimos o custo quando prontificastes a suprir-me com os fundos do templo. 

Caifds: Concordei sim, mas niio me prontifiquei, a sugestdo foi de vossa excel€ncia. 

Pilatos: Niio modifiques minhas palavras. 

Caifds: A questiio e muito trivial para discussiJes. 

Pilatos: Pensas assim? Parece ser o ponto principal de discussOes em toda Israel. 

Pilatos e Caif3.s, conversa tensa a respeito do aqueduto 

Depois de ouvir Pilatos levan tar suspeitas a seu respeito, Caifas ira argumentar que 

Roma deveria construir o aqueduto com seu proprio dinbeiro, ou, apenas devolver o 

dinbeiro que fora "tornado", e conclui, dizendo que o povo nao precisa de urn aqueduto, 
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pois ja estava acostumado a carregar agua e a compm-la dos aguadeiros. Pilatos, por sua 

vez, diz que os jude us preferem armazenar dinheiro no templo, pra Caifas; alega ainda nao 

compreender o povo judeu, derrotado, humilhado, mas cheio de orgulho por seu unico Deus 

e submisso ao templo. Caifas diz que isso e born, pois, ele controla o templo e o povo e isso 

poupou a vida de muitos soldados romanos. Depois de uma longa discussao, Pilatos resolve 

dizer quem manda: "Valerius deu-te esta posiriio, eu posso tomd-la e eliminar-te, assim ... " 

estala os dedos. 

A conclusao nao e hist6rica, Pilatos diz que ira devolver o dinheiro, e que nao 

construira o aqueduto, coisas que efetivamente fez ao contrario. A sequencia dura sete 

minutos de dialogo tenso e ininterrupto. Na sequencia seguinte, Caifas e Anas conversam 

sobre o ocorrido, Anas pensa que foi uma grande vit6ria e pode deixar Jesus em paz. Caifas 

diz que nao, pois Pilatos pode tomar conhecimento da liderano;a de Jesus e desejar coloca-lo 

como sumo-sacerdote, tomando assim o sen Iugar. E ordena para Anas: Faze-a prender e 

leva-a perante a sinedrio. A ameao;a de prisao nao surte resultados, pois, os guardas 

tiveram medo da multidao que o cercava no templo. 

Am\s e Caifas 

E importante notar que nesta longa sequencia de dialogo entre Pilatos e Caifas, 

busca-se, talvez pela primeira vez num roteiro acabado, contornar a delicada situayao da 

culpabilidade dos judeus pela morte de Jesus. Segundo o que se faz aqui, a culpa da morte 

de Jesus nao e dos judeus, mas de Caifas, e a questao nao e religiosa, mas totalmente 

politica: o sen medo de perder o cargo que !he dava grande poder em Jerusalem. A questao 

da culpabilidade dos judeus e muito mais grave entre os anos de 1952 e 1954 do que fora 

ate entao, pois naquele momento hist6rico especffico ja se tinha conhecimento do horror e 
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da baibane cometidos em rela«ao aos judeus nos campos de concentra<;:ao nazista durante a 

Segunda Grande Guerra, na qual os americanos relutaram muito em entrar. Toda esta cena, 

bastante pensada e elaborada, com dados hist6ricos concretos, diferentes dos textos 

canonicos pooe ser pensada tendo em vista uma necessidade de atingir urn publico com 

inforrna«6es adaptadas a esta nova realidade. 

Urn ultimo dado relevante e que The Living Christ e talvez o unico filme do p6s

guerra a trazer a cena a Transfigura<;:ao de Jesus, esta cena era bern conhecida nos filmes do 

infcio do seculo XX, mas terrninou por desaparecer. 

A Transligura~o 

Os Ultimos Dois Epis6dios 

0 que se mostrou urn arranjo born para o produtor da serie causa-nos algumas 

dificuldades. Os ultimos dois epis6dios tratam-se, como ja foi dito anteriorrnente, do filme I 

Beheld His Glory, como ele foi feito atraves do recurso a flash-backs sua 6tica e diferente 

do restante da serie. Ele nao possui, enquanto urn filme de longa-metragem, a mesma 

explora<;:ao temporal que o restante da serie. Caracteriza-se por uma linguagem 

extremamente enxuta. De proximidade com a serie guarda somente a marca de uma 

teatraliza<;:ao bastante forte, pouca explora<;:ao dos movimentos de camera. 0 centuriao 

romano, personagem fictfcia, que conta a est6ria a discfpulos de Jesus, tambem ficticios, 

narra os ultimos dias de vida de Cristo que ele testemunhou. 

Eles passam o filme inteiro dentro do c6modo de uma casa, sentados em volta de 

uma mesa, esta cena e entrecortada pelos flash-backs, nestes tambern nao nenhurna 

novidade rnarcante. Posso apenas excetuar, como novidade, a ausencia de grande rnassa de 

figurantes, a ausencia de irnagens que ilustram violeucia, como a flagela<;:ao, a via-crucis, e 

a crucifica.;:ao. Nao sao visfveis epis6dios importantes da Via Crucis em detalhes, que sao 

mais importantes numa prodw;:ao Cat6lica. Nao tern Veronica, abordando Jesus com sua 
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toalha; nem Simao, o Cireneu, ajudando-o a carregar a cruz; nem o tradicional encontro 

com Maria no carninho da cruz. A virgem Maria mantem o seu papel secundlirio na vida 

adulta de Jesus. 

Centuri3.o romano rememora a est6ria 

0 mais marcante neste filme e o fato de terem-no elaborado como uma especie de 

"rememora~ao" pois isto faz uma metafora ilustrativa daquilo que os evangelhos pretendem 

ser: a narra~ao daquilo que e lembrado a respeito de Jesus. Entao todas as supostas e 

provaveis falhas narrativas tornam-se contexto da memoria, falha por natureza. Tudo e 

articulado pela narra~ao e pelo testemunho, mas nao exatamente pelo detalhamento e pela 

rigorosa cronologia dos acontecimentos. Poderiamos, sem exageros, chama-lo de 0 

Evangelho do Centuriao, a diferen.;a e de que este foi feito em imagens e no seculo XX. 

Poderia-se ainda alegar que o fato do protagonista do filme ser urn romano, isto ainda 

poderia fortalecer a culpa dos judeus, no entanto, se associada a serie, esta questao fica 

bastante diluida. 

Adaptar o filme ao final da serie significou uma importante perda de 

homogeneidade. Jesus que era atuante e uma personalidade constante, ao final, e sempre 

mostrado de forma passiva dentro dos acontecimentos. Novamente, cumpre lembrar, que o 
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filme, anterior a serie, tambem pode ter tentado poupar a excessiva exposigao dos judeus ao 

acontecimento da morte de Jesus. 

Cenas dos ultimos dias de Jesus 

Pe. Peyton e a popularizafiio do Rosario 

Em 1958 surge uma outra serie televisiva importante, trata-se da produgao hispano

americana Os 15 Misterios do Rosario. Por se tratar de uma serie baseada nas medita<;:oes 

do Rosario, ja se deve ter em mente que o seu foco e objetivo principal e a glorificagao de 

Maria, a mae de Jesus. Como foi esclarecido anteriormente, as devogoes do Rosario 
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surgiram por meio da a<;iio de Sao Domingos e cada conta do rosario significa uma rosa que 

se oferece a Virgem Maria. Logo, poderiamos concluir perfeitamente que esta niio e uma 

serie que trata da vida de Cristo, no entanto, assistindo-a pude perceber que Maria e 

personagem secundaria, ficando muitas vezes sem ao menos aparecer. A rela<;:iio esperada 

entre os espectadores e a Virgem Maria se da atraves da media<;iio dos "misterios" vividos 

por Jesus e que estiio tambem, de certa forma, relacionados a Maria. 

Apesar da enfase em Jesus Cristo que ha na serie, ela possui urn retardamento 

estilistico irnportante, pois insiste em mostrar Jesus o tempo todo de costas, coisa que 

deveria, de alguma forma, fazer as pessoas voltarem-se para Maria. Desta maneira, esta 

serie segue os tra<;os estilisticos de outros filmes hollywoodianos rodados na decada de 50. 

Eu aqui chamo de "retardamento estilfstico" pois foi rodada em 1958, posterior, portanto a 
serie de Friedrich, de 1952, e ao filme Day of Triumph, de 1954. A posi<;iio de Jesus de 

costas pra a camera nao e disfar<;ada, niio se busca maneiras eficientes de mostra-lo como 

alguem que niio se via muito bern a face. A postura e flagrantemente artificial, chocando-se 

como realismo e os bons posicionamentos de camera de outras cenas. 

Jesus e mostrado 0 tempo todo de costas 

Esta serie nos importa por duas raz6es em particular, pelo o que ela reafirma da 

serie americana anterior, e pela maneira como ela escolhe e organiza sua narrativa, atraves 

das medita<;;6es do Rosario. Como foi dito em capitulos anteriores, a formac;oiio da narrativa 

a respeito da vida de Jesus se deve mais a tradi~ao da Igreja Cat61ica, a devo<;iio da via

Crucis e as medita<;5es do Rosario, do que a adapta<;iio de textos evangelicos can6nicos. 

Esta serie demonstra, de forma cabal, o que eu havia afirmado anteriormente. Os 15 
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Misterios do Rosario estabelecem uma ordem e uma cronologia para diversos 

acontecimentos da vida de Jesus, e tambemja traz assinalados os fatos mais importantes. 

Estreada em 1958, a seric teria dire<;ao de Joseph I. Breen Jr., Jose Munoz Molleda 

cuidou da musica e a produc;;ao ficou a cargo do Pe. Patrick Peyton, da Congrega<;iio dos 

Padres de Santa Cruz. A serie em vfdeo de que disponho nao traz bern dispostos os 

diversos crooitos, e e confuso tambem dizer que atores atuaram nos diversos epis6dios, pois 

eles vern, quando muito, apenas nomeados no infcio de cada parte. A unica personalidade 

que se tornou bastante conhecida depois desta serie foi a atriz Maruchi Fresno, espanhola, 

que fez o papel da virgem Maria, no entanto, em alguns comentarios biognificos que 

encontrei pouco posteriores a sua morte, nao havia referencia sobre a importancia de sua 

participa<;iio nesta serie, ou se isto teve algum efeito sobre sua carreira, mencionam apenas 

sua atua<;iio no "curiosa" Os 15 Misterios do Rosario. 

Sem duvida nenhuma, a personalidade mais importante - e, provavelmente quem 

cuidou do roteiro tambem- e o Pe. Patrick Peyton, neste ponto tern urn papel tiio destacado 

quanto o de Friedrich. 

0 Produtor 

Pe. Patrick Peyton 

Peyton foi urn dos mais famosos evangelizadores 

da igreja cat6lica americana, pertencia a Congrega<;iio de 

Santa Cruz (Congregation of Holy Cross). Em sua 

Cruzada pelo Rosario ele congregou milhoes de pessoas 

pelo mundo inteiro, organizando eventos publicos em 

grandes cidades como Manila e Sao Paulo, fazendo o 

mesmo nos Estados Unidos, em locais como Sao Francisco e New York.9 

Ele foi urn dos pioneiros da media religiosa, o que o ajudou bastante, alem do clima 

de "ca<;a as Bruxas" foi a sua habilidade em conseguir o engajamento de estrelas de 

9 
Essas notas biogrAficas foram retiradas e traduzidas do site oficial do Family Theater 

http://www.americancatholic.org, as quais nao sofreram modifica96es importantes, acessado em 28 de julho 
de2004. 
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Hollywood, que emprestavam seu talento para que a sua obra pudesse atingir milhoes, pelo 

radio, filmes e TV. Peyton e lido como urn prot6tipo do pregador dos novos tempos, em sua 

a<;:ao ele ajudou a inserir a Igreja Cat6lica na midia modema. 

Apesar de seus inumeros legados, normalmente ele e lembrado pelas duas grandes 

organiza<;:oes que fundou, que existem e funcionam ate a atualidade, ainda mantendo-se sob 

o comando da Congrega<;:ao da Santa Cruz. The Family Rosary (0 Rosano em Farm1ia), 

iniciado por Peyton em 1942, com sede em Albany, New York, contando com escrit6rios 

nas Filipinas, Brasil, Peru, Irlanda, Africa e Uruguai. E, posteriormente, ele iria fundar The 

Family Theater Productions, organiza"ao atraves da qual produziria novelas pni radio, 

filmes, e series de Tv, sempre conseguindo cooptar a coopera~o de astros famosos do 

cinema hollywoodiano, dando enfase nos val ores da farm1ia e da religiao. 

Family Theater estreou em 13 de fevereiro de 1947, seu primeiro programa foi ao ar 

pela Mutual Brodcasting Company. E seu primeiro texto dramatico, Flight From Home foi 

encenado por James Stewart, Loretta Young e Don Ameche. Dai por diante a hist6ria do 

programa estendeu-se por mais de duas decadas, sendo urn dos programas de radio que 

mais tempo ficou no ar, de 194 7 a 1969. Pelos pal cos do radio passaram centenas de atores 

conhecidos e desconhecidos de Hollywood, todos envolvidos na causa da "prece em 

familia". 

Patrick Peyton teve oito irmaos, nasceu em 1909 em County Mayo na Irlanda, 

dentro de uma farm1ia cat6lica que praticava a ora<;:ao do Rosano, recitando-o todos os dias. 

Na idade de 19 anos, Patrick imigrou para os Estados Unidos, juntamente com seu irmao 

Thomas, para prosseguir seus estudos no seminario. Na epoca os dois irmaos entraram para 

a Congrega<;:ao da Santa Cruz (Congregation of Holy Cross) e foram enviados para o Holy 

Cross Seminary, na University of Notre Dame, em South Bend, Indiana. Quando Patrick 

estava proximo a sua ordena<;:ao ele contraiu tuberculose e esteve proximo da morte. 

Voltou-se para a Virgem Maria e pediu-lhe urn milagre, prometeu-lhe que se sua vida fosse 

salva ele dedicaria seu ministerio a ela. Aparentemente suas preces foram atendidas, e ele e 

Thomas foram ordenados em 15 de junho de 1941. 

Em 1942, fundou a Family Rosary em Albany, New York. Os Estados Unidos 

estavam em guerra e Peyton acreditava que o mundo s6 poderia ficar em paz se o cora<;:ao 

humano estivesse em paz e em farm1ia. Na epoca sua convic<;:ao expressou-se pelo que se 
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tornou o famoso slogan: "Urn mundo que reza e um mundo em paz". Naquele contexto, por 

causa da guerra, Peyton entendia que muitas fanu1ias viviam urn verdadeiro caos: esposas e 

filhos perdiam parte da fanu1ia para a guerra; e enquanto isso, as mulheres eram 

convocadas para ajudarem no esfon;:o de guerra trabalhando nas fabricas. Para ele iniciava

se ai a delinqiiencia da ju ventude. Desta forma Peyton comet;:ava a pre gar a men sag em da 

farru1ia unida em torno da orat;:ao. 

Jniciou seu programa de radio de 15 minutos de durac;ao, baseando-se na simples 

ideia de dizer para as fann1ias fazerem sempre a meditat;:ao do Rosario. Obteve sucesso e 

tentou em seguida aliar a ideia do Rosano em Fanu1ia com urn show familiar. Ele 

conversou com os diretores da Mutual Broadcasting Company, em New York, que 

concordaram que a guerra havia desagregado a familia e os valores familiares nos Estados 

Unidos e que provavelmente a ideia de urn show com a fanu1ia unida em torno da orac;ao 

poderia sera resposta. 

Recebeu meia hora no radio, no en tanto, ele e quem deveria trazer uma boa ideia e 

uma grande estrela para hi, a fim de atrair a audiencia. Pe. Peyton ainda nao conhecia 

ninguem no show Business naquela epoca, no entanto, conhecia os pais dos famosos irrnaos 

Sullivan, que eram fregiientadores da sua Par6quia, e os persuadiu a levarem seus filhos 

para orarem unidos em torno do rosii.rio e fazerem urn show no radio. Os cinco irrnaos 

Sullivan haviam recentemente ganhado destaque no pais, pois participaram ativamente de 

epis6dios dramaticos da Segunda Guerra, na batalha do Pacifico: tinham toda aten<;:ao 

nacional voltada para eles naquele momento. 0 programa foi urn sucesso. Em seguida ele 

pegou o te!efone e pediu para o operador ligar para Bing Crosby, uma das maiores estrelas 

hollywoodianas da epoca, e este concordou em participar do programa. 

A apresenta.;:ao de Bing Crosby foi ao ar no dia das Maes em 13 de maio de 1945, 

este show conseguiu uma grande audiencia, e assim Peyton conseguiu meia bora de radio 

por semana da Mutual. Depois daquele ano Patrick Peyton viajou de trem para Hollywood, 

para Ia iniciar urn novo programa de r:idio. Em menos de do is anos colocou no ar uma 

longa serie de programas que levaram o nome de Family Theater, ainda pela Mutual Radio. 

Estes programas possufam uma caracteristica muito singular, nao eram sectaries. 

Nao havia ment;:iio ao rosii.rio ou a Igreja Cat6lica, apenas buscava-se que a fanu1ia se 

unisse em torno da ora<;:ao, nao importando que religiao ou que ora<;:ao, durante anos os 



51 

programas foram levados ao ar sob o slogan "A Famflia que ora unida permanece unida ". 

Muitas personalidades de Hollywood pareciam ficar felizes em dar apoio a essa percep~::ao: 

Gary Cooper, Loretta Young, Lucille Ball, Jane Wyatt, Henry Fonda, Jack Benny, Rosalind 

Russell, Shirley Temple, Margaret O'Brien, Gregory Peck, Jimmy Durante, Gene Kelly, 

Natalie Wood, Vincent Price, Charlton Heston and Raymond Burr, entre outros, pois, como 

foi notado anteriorrnente, essa particip~ao lhes garantia uma certa isen~::ao publica perante 

o Macartismo, sem aqui entrar no merito das suas cren9as pessoais. 

Como na decada de 50 o radio come<;ava a ser eclipsado pela TV, Padre Peyton e 

Family Theater Productions buscaram entrar no novo meio o mais rapidamente possivel. 

Ao Iongo dos anos 50 o Family Theater foi produzindo uma serie de shows para a televisao. 

Entre outros muitos projetos Peyton tomou para si a monumental missao de produzir 15 

dramas biblicos baseados nos misterios do Rosario, filmado na Espanha com urn elenco de 

milhares de pessoas. Ao todo, o Family theater produziu mais de 58 filmes e especiais para 

a TV. Novarnente Padre Peyton angariou varios talentos de Hollywood estrelas, como 

Frank Sinatra, Loretta Young, William Shatner, Bob Newhart, Bing Crosby, Raymond Burr 

and Helen Hayes. Entre eles resta uma especial men<;iio para Grace Kelly. Os ultimos tres 

fi1mes nos quais e1a apareceu antes de sua tragica morte, em 1982, foram feitos para a 

Familiy Theater. 

Pe. Patrick Peyton pregando para uma multidao 

A atua~::ao do Pe. Patrick Peiton chegou ate mesmo ao Brasil, onde fundou o Rosario 

em Farm1ia, e onde participou de forma poderosa na organiza-;iio dos eventos religiosos que 
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ajudaram na derrubada de Joao Goulart do poder em 1964. Sempre no papel de religiose 

respeitoso das tradi<;;6es e da fanu1ia foi enviado pelo Departamento de Estado Americano, 

sob a administra<;;iio de Jobn Kennedy para atuar no Brasil. Aqui, como pode ser visto 

nestes dados da pagina do conbecido Cpdoc: 

"( ... ) ele lan\'OU a Cruzada do Rosario em Familia, semente da campanha contra o governo 

organizada posteriormente por senhoras da classe media. As prega0es do padre Peyton frutificaram, por 
exemplo, na ayao das mulheres mineiras que, de rosario nas maos, impediram urn comfcio de Leonel Brizola 

em Belo Horizonte. Ou entao na resposta dada, em Sao Paulo, ao Comfcio da Central promovido pelo 
govemo, no Rio. Uma multidlio calculada em quinhentas mil pessoas saiu em passeata pelas principals ruas 

da capital paulista, na manifesta9ao chamada Marcha da Familia com Deus pela Liberdade, de grande impacto 
entre as camadas medias da sociedade". 10 

Padre Peyton morreu em 1992, atualmente os continuadores da sua obra pleiteiam a 

sua canoniza<;iio. 

Com este rapido esbo<;;o biogratico acredito ficar demonstrada a importancia da 

atua<;;iio de Pe. Peyton nos Estados Unidos. Niio possuo notfcia sobre o sucesso ou niio da 

veicula<;:iio da serie naquele pais. Kinnard e Davis, que fizeram uma rela<;;ao bastante 

completa de fibnes e epis6dios relativos a vida de Jesus exibidos naquele pais, calam-se 

completamente a este respeito. Resta-me especular que houve a veicula<;;ao da serie pelos 

canais de TV, assim como houve a veicula<;;ao de outros programas produzidos pelo Family 

Theater. No entanto, o seu impacto parece ter sido reduzido, uma vez que nao encontro 

. . d a! I 11 sma.ts esteem qu quer ugar. 

Os 15 Misterios do Rosario 

A serie foi rodada com loca<;;6es na Espanha, teve dire<;;iio de Joseph I. Breen Jr., e e 

tida como uma co-prodw;;ao entre Espanha e Estados Unidos, em sua abertura aparece: 

Albany, New York, Madrid, eo copyrigth para a TV, datando do anode 1958. Ate onde 

pode ser percebido, houve a exclusiva utiliza<;;iio de atores espanh6is. Em termos urn pouco 

mais tecnicos essa produ<;;iio se caracterizou pela intensa utiliza<;;iio dos vanos Pianos (plano 

geral, plano em profundidade, pp, etc). As cameras tern uma utiliza<;;iio bastante 

10 Vide http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb.htm p<igina institucional onde consta o Verbete biografico sabre a 

Revoluyao de 64, acessado em 15 de dezembro de 2003. 
11 A maior quantidade de dados referentes ao Pe. Patrick Peyton em rela~ao aos de Frederick Friedrich 

devem-se tao somente a disponibilidade de informas;Oes. Aqui sigo minha orientas;ao de disponibiiizar em 
portugues 0 maximo possfvel de infonnay6es de outra forma inacessfveis. 
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pro fissional, podemos perceber que os operadores buscavam as melbores perspectivas, as 

melhores angula<;i5es; em flagrante contradi<;ao com este profissionalismo, percebemos que 

os atores possuem uma movimenta<;ao basicamente teatral. Todos se movem de forma 

muito lenta, sem naturalidade e sem nenhum esfor<;o para parecerem convincentes. Os 

diatogos sao mostrados basicamente em plano/contra-plano. 

Ha uma boa explora<;ao do espa<;o, como exige a narrativa classica hollywoodiana. 

Isto faz pensar que contaram com bans cfuneras, bans tecnicos, mas que alguem com 

no<;i5es menos seguras de cinema coordenava a prodw;:ao. Os cemirios sao riqufssimos, e e 

de se duvidar que tenham sido feitos pra o filme. Eles caracterizam-se par serem grandes 

constru<;i5es, a maior parte delas monumentais e ao ar livre. Tendo em vista que a serie foi 

rodada na Espanha, Peyton, provavelmente, fez uso dos cenarios ja existentes para as 

grandes produ<;i5es que ocorreram na mesma epoca. E possfvel que ele estivesse utilizando 

os esrndios de Samuel Bronston. 0 resultado final, extremamente modesto, desta serie, se 

comparado aos recursos alocados perrnite se pensar no reaproveitamento de cenarios. 

Cemirios grandiosos contrastam com a atua~ao 

0 mais surprcendente desta produc;:ao foi o fato de assumir, mesmo em sen titulo, a 

estrutura de imagens fornecidas pelo Rosario. Cada parte da serie, com durayao em torno de 

17 minutos, se constitui par urn dos "Misterios" do Rosario, que fica assim dividido em tres 

blocos, com cinco partes cada: 

Misterios Gozosos 

1. Anuncia<;ao do An jo Gabriel a Maria 

2. Visita de Maria a sua prima Santa Isabel 

3. Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 
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4. Purificac;ao de Nossa Senhora e apresentac;ao do Menino Jesus no Templo 

5. A perda e o encontro do Me nino Jesus no templo entre os Doutores 

Aqui se coloca urn interltidio conectivo Caifas reunido com sacerdotes convocam 

Judas traic;ao de Judas 

Misterios Dolorosos 

I. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras 

2. Flagelac;ao de Nosso Senhor Jesus Cristo 

3. Coroac;ao de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo 

4. Jesus carregando a Cruz a caminho do Calvano 

5. Crucificac;ao e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo 

Misterios Gloriosos 

1. Ressurreic;ao de Nosso Senhor Jesus Cristo 

2. Ascensao de Nosso Senhor Jesus Cristo 

3. Vinda do Espfrito Santo sobre Nossa Senhora e os ap6stolos reunidos no Cenaculo 

4. Assunc;ao de Nossa Senhora de corpo e alma ao Ceu 

5. Coroac<iio de Nossa Senhora como Rainha do Ceu e da Terra 

Veronica e a Sagrada Face 

A serie obedece rigorosamente esta estrutura narrativa, bern como faz utilizac;ao das 

imagens referentes a devoc;ao da via-crucis, ja abordadas anteriorrnente, fundindo-as com 
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as dos Misterios Dolorosos. A dnica excec;:ao as imagens realmente contidas no Rosano e o 

que chamei de lnterhidio Conectivo, na realidade, apenas urn epis6dio dilufdo entre "A 

perda de Jesus no Templo ... " e a "Agonia de Jesus no horto ... ", e, ele existe pela 

necessidade de se fazer uma conexao narrativa entre os epis6dios da juventude e os da 

Paixao de Cristo. Sem este interludio nao haveria como explicar sem flagrante quebra da 

homogeneidade narrativa, os sofrimentos pelos quais Jesus iria passar. Pe. Peyton nao 

poupa os judeus, abre este interludio com urn epis6dio onde os sacerdotes Anas e Caifas, e 

seus conselheiros, ja condenaram Jesus a morte por blasfemia, apenas discutem a 

formalidade de como prende-lo e executa-lo. 

Melhores iingulos sao OS do Julgamento por Pilatos 

Ha tambem uma longa dedicac;:ao aos romanos no papel de bons moc;:os. P6ncio 

Pilatos esforc;:a-se ao maximo para nao condenar Jesus. As duas melhores atua<;:i'ies na serie 

sao as de Pilatos e de Herodes, este ultimo parece calcado na personagem do filme 

Golgotha, de 1935, feito por Harry Baur, e serio e sem afetac;:oes, coisaja vista tambem em 

The Living Christ. 0 momento do julgamento supera em qualidade todos os outros 

epis6dios da serie, este sim e filmado com cuidado e estetica cinematograficas: grandes 

pianos gerais, cameras altas, explora a profundidade de campo intensamente e utilizam-se 

de travellings os mais variados. Isto acaba por valorizar extremamente o papel de Pilatos -

e o julgamento de Cristo -, o que de certa forma, como vimos anteriormente, cada vez que 

ele e mostrado de forma positiva a culpabilidade dos judeus aumenta. No entanto, no que se 

refere a Pilatos, ele nao tern a ajuda de sua esposa Claudia para poder decidir. Ela nao 

existe nesta serie e nem o epis6dio no qual ela o avisa que sofrera com Jesus em sonhos, 

encontrado no Evangelho de Mateus. 
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A serie inicia-se com seis letreiros padrao sobre fundo rosa: 

I. A Cruzada do Rosario em Farm1ia 

2. "Os Quinze Misterios do Rosario" 

3. Dolores Can tabella 

Mariano Azana 

Felix Acaso 

Luis Guedes 

4. Musica: Jose Munoz Molleda 

Dirigido: Joseph I. Breen, Jr. 

5. Produzida por Padre Patrick Peyton dos Padres de Santa Cruz- copyright 1958 

6. "Dedicada a sua farm1ia e a todas as farm1ias do mundo inteiro" 

"A farm1ia que reza unida permanece unida" 

0 primeiro bloco refere-se aos Misterios Gozosos, como ja foi dito acima, entao, 

poderiam ter comec;:ado diretamente com a Anunciac;:ao, mas se preferiu iniciar a narrativa 

com outro anuncio, o do nascirnento de J oao, que seria mais tarde cognominado o Batista. 

Logo no inicio o papel do narrador como urn interprete dos acontecimentos se 

irnpoe, diferentemente do que ocorria na serie The Living Christ, esta nao faz a utilizac;:ao 

de mapas e se tern alguma pretensao didatica nao o e com a hist6ria, mas com a pratica da 

orac;:ao do Rosario. 0 narrador abre a serie ja com urn comprometimento teol6gico bastante 

espedfico, remetendo o espectador ao "pecado original" cometido por Adao e Eva e 

relacionando Jesus como Messias que veio para livrar o mundo do pecado: 

"Depois do pecado original o mundo ficou na escuriddo, a escuriddo da mente e do espfrito. Uma 

long a noite onde o parafso se tomou selva gem e os filhos e jilhas de Adiio sucumbiram nas sombras tateando 

cegamente o invis{vel apoio de Deus. Mas o homem niio foi abandonado, Deus prometera redenr;iio a Adiio. 

E muito antes da ipoca de Abraiio o povo de Israel recebeu de Deus a promessa de um Messias, um salvador 

que redimiria o mundo. E atentos a essa promessa divina os homens, conf~antes, esperaram." 

Ele continua a sua narrac;:ao, introduzindo ao cenario dos acontecimentos: "Assim 

durante o reinado de Herodes mais um dia se iniciava no Templo de Jerusalem ... Era a 

hora matutina ... e o sacerdote encarregado de queimar o incenso no templo era um homem 

chamado Zacarias". 
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Zacarias como Sumo Sacerdote e como Anjo 

Deste momento em diante percebe-se a inten~ao de se relacionar Joao Batista com 

Jesus Cristo, pois Joao era filho de Zacarias, que por sua vez, era casado com Isabel, prima 

de Maria. No desenrolar das fun~6es de Zacarias como oficiante no templo, e depois do 

anjo ter anunciado que Isabel conceberia, ocorre urn dialogo entre dois sacerdotes que 

co men tam o acontecido, urn deles terrnina confessando estar esperando o "Principe da paz", 

imagem Cristol6gica que apareceu na primeira serie analisada, que aqui, no entanto, se 

tomara apenas uma frase, sem confirma~ao no sentido geral da serie. 0 anuncio foi feito a 

Zacarias por urn anjo, e, neste filrne os anjos aparecern, nao tern asas e sao transparentes, 

urn recurso ja utilizado nos filrnes do corne~o do seculo XX. 

Outro uso de irnagem Cristol6gica acontece em seguida, na Anunci~ao, onde e 
utilizado literalrnente o texto do Evangelho de Lucas, no entanto, o narrador conclui a cena 

com as seguintes palavras, retiradas do pr6logo do Evangelho de Joao: "No prindpio foi o 

verbo, eo verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbose fez came e habitou entre 

n6s". 

Ate o rnornento, em rnenos de quinze minutos ternos tres imagens Cristol6gicas 

evocadas: Messias, Principe da Paz eo Verbo. Ao Iongo da serie se percebe claramente que 

foram palavras rneramente citadas, nao possuem urna fon;:a rnaior. Nao houve o 

desenvolvirnento de urna narrativa que desejasse explorar de forma rnais clara essas 

imagens, talvez, apenas talvez, se pudermos associar Messias a Rei, essa primeira irnagem 

pre vale<;a ao final. 



58 

Jose se aconselha com o Rabino 

Ap6s a Anunci~ao, feita de forma totalmente convencional, Maria vai visitar a sua 

prima Isabel, e termina o primeiro epis6dio. 0 segundo tern uma altera~;ao importante, pois 

o narrador e Jose, noivo de Maria. Ele se aconselba com o rabino local a respeito da 

gravidez de Maria e conta-lhe, atraves de flash-backs a viagem desta ate a casa da primae 

os acontecimentos que hi se deram, incluindo ate mesmo o Magnificat (Lucas); a narrativa 

transcorre ate o momenta em que Zacarias, pai de Joao, recupera a fala ao escolher este 

nome para seu filho. 

0 sonho de Jose 

A cena volta pra Jose, que tenninou de con tar a est6ria, onde ele e aconselhado pelo 

Rabino, que relembra-lhe a profecia de Isaias. 0 Messias viria da linhagem de David e 

explica-lhe que eles, Jose e Maria sao cada urn desta linhagem. Esta fala e interessante, pois 

trata-se tambem de urn arranjo teol6gico, pois e conhecido o conflito entre as genealogias 
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de Mateus e Lucas, urn tr~ando a linhagem a partir de Jose e outro a partir de Maria; aqui 

chega-se a uma soluc;;ao de consenso: os dois sao da linhagem de Davi. 

Jose volta pensativo pra sua casa e a noite ele sonha com a resposta de que nao deve 

abandonar Maria. Esta cena e representada apenas com Jose dormindo, uma voz em off, e 

uma luz caindo sobre seu rosto, de forma muito semelhante ao que tinha sido feito em 

From the Manger to the Cross, em 1912. 

0 terceiro epis6dio, o Nascimento, transcorre sem novidades importantes, o quarto 

nos interessa mais uma vez que e1e expande personagens que ate entao nao apareciam de 

forma tao evidente, tratam-se de Simeao e Ana, referidos no Evangelho de Lucas, e o 

epis6dio concernente a Purific~ao de Nossa Senhora e apresent~ao do Menino Jesus no 

Templo. Como nao se trata de urn acontecimento comumente citado o narrador esclarece: 

"Naquele tempo na Judiia era costume entre as pais de cada crianra primogenita do sexo 

masculino a levasse ao Templo para apresent!i-la, onde diariamente uma multidiio de peregrinos atravessava 

os porti5es da cidade e fonnavam uma massa tiio compacta e imponente que parecia uma verdadeira cidade 

em movimento, costumavam trocar o seu dinheiro pelo dinheiro romano pais ld eram obrigados a pagar 

cinco dinheiros oferecidos na apresentariio como substituto simb6lico da vida de seus filhos." 

As primeiras imagens sao de urn homem velho, Simeao, a quem diziam que Deus 

havia prometido que morreria apenas depois de ter visto o Messias, entao ele buscava-o 

entre as crianc;;as que eram obrigatoriamente apresentadas no templo. Gasta-se algum tempo 

i!ustrando a sua angt\stia, pois era velho e desejava morrer. llustra-se tarnbem o descredito e 

descaso com que era tratado pelos demais. Para que houvesse melhor verossimilhanc;;a a 

mulher, conhecida por profetiza Ana, que tarnbem abenc;;oa Jesus no texto de Lucas, e 

colocada como sua amiga e confidente. Essa apresenta<;ao e cortada para o narrador, sobre 

imagens de Jose, Maria e Jesus: "haviam se passado quarenta dias desde o nascimento do 

redentor, e agora sua mae Maria e seu pai adotivo Jose iriam levar o menino ao templo de 

Jerusalem onde ele seria apresentado, cumprindo, assim, a lei." 

A cena volta novarnente para o Templo, onde ha uma grande valorizac;;ao do cenano 

que e gradiloqiiente. Simeao e Ana travam do is longos dialogos entrecortados por imagens 

de Maria e Jose dirigindo-se para o Templo. Quando Jose e Maria chegarn, Simeao e Ana 

vao em dire9ao a eles, e Ana diz: "Aquela mae' Parece que a conhet;o ... e Maria, ela 

trabalhou aqui ... " sua fala toma-se incompreensfvel por algnns instantes por causa da 
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dublagem da epoca, no entanto, ao final ela cita os pais de Maria, Ana e Joaquim, e Maria 

como quem tendo vivido no templo. 

Ana e Simelio, aguardando o Messias 

Estas informao;6es, postas nos !abios de Ana pertencem ou a tradio;ao cat6lica, ou a 

urn Ap6crifo, onde provavelmente a tradio;ao se originou: 

VIII, 1 . E seus pais retornaram cheios de admirat;iio, louvando e glorificando a Deus, Soberano Senhor, 

porque a menina niio tinha voltado para junto deles. 

Maria pennaneceu no templo do Senhor, vivendo como uma pomba e recebia seu alimento das miios 
de um anjo12

. 

0 texto e do Proto Evangelho de Tiago 13
, urn dos mais importantes ap6crifos, que 

ficou conhecido em todo o ocidente e oriente ate o sec. IV, e depois foi relegado ao 

esquecimento no ocidente, pois afirmava que Jose era urn homem muito ve!ho que tivera 

varios filhos antes de se casar com Maria, coisa que explicava por que os Evangelhos falam 

em irmaos de Jesus. No ocidente, a versao de Sao Jeronimo, de que em hebraico primos e 

irmaos tinham a mesma assoniincia, fez com que se aceitasse que os evangelhos tratavam 

na verdade de "primos" de Jesus, prevalecendo a tese de que Jesus fora filho iinico. No 

oriente, na Igreja Ortodoxa este texto ainda e bern acolhido. Outra informao;ao tambem 

pertencente a ele e o nascimento de Jesus em uma gruta, ao sentir as dores do parto em 

12 
Ramos. Lincoln. p. 38 

13 
Algumas informayOes que constam do filme podem terem sido retiradas do proto-Evangelho de Tiago, urn 

texto antigo, provavelmente do final do s€culo U e que nao foi aceito no ocidente como livro canOnico, no 

en tanto, a sua influencia indireta se fez sentir fortemente, uma vez que outros textos ap6crifos dependeram do 

dele, como: Evangelho do Pseudo-Mateus, Livre da natividade de Maria e Livro da Inffulcia do Salvador. A 

ele ainda estao ligadas algumas comemoray5es litllrgicas como as festas de sao Joaquim e Sant' Ana (26 de 

julho), a Apresentayao de Maria, eo nascimento de Jesus em uma gruta13
• Aqui sugeri apenas a possibilidade 

destas informa<;6es terem vindo deste ap6crifo, pais elas podem muito bern ter vindo pura e simplesmente da 

tradiyao, sem necessidade de consulta a este texto. Neste caso sentimos a sua influencia subjacente. 
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plena viagern para Belern, Maria pede para Jose encontrar urn local: XVIII, 1 - Encontrou 

ali uma gruta e conduziu-a para ld14
• Este detalhe da gruta permaneceu na tradi<;ao 

pict6rica. 

Urn outro epis6dio deste evangelho e importante, pois, ele explica o uso da imagem 

de Maria indo buscar agua em uma fonte, antes do acontecimento da Anunci~ao: 

XI, 1. Apanhou Maria urn cfintaro e saiu para tirar dgua. 

E eis que uma voz lhe disse: 

- "Alegra-te, cheia de gra9a; o Senhor estd contigo; bend ita is tu entre as mulheres". 

Maria olhava ii direita e a esquerda, para ver donde vinha a voz. 

Tremula, entrou em sua casa, deixou o ctintaro, tomou a pUrpura, sentou-se no banco e continuou a 

tecer a pUrpura. 

2. E eis que urn anjo se apresentou di.ante dela e disse: 

- "Nao tenhas medo, Maria, porque encontraste gra~a diante do Soberano Senhor de todas as 

coisas. Tu conceberds par sua palavra ".
15 

Este trecho explica por que a insistencia em filmes como From the Manger to the 

Cross e Vida, Paixiio e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Sociedade Pate, da cena de 

Maria indo buscar agua na fonte. Com o passar das decadas esta imagem, que nao existe 

nos textos evangelicos, acabou sendo deixada de !ado em filmes posteriores, inclusive 

nestas duas prodw;:oes. 

Retornando a serie, o narrador encerrou o epis6dio, dizendo que eles voltaram a 

Nazare onde a crian<;a cresceu forte e sa. De maneira bastante estranha nao ocorre o 

batismo de Jesus por Joao; aqui digo "estranha" pois se gaston urn grande preambulo para 

introduzir o nascimento de Joao e sua utilidade principal na est6ria, que seria batizar Jesus, 

foi deixada de !ado. 

Talvez a novidade mais importante neste filme relativamente a est6ria de Jesus seja 

a amplia<;ao do papel de duas personagens citadas nos textos evange!icos, que no entanto 

nao possuem nenhum destaque no contexto da crucifica<;ao: urn centuriao romano e Jose de 

Arimateia. Ate entao, nao havia ao menos cit~ao para a existencia de Jose de Arimateria 

nos filmes de Cristo. Neste ele ganha uma rapida expansao daquilo que faz nas narrativas 

evangelicas, ou seja, ele pede o corpo de Jesus a Pilatos para dar-lhe sepultura e depois 

deposita-o no sen proprio rumulo. Nao ha nenhuma mem;:ao a essa personagem antes deste 

14 Ramos, Lincoln, p.53 
15 Ramos, Lincoln, p. 44. 
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epis6dio, no entanto, ele encontra-se descrito de forma bastante semelhante nos quatro 

textos (Jo 19: 38-42; Mt 27: 57-61; Me 15: 42-47; Lc 23: 50-56). 

Neste filme existe urn centuriao, cujo nome nao e citado e que surge ap6s a 

crucificac;:ao de Jesus, seu papel e organizar o evento. No entanto, este papel e bastante 

dilatado, vemos aqui novamente a valoriza<;_:ao de uma personagem romana, como ja havia 

ocorrido em The Living Christ. Ele manda que os soldados afastem a multidao, tern sempre 

urn semblante preocupado. Manda que perguntem quem e o casal que tao afoitamente tenta 

se aproximar descobre tratarem-se de Maria, a mae, e Joao, o discfpu1o. Eles aproximam-se 

e ai faz Jesus entrega sua mae para e1e: "Mulher, eis ai o ten filho! Depois disse ao 

discipulo: Eis ai tua mae" (J6 19:27-28). As nuvens no ceu estao carregadas, sinal que uma 

tempestade se aproxima. 0 centuriao interroga urn soldado: 

- Onde Estd esse amigo do crucificado querendo falar comigo? 

So !dado- Aquele hom em, senhor! Atrds daquelas mulheres. 

Soldado- Conher;o este homem ele e Jose de Arimateia, um membra do Sinidrio. 

Jose de Arimateia aproxima-se e para diante da cruz fitando Jesus, o Centuriao 

toma-o pelo brac;:o e pergunta: 

Centuriiio -Sabre que assunto viestes falar comigo? 

Jose de Arimateia- Tu conheces a lei que trata destes homens, Centuriiio? 

Centuriiio - Recebo ordens do Procurador, niio do Sintdrio. Agora, se voce vem aqui ... 

Jose de Arimateia - Eu niio venho aqui como membra do Sinidrio. E s6 um amigo de Jesus a quem 
voce crucificou. 

Centuriiio - Os amigos dele teriam ajudado muito. Se tivessem vindo mais cedo. 

Jose de Arimatiia - Eu combinei com sua mile que lhe daria uma sepultura e vim aqui para pedir o seu 
corpo. 

Centuriiio -Sabre essa coisa entenda-se com Pilatos. 

Jose de Arimatiia - Pensei que seria me!hor falar com voce. Pelo que vejo, eles estiio muito ansiosos 
em v€-lo numa vala comum, antes mesmo que eu possa explicar o caso a Pilatos. 

Centurifio- Trate de ire tome as suas providtncias. Vd, antes de lhes quebrannos as pemas. 

Jose de Arimatiia- Voce niio vai quebrar-lhe as pernas, Centuriiio! (o centun·ao encara-o) Muitas 
coisas foram escritas sobre esse hom em ate mesmo antes de ser concebido por sua mile. E do Messias estd 
escrito: nenhum dos seus ossos serd quebrada. 

Centuriiio - Entiio acredita .. que ele e ... o Messias?! 

0 questionamento do Centuriao e interrompido por Jesus agonizante: Jesus: Meu 

Deus! Meu Deus! Por que me desamparaste?! 
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Jose de Arimateia eo Centuriiio dnrante a Crncifica.,;io 

Essa inteljei.;;ao da espa<;:o para uma explica<;:ao de conteudo teol6gico bastante 

interessante. Para alguns sempre foi diffcil explicar por que Jesus, que se manti vera forte e 

constante ate aquele momento, de repente "acusa" Deus de te-lo desamparado. No entanto, 

como e sabido daqueles que conhecem mais a fundo as escrituras, ele na verdade esta 

fazendo uma cita.;;ao do Salmo 22
16

, como Jose de Arimateia prontamente esclarece para o 

Centuriao, e depois ele mesmo recita o Salmo, no entanto trata-se de uma versao bastante 

resumida, adaptada para aquela circunstiincia: 

Jose de Arimatiia - Ele fala as palavras de Davi, o prof eta. 

Jesus- Eu sou o verme da terra ... e ndo um homem ... 

Jose de Arimatt?ia - Eu sou um verme da terra, ndo um homem, a ignomfnia dos homens, o rejeitado 

por todos as povos, todos os que me veem riem-se ate o escdrnio, eles levantaram suas vozes contra mim 

como leGes rug indo e uivando, o conselho dos malignos me assediou, feriram as minhas miios e meus pis, 
eles contaram todos os meus ossos ... Olharam-me e fixaram os olhos sabre mim, dividiram os meus trajes 

entre eles e sabre minhas vestes tiraram sortes, minha forra ficou em pedaros e minha voz emudeceu na 
garganta ... 

Jesus: Tenho sede. 

Um so/dado molha uma esponja e tenta levar ate ele, o Centuriiio toma~a e coloca a esponja sabre 
uma lanra, mas a multidiio gritafuriosa. 

Maria madalena sai em meio a multidiio e abrara~se aos pes da cruz chorando. 
Jesus: Tudo estd consumado. 

Jesus: Meu Pai, em vossas miios entrego meu espfrito. 

Desta longa cita<;:ao interessa-nos a vinculac;:ao renovada que faz entre Jesus e Davi e 

o aparecimento de urn Salmo, mesmo que em versao reduzida. No come.;;o da serie o 

narrador ja havia tentado vincular Jesus ao Messias, que dizia-se, de acordo com o profeta 

Isaias viria da Casa de Davi. Desde entao tivemos o cruzamento e a explica<;ao das 

16 
Na constitui~ao dos textos evangClicos e extremamente dificil dizer se Jesus disse alguma palavra neste 

momento "realmente",ou se elas foram colocadas ali para remeterem a Davi pelos redatores originais, no 
entanto, aqui nao se questiona a redas;:ao evange!ica. 
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genealogias de Maria e Jose, ligando-os a esta linhagem, o nascimento de Jesus em Belem, 

a cidade de Davi, a longa expansao do papel de Simeao, que reconheceria o Messias, a 

tabuleta pregada na Cruz com os dizeres Jesus nazareno Rei dos Judeus em tres idiomas 

(Jo) e, por fim, a clara recitas;ao do Salmo, realizada por Jose de Arimateia. 

0 aparecimento do Salmo chama aten<;ao, pois no futuro, no filme A Maior Hist6ria 

de Todos os Tempos, de George Stevens, novamente textos dos Salmos seriam citados e 

usados adequadamente e com urn sentido proprio dentro do filme. Urn ultimo quesito e 

importante para se estabelecer a imagem Cristo16gica neste caso. Depois do epis6dio da 

flagelas;ao, abre-se, seguindo a sequencia do Rosano urn chamado de A Coroas;ao de 

Espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, este acontecimento ocupa Iugar Durant urn 

epis6dio inteiro. Ainda nao fora feito ate entao uma extensao tao grande de urn fato que 

durava alguns segundos em outros filmes. A coroa17
, que foi preparada por urn judeu, com 

muita malfcia e perfcia, foi levada pelos diversos corredores da Fortaleza Antonia, com 

grande cerimonia e bastante lentamente ... ate que fusse colocada na cabes;a de Jesus de 

forma violenta, estando ele assim coroado rei. 

Coroa9>o de Jesus 

17 
Em razao da idade do filme, e da c6pia em vfdeo de que disponho, as cores deste filme desbotaram restando 

somente o vermelho. Tendo em vista melhorar a qualidade desta imagem eu a alterei para tonalidades de 

cinza 
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Toda essa preocup<l\;iiO com a linhagem de Davi, que havia sido Rei de Israel, e de 

vincular Jesus a ele s6 tern sentido se ela desejar mostrar que Jesus eo Messias, no en tanto, 

a imagem mais clara nao e a messianic a, a do redentor polftico religioso, mas a de urn "rei". 

As falas e gestos relativos a realeza estao presentes, mas no caso do Messianismo ele se da 

por inferencia. Tendo em vista a estrutura da serie, ela tambem nao se preocupou em 

mostrar curas de Jesus (ele nao faz nenhuma) e nem seus ensinos; ele aparece como parte 

do rosario e como alguem de linhagem real; e, !he e colocado urn manto vermelho, 

praticamente identico ao do filme 0 Manto Sagrado. 

Nesta serie ainda estiio presentes as negac;oes de Pedro, durante o julgamento de 

Jesus, e a sua rea:firmao;ao, posteriormente a Ressurreic;ao. 0 terceiro bloco da serie nao 

chega a ser de nosso interesse, pois Jesus esta totalmente ausente dele. Apenas e born 

Jembrar que partes dos textos dos Atos dos Ap6stolos foram usados bern como textos de 

outro Ap6crifo, A Dormio;ao de Maria, que narra os ultimos acontecimentos da sua vida. 

Ultimos comentarios sobre a serie 

A coisa mais importante e que este filme que foi feito para falar dos Misterios do 

Rosario e que por isso tern de falar necessariamente de Maria, pois o Rosario e para exaltar 

o seu papel em tudo isso, na verdade nao funciona, pois o papel deJa e pequeno ao Iongo do 

filme. Na ausencia de material textual hist6rico com falas de Maria ela se toma muito 

muda. E eles nao tern coragem de coloca-la nem assistindo em cenas onde ela 

evidentemente nao se encontra em textos evangelicos. Isso e importante uma vez que nao 

tern como justificar, exceto pela tradic;ao o papel que a virgem tern na hist6ria cat61ica e 

que avultou-se ao logo dos seculos. A devoc;ao Mariana, mal consegue encontrar provas 

evangelicas para justificar-se. 0 resultado disso e que a vida de Jesus e a coisa mais 

irnportante no filme. Isso permite que se possa analisa-!o, pois, o seu fio condutor e a vida 

de Cristo, no entanto, os pariimetros sao as medit<l\;OeS do rosario. A via Crucis tambem se 

encontra completa com todas as quedas, com veronica e Cireneu. 

Ha uma presenc;a bastante grande de evangelhos ap6crifos nesta produc;ao, desde a 

citac;ao dos nomes dos pais de Maria Joaquim e Ana, ao selo do tumulo de Jesus, citado no 

Evangelho de Pedro, e a assun<;:ao de Maria, tambem fatos que nao se encontram em textos 

can6nicos, mas em textos ap6crifos, ja citados. 
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Conclusiio 

Essas duas series feitas para a TV, The Living Christ e Os Misterios do Rosario 

marcaram profundamente a forma de se contar a est6ria da vida de Jesus. Verificaremos em 

capftulos posteriores como vanas cenas, expans6es de personagens evangelicas, etc, foram 

apropriadas e ainda mais elaboradas por outros diretores. Talvez a marca mais profunda 

seja ada serie americana, pois o desenvolvimento da est6ria de Joao Batista como uma sub

trama seria reutilizado a exaustao pelos filmes realizados posteriormente. 

Ambas as series trazem ja a marca do p6s-guerra, a questao judaica e tratada com 

maior cuidado. E paradoxa! que essas series produzidas justamente pelos meios religiosos 

tenham vindo a influenciar o cinema hollywoodiano. E nao e menos paradoxa! que as 

devamos a urn perfodo marcado pela perseguic;:ao aos comunistas e a busca de seguran.;:a 

pelos atores nos brac;:os das suas religi6es, fugindo do "atefsmo" tipicamente associado ao 

comunismo. Foi gra<;as ao apoio dos artistas e produtores hollwoodianos, radialistas e 

transmissoras de televisao que as confiss6es religiosas conseguiram enfim elaborar uma 

imagem de Jesus que consideravam mais concorde com suas cren<;as. Assim, vimos surgir, 

Jesus, o Professor; Jesus, o Peregrine; Jesus, o Medico, etc. 
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Cap. 07 - King of Kings -Jesus, Urn Americano- Nicholas 
Ray, 1961. 

lntrodufiio 

King of Kings, de 1961, e urn dos fi1mes mats conhecidos do genero, e1e 

praticamente dispensa apresenta.;;ao. Poucas pessoas nao o viram, e bern menos ainda 

jamais tomou contato com alguma coisa deste filme, como: imagens de Cristo (Jeffrey 

Hunter), a trilha sonora, etc. Pois, apesar de todas as crfticas que sofreu em seu lan.;;amento 

e bastante popular ate hoje. Apenas dizer que e popular, nao da a adequada dimensao da sua 

importancia para a constru.;;ao da imagem cinematografica de Jesus. Poderfamos dizer sem 

muita duvida de que a sua relevancia e inversamente proporcional a chuva de crfticas que 

recebeu e que ainda hoje vern sendo tolamente repetidas. 

Afirmar tambem que King of Kings e uma obra-prima do cinema tambem nao chega 

a ser uma verdade. Este filme surge como urn documento importante, nele se registra a 

melhor tentativa feita ate entao de se transformar Jesus Cristo numa personagem de cinema, 

nele se ousou realmente adaptar a est6ria de Jesus. Esta adapta.;;ao atingiu nfveis antes 

nunca alcan~_:ados ou ate mesmo cogitados. A est6ria sofreu decisivos enxugamentos ate 

mesmo em suas partes mais tradicionais como A Anuncial'iio e 0 Nascimento, sendo que e 

urn dos poucos filmes a terem dispensado o anuncio do nascimento. Ninguem antes dele 

havia feito isso
18

. E a sua qualidade maior se defme exatamente por este "ninguem havia 

feito is so antes". 

Praticamente todos os crfticos de cinema aqui citados, como: Tatum, Baugh, Stem, 

Kinnard e Davis, Jon Solomon, etc., analisam-no do alto da decada de 90, a partir de 

cadeiras universitanas ligadas a institui<;:6es religiosas de ensino, e, s6 possuem em sua 

mente uma unica est6ria valida sobre Jesus Cristo, a deles. No entanto, o fato dos analistas 

em geral terem absorvido o conteudo e a forma da crftica daquele perfodo (decada de 60) 

em rela~;ao ao filme de Nicholas Ray, nao os dispensaria de saber, ou no minimo procurar 

saber, o que este filme tinha tanto de original que nao fosse a famosa frase da crftica 

dizendo: "Eu fui urn Cristo teenager". Assim rotulado, ele vern sendo passado de mao em 

mao pelos pesquisadores sem se conseguir dizer nada mais de produtivo do que repetir que 

18 
Exces;ao feita aos filmes que tratam apenas dos epis6dios relativos a Paixao. 
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ele teve urn impacto negativo nas esferas religiosas da epoca. A quantidade de vezes que li 

a opiniao de Moira Walsh fez com que uma simples reporter de urn jomal religiose de 

tendencias teol6gicas, que e o que ela era, fosse alc;:ada a condic;ao de "importante te6rica 

de cinema "19
• 

Deve-se ter algo mais a dizer sobre urn filme que mais de quarenta anos depois 

ainda esta af, sendo veiculado insistentemente, sendo relan<;ado viirias vezes, tendo 

reedi<;oes de luxo, tanto o filme em DVD quanto a sua trilha sonora em CD. Por causa desta 

estanha durabilidade, que nao foi gozada por outros filmes, inclusive o super citado e bern 

amado da critica ll Vangelo Secondo Matteo de Pasolini, ate ha pouqufssimo tempo sem 

versao para o as vfdeo-locadoras brasileiras. King of Kings merece que se pense e que se 

saiba sobre a sua contribui<;ao para a constitui<;ao da narrativa da est6ria de Jesus e da 

formulayao da psicoiogia dessa personagem no cinema. 

Nele nao apenas se construiu uma imagem Cristol6gica, como tambem se a 

amparou com recursos hist6ricos e teol6gicos, possibilitando-lhe urn pleno 

desenvolvimento. Antes dele, e talvez esta seja a unica compara.;;ao vilida entre estes 

filmes, apenas The King of Kings, de 1927, havia elaborado de forma bern amarrada uma 

imagem Cristol6gica atraves do cinema. A ousadia desta elaborayao e que o define. 

Um filme tocado a muitas maos 

Algo bastante perceptive! em King of Kings e a extrema dificuldade de se mapear 

entre todos os que nele trabalharam qual foi a influencia mais marcante. Barnes Tatum, 

chama-o de "King of Kings de Bronston"20
, pois reconhece que Nicholas Ray nao teve 

direito ao corte final do filme. Sendo, inclusive, inseridas algumas cenas a mais, por 

insistencia da MGM, que iria distribuir o filme nos Estados Unidos, gravadas pelo diretor 

Charles Walter. 

Comecemos pelo produtor. Samuel Bronston, de origem romena, realizou parte da 

sua carreira nos anos 40, quando foi trabalhar na unidade francesa da MGM, ap6s sua 

graduac;;ao na Sorbonne. Tornou-se produtor independente em meados dos anos quarenta, 

mas suas realizac;;5es nao se tornaram conhecidas e nem se distinguiram por grandes 

19 

Moira Walsh foi articulista do semanfuio Jesuita America, suas opini6es e criticas deram importante 
balizamento para o pUblico cat61ico americano. Sua atuas;ao se estendeu entre o final dos anos 50 e inicio dos 
70, Tatum, p. 85. 
20 

Tatum, p. 85. 
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meritos, assim foi ate os anos cinqtienta. Nesta decada ele acabaria se distinguindo por se 

tornar urn pioneiro na industria cinematografica. Foi o primeiro a montar esmdios fora de 

Hollywood, numa escala epica, para produzir para o mercado americana. 0 motivo 

principal cram os custos, impostos americanos e urn forte sindicato dos tecnicos e atores de 

cinema, que encareciam as produ~oes com as suas multiplas exigencias. Montou seu 

esmdio na Espanha, e em suas produc;:oes contratava as estrelas de Hollywood, mesclava-as 

com algumas da Espanha e engrossava as fileiras de seus fllmes com urn numero 

excepcional de extras, coisa que naquele perfodo ja nao seria algo tao barato nos Estados 

Unidos. 

Pouco tempo ap6s a morte de Cecil B. DeMille, em 1959, Bronston21 anunciou o 

seu desejo de filmar uma vida de Jesus nos padr6es da tradic;ao de harmonizac;ao entre os 

vanos textos, estabelecido por aquele diretor em The King of Kings, em 1927. Ele 

conseguiu envolver a MGM no projeto e assim obtcve urn on;amento de oito milhoes de 

d6lares, o que nao era nada desprezfvel. No mesmo ano, enquanto rodava King of Kings o 

dinfunico produtor filmava El Cid, versando sobre urn her6i espanhol do sec. XI que se 

notabilizou na !uta contra os mouros e que se tornou urn grande sucesso de publico. Ele 

seria responsavel por outros grandes sucessos na decada de 60 como: 55 Days at Peking 

(1963), Circus World (1964) e The Fall ofThe Roman Empire (1964); sempre conseguindo 

envolver grandes atores e diretores em seus projetos. 

Ao se1ecionar roteiristas para o seu esmdio, Bronston, encontrou em Philip Yordan
22 

urn homem fundamental para colaborador. Yordan, na decada de quarenta notabilizara-se 

em Hollywood como urn "doutor de roteiros", ou seja, era contratado para salvar roteiros 

cujas falhas invibializariam a sua prodU<;ao; neste perfodo tambem era extremamente 

valorizado por sua capacidade de sintetizar extensos assuntos em roteiros curtos e bern 

21 Tatum. p. 75. 
22 Philip Yordan, nascido em 1914, de uma familia de imigrantes poloneses, foi urn dos mais talentosos e 
enigm:iticos roteiristas dos anos 50 e 60, senhor de uma carreira multifacetada, que ainda nao e de todo 
conhecida pelos historiadores de cinema, COIDefOu sua carreira escrevendo para o diretor William Dieterle, e 

com ele notabilizou-se pela capacidade de salvar roteiros que poderiam redundar em fracasso. No periodo da 

Lista negra de Hollywood, onde vfirios roteiristas foram impedidos de trabalhar por terem sido acusado de 

ligac;ao com os comunistas, atraves do acirrado Macartismo, Y ordan teve uma importante atua~ao, dando 

emprego para rnuitos deles, no entanto, tarnbem costuma ser acusado de assumir creditos que nao lhe 
pertencem, inclusive por Johnny Guitar. vide 
Bruce Eder no site http://www .allmovieguide.com , acessado em 20 de janeiro de 2004, de onde sairam parte 

destas informas;Oes. 
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amarrados; a!em disso, destacou-se por participar ativamente da produs;ao em todas as suas 

etapas. Era urn homem fundamental para Bronston tocar seu empreendimento na Espanha, 

Yordan iria garantir a qualidade com seus roteiros e com sua habilidade de salvar outros 

tantos. Em seu currfculo inclufam-se vanos sucessos, entre os quais: Broken Lance (1954); 

Johnny Guitar (1954) e The Harder They Fall (1956); tambem foram seus os roteiros das 

sagas acima citadas produzidas por Bronston. 

0 produtor faria uma surpresa para Philip Yordan, convidando o seu, ate entao, 

amigo Nicholas Ray para ser o diretor do filme. Eles ja haviam trabalhado antes em mais de 

urn filme, sendo que Johnny Guitar foi urn dos mais marcantes. Yordan convidou ainda 

para trabalhar no roteiro o escritor italiano Diego Fabbri, reconbecido na Italia daquele 

perfodo, e posteriormente passou o texto das falas do narrador do filme para Ray 

Bradbury23
, outro escritor bastante conbecido, e cujo nome nao aparece nos creditos. 0 que 

e uma injusti<;a tendo em vista a extensao do texto do narrador. 

Por ultimo, Samuel Bronston contratou para fazer o protagonista do filme urn fdolo 

da juventude, Jeffrey Hunter, que toda a America via com bons ollios, ele ja havia sido 

utilizado com bons resultados por Jobn Ford em The Seachers (1956) e em The Last Urrah 

(1958). 0 genufno talento de Bronston para a escollia dos atores garantiu urn belo elenco 

pra a sua produ<;ao, principalmente para os atores que ficaram com os principals papeis: 

Robert Ryan como Joao Batista; Rip Tom como Judas; Hurd Hatfield como Pilatos; Harry 

Guardino como Barrabas; Siobhan McKenna no papel da Virgem Maria; e Frank Thring 

como Herodes. 

A mais ambiciosa cena do filme inteiro e, provavelmente, a do Sermao da 

Montanha, ao menos ela e urn consenso entre os estudiosos e criticos. Foi rodada em 

apenas cinco dias em Venta de Frascuelas, a sudeste de Madrid, usando cinco cameras e 

cerca de 5.400 extras. No livro Nicholas Ray: An american Journey escrito por Bernard 

Eisenschitz, o diretor, em entrevista ao autor, recordava-se: "Nos construimos o que, de 

acordo como que eu creio,foi o mais Iongo plano seqiienciajd rodado ... ". Infelizmente a 

criatividade de Ray foi e ficou freqilentemente comprometida por tras das cameras, pois Ia 

se travava uma poderosa batalha. De acordo com Gavin Lambert, citado na biografia feita 

por Eisenschitz: 

23 Kinnard e Davis, p. !06. 
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"A atmosfera era realmente infernal: era como se houvesse duas cortes ... Nick e Phil Yordan, que 

tinham sido velbos amigos, nao se falavam mais. Yordan era o executive imediatamente superior a Ray, 
entiio, ele nao estava ali como urn roteirista, mas para garantir que Ray rodava o seu roteiro. Eles jamais 
conversavam, exceto por walkie-talkie."24 

No infcio Ray teve muita liberdade, mas acabou se desentendo seriamente com 

Y ordan, pois este percebia que ele estava alterando bastante o seu roteiro enxugando partes 

e dando enfase em outras, isto provocou urn verdadeiro duelo durante as filmagens, urn 

verdadeiro show de ordens e contra-ordens. Ap6s a edi<;ao do filme, cujo corte final foi 

vetado a Ray, devido ao contrato com a MGM, o diretor Charles Walters foi convocado 

para gravar cenas adicionais, tendo em vista algumas exigencias da mesma MGM que seria 

a distribuidora 
25

• 

A industria cinematografica nao recebeu muito bern a escolha de Jeffrey Hunter 

para o papel de protagonista, e pouco depois o filme ja recebia o epfteto de "Eu fui um 

Jesus adolescente". No entanto, Hunter fez urn born trabalho e encamou o papel com 

serenidade e certa dignidade, como seria de esperar para os clerigos americanos, que 

sempre tiveram na atua<;iio "digna" seu principal foco. Sua facilidade como papel devia-se 

ao seu trabalho anterior sob a dire<;iio de Nicholas Ray, com quem havia filmado The True 

Story of Jesse James, em 1957, numa entrevista para a revista Films and Filming, em 1962, 

o ator esclareceria sua rela<;iio como diretor: "Ray e um homem que, como Ford, tern uma 

grande habilidade para comunicar as suas ideias concisamente," e ainda declarava, "Ele e 

um homem calado; niio e bombdstico no set e se ele tinha alguma coisa a dizer para voce 

ele fa lava para voce sozinho26
" 

Apesar de todo o alarde da campanha publicitii.ria, que chegou mesmo a distribuir na 

estreia urn livreto de trinta e duas paginas, onde se inclufa o aval do Papa Joao XXID, 

conseguido pela visita de Samuel Bronston e Philip Yordan ii. sua Santidade, o filme King 

of Kings nao den o impulso desejado ii. carreira de Jeffrey Hunter. Posteriormente ele 

trabalhou mais e mais em projetos que ja foram esquecidos tanto nos Estados Unidos 

quanto em outros pafses, a unica exce<;ao que pode ser percebida e a grava-;:ao do epis6dio 

24 Vide site All Movie Guide, em materia do articulista Bruce Eder, acessado em 20 de janeiro de 2004. 
25 fufelizmente nao possuo dados que esdareyam quais sao as cenas rodadas por este diretor. 
26 

Essa informa):ao foi retirada do conhecido site Turner Classics Movie, sob responsabilidade do articulista 
PaulS. Steinberg. Acesso realizado em 22/0712004. 



72 

piloto da famosa serie Star Trek. Em 1969, depois de uma queda do alto de urn telhado, ele 

passou por uma cirurgia durante a qual morreu, tinha somente 43 anos. 

A influencia de urn produtor importante como Samuel Bronston, que faz a escolha 

dos atores, roteirista chefe e diretor, nao pode ser desprezada. Por outro !ado, a constru~ao 

de urn roteiro por urn roteirista tarimbado e experiente como Philip Y ordan, assistido por 

dois escritores, e mais do que digna de credito. Para alem disto, a conhecida capacidade de 

Nicholas Ray em trabalhar com o conteudo significante da imagem e suas freqiientes 

discuss5es com Y ordan, tambem testificam a respeito da sua participa~ao na constru~ao da 

est6ria. Como eu disse anteriorrnente trata-se de uma produ~ao, que a semelhan~a de uma 

partitura musical, foi tocado a muitas maos, apenas o conjunto destas diversas maos, 

inclusive da interferencia da MGM, nos perrnitiu o seu resultado final. 

De todas as maos, no entanto, a que mais convencionalmente aparece entre os 

criticos e te6ricos e a de Nicholas Ray, voltemo-nos urn pouco mais para este diretor. 

Nicholas Ray 

Nicholas Ray, em 1957 

Nicholas Ray e considerado urn dos rebeldes 

dos anos 50 e 60 e e urn dos mais queridos diretores 

americanos entre os Cahieristas
27 

franceses. 

Conhecido tanto pelos seus grandes sucessos quanta 

pelos grandes fracassos e, exatamente por isso, 

rejeitado pelo cinema americana, viveu algum 

tempo na Europa, onde se tornou uma especie de 

icone da Nouvelle Vague, morrendo em 1979, ap6s 

ter os seus tiltimos dias filmados em Lighting Over 

Water- Nick's Movie, urn longa-rnetragem realizado por Wim Wenders. 

27 
Criticos que escrevem para Les Cahiers du Cinema, importante revista francesa especializada em cinema, 

fundada na dCcada de cinqiienta por Andre Bazin e que forneceria importantes elementos para a formayao da 

chamada "Nouvelle Vague", entre os quais Franyois Truffaud. 
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Ele nasceu nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, em 1911, era neto de urn 

emigrado alemao, e chamava-se Raymond Nicholas Kienzle. Na epoca da grande 

Depressao ele partiu para Chicago e posterionnente Nova Iorque. Ali come<;:aria a 

participar do teatro de vanguarda e viria a conhecer e tomar-se grande amigo do conhecido 

diretor de cinema Elia Kazan. Naquele momento historico interessante e bern distintivo dos 

Estados Unidos, o momento da aplica<;:ao do New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, na 

esperan<;a de reerguer a economia americana apos a Grande Crise de 1929, Ray decidiu-se 

a viajar por diversas comunidades rurais, gravando mtisicos locais. Tornou-se realizador de 

urn programa de radio, no qual primava por buscar as mais verdadeiras rafzes americanas. 

Deixando este projeto alguns meses depois ele foi para Hollywood, onde tornou-se 

assistente de Elia Kazan, em A Tree Grows in Brooklyn (1945). 0 seu primeiro filme, They 

live by Night (1948), mesmo que se trate de urn tfpico filme Noir, mostraja alguma coisa de 

suas caracteristicas mais marcantes: o heroi, Farley Granger, demonstra uma fragilidade 

adolescente, procurando fugir ao mesmo tempo a policia e ao baudo de gangsters que era 

afinal a sua tinica farmlia. Era urn filme sobre "fuga" que ao mesmo tempo mostrava a 

personagem fugindo de sua propria realidade e que ao faze-lo, intuitivamente, buscava o 

interior do pais, numa busca por suas rafzes no coragao dos Estados Unidos. 0 filme e o 

que convencionou-se chamar posterionnente de road-movie, urn filme de estrada. 

Talvez a maior qualidade de Nicholas Ray tenha sido a sua capacidade de subverter 

os generos estabelecidos, e entre estes figuram os Filmes de Cristo. Os seus herois 

masculinos sao aqueles tipicos da rna consciencia, sao fracos, neuroticos e muitas vezes se 

pode dizer que chegarn a ser fisicamente debeis. Estao sempre procurando fugir de si 

mesmos, da sua propria condi~:ao, seja humana ou apenas uma social que os oprime e 

obriga a fuga. Nesta circunstancia para as mulheres, personagens femininas, fica todo o 

peso, a carga, de serem o apoio moral e emocional destes homens frageis. A mulher aparece 

como a sustentadora moral, a fonte de apoio, matemidade e sacriffcio. 

Essa fonna de perceber a personagem masculina pode ser encontrada ate mesmo em 

King of Kings, de 1961, aqui o nos so objeto de analise. Afinal, que Jesus Cristo teve uma 

aparencia mais fragil do que o vivido pelo ator Jeffrey Hunter?! Os olhos irnensarnente 

azuis, a face praticamente feminina, lembrando a de urn adolescente, traziarn em tudo a 

marca desta fragilidade, que seria contrabalan<;:ada pelo papel de Siobhan McKenna, como 
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a virgem Maria, lembrando em tudo a tipica mae americana da epoca, aquela que cuida do 

Jar e que acontec;:a o que acontecer parece sempre ter urn semblante de for~;a inabalaveL 

Apesar de sua 6bvia vinculac;:ao com os valores de vida americanos, Ray tambem 

nao deixa de estabelecer paralelos de interesse com estes mesmos valores ao tratar das 

quest6es raciais em alguns de seus trabalbos, como ciganos e esquim6s, respectivamente 

em Hot Blood, de 1956 e The Savage Innocents, de 1960; este seu interesse par tudo o que 

e da America levou-o tambem a realizar urn dos primeiros filmes ecol6gicos: Wind Across 

the Everglades, 1958. Gra~;as ao seu enfoque bastante pessoal dos temas que tratava ele 

veio contribuir decisivamente para a fragilizac;:ao dos generos. Para os crfticos autoristai8, 

nem sempre importa que ele nao montou ate o fim diversos dos seus filmes, gra~;as ao 

alcoolismo, ou que tenha ate mesmo abandonado algumas filmagens, pais, a ruptura e o 

desequilfbrio fazem parte da suas caracterfsticas pessoais e, portanto, da sua obra. 

0 que se deve perceber em rela~;ao a este curta percurso da carreira de Nicholas Ray 

e que ele foi urn homem preocupado com a cultura de seu pafs, nem tanto com a Alta 

Cultura, mas com a cultura do povo americana. Nele estiio precisos os questionamentos 

s6cio-culturais de uma epoca, nele sao perceptfveis as rafzes americanas, pode-se dizer que 

Ray e urn nacionalista as avessas, nao se preocupa como Estado Americana quanto como 

povo que em muitos momentos vive ao largo das instituic;:6es politicas que, apesar de toda 

hist6ria ideol6gica dos Estados Unidos, nao o contem de fato. 

Ficha Tecnica 

Na ficha tecnica do filme apenas Nicholas Ray esta creditado como diretor, 

devemos par isso acrescentar Charles Walter. 0 roteiro tambem foi creditado apenas a 

Philip Yordan, mas como vimos Diego Fabbri e Ray Bradbury tambem tiveram sua 

participac;:ao. A direc;:ao de fotografia ficou a cargo de Franz F. Planer, Milton Krasner e 

Manuel Berenguer, o filme utilizado era o de 70mm, utilizando o processo de cinemascopia 

pelo metoda Super Technirama, alem disso o filme foi feito em Technicolor. Os figurinos 

ficaram nas maos de Georges Wakhevitch eo diretor de sets foi Enrique Alarcon, os murais 

28 
Vertente originada com Franyois Truffaud em seus artigos em Les Cahiers Du Cinema, que insistia em 

buscar as marcas de urn "autor'' dentro de urn filme, normalmente o seu diretor, que acabav assim sendo 

marcado por urn estilo. Para estes criticos, mesmo que o diretor nao tivesse direito ao corte final do filme, ou 

mesmo a ediyao .isso nao era tOO importante, pois a "marca autoral" pod.eria ser encontrada desde urn 

posicionamento de dimera especffi.co ate a forma de mostrar o conteUdo de uma cena. 
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utilizados foram feitos por Magiek Piotrowski - os murais deste pintor se basearam nas 

pinturas encontradas em Pompeia. A edi~;ao foi feita por Harold F. Kress. Diretores 

associados: Noel Howard e Surrmer Williams, alem dos assistentes de dire~;ao Carlo 

Lastricati, Jose Maria Ocohoa e Jose Lopez Rodero. A sonop!astia ficou a cargo de Basil 

Fenton Smith e a mtisica, como bern se sabe foi de Miclos Rozsa
29

• Os penteados e seus 

estilos foram realizados por Anna Cristofani e, por fim, Betty Utey foi responsavel pela 

coreografia da Dan~;a de Salome. Os produtores foram Samuel Bronston, Alan Brown e 

Jaime Prades. 

0 Ficticio como condutor do processo 

Em King of Kingl0 
nao chega a ser intitil a aplic~ao do metodo do texto de base, 

que visa estabelecer qual dos textos evangelicos prevalece na format;ao da imagem de Jesus 

Cristo, e praticamente certeza de que Mateus prevaleceu neste sentido. Das trinta e tres 

passagens evangelicas relevantes encontradas no filme, ou seja, que servem como motivo 

para uma cena inteira ou subsidiam a existencia de uma personagem, duas sao de Marcos, 

cinco sao de Lucas, outras cinco sao de Joao; quatro pertencem ao con junto dos sin6pticos 

e quatro do con junto de todos eles; de Mateus sao retiradas doze cita~;oes, incluindo o 

climax do filme, o Sermao da Montanha, dele vindo uma boa parte. E sempre born recordar 

que e o Evangelho de Mateus que possui em suas paginas urn Jesus mais politico, mais 

forte, ate mesmo agressivo. E e em Mateus tambem, o mais semita entre os quatro 

evangelhos, que tern a imagem cristol6gica mais clara a respeito do que ou quem e o 

Messias. No entanto, o sentido geral deste filme nao reside especificamente sobre o 

contetido evangelico, mas sim nas cenas que nao estao relatadas ou embasadas nele, cerca 

de 22 cenas importantes sao fruto inteiramente de ficc;ao, e prevalecem sobre as de origem 

puramente evangelica. 

E a sanha adaptadora de Yordan e de Ray quem da o tom, o sentido, deste filme. E 

diffcil sem acesso a fontes primanas de prodw;;ao saber quem prevaleceu onde, entao somos 

29 Infelizmente por me faltar subsidios rnusicais nao poderei ao longo da tese comentar adequadamente a 
evolu)':OO e o desenvolvimento das trilhas sonoras desenvolvidas para os varios Filmes de Cristo, o que 

realmente e uma perda Midos Rozsa estaentre os mais importante compositores de mllsica para cinema, e 
justamente a trilha de King of Kings e uma de suas obras mais ouvidas e divulgadas ate hoje. 
30 0 fiJme analisado trata-se da c6pia Rei dos Reis (King of Kings). distribuido no Brasil pela MGM/Wamner 
Home Video, com 168 miutos de durao:;ao, em cores, no fonnato VHS. 



76 

naturalmente obrigados - como e a proposta mesma deste trabalho - a lidar tao somente 

com o filme em sen resultado fmal. A enfase nas quest6es polfticas parece ter determinado 

a cria<;ao de tres grupos politicos distintos e que conduzem a trarna do filme. Sao eles: 

• Grupo politico I: P6ncio Pilatos, Claudia, Herodes, Caifas, Lucius, Herodias e 

SaloiD<§ (Status quo dominante). 

• Grupo politico 2: Barrabas, Judas Iscariotes e Zelotes (Em oposi<;ao ao primeiro; 

polftica patri6tica nacionalista = liberdade pela for<;a, lembra epis6dios da questao 

de independencia americana, questao dos impostos, etc.). 

• Grupo politico 3 de Jesus: Maria, Jesus, Joao Batista, discfpulos, Nicodemos 

(Alternativo aos dois anteriores; faz polftica humanista, universalista, no entanto, 

ainda americana, prop6e a a<;ao nao violenta). 

Tudo relativamente a estes grupos, e suas propostas, e totalmente fictfcio, com 

exce<;ao, evidentemente de alguns trechos evangelicos dos quais se originaram. Apenas o 

grupo relativo a Barrabas e o mais inventivo entre todos eles, pois de Barrabas sabia-se 

muito pouco e sua vinculac;ao com Judas Iscariotes e quase totalmente fictfcia. Judas 

Iscariotes
31

, entre os seguidores de Jesus, e o que tinha o nome de assoniincia menos 

judaica: Iscariotes, que convencionou-se dizer que era da cidade de Kariot, que segundo 

Ambrogio Donine
2

, historiador do Cristianismo, nunca existiu. A assoniincia parece 

31 
Sobre Judas Iscariotes: 

"Em segundo lugar. A figura do traidor: urn dos 'doze' possufdo por Satanas (S. Lucas, XXII, 3), 
Judas, dito o Iscariotes. 0 que se entenderia verdade:iramente por este nome, que se presta as interpreta~6es 
mais estranhas? Uma variante, gue se encontra nos c6digos DeN, ambos bastante irnportantes, decomp6e o 

nome em 'Isch-Kariot', o homem de Kariot Mas tal localidade nao exist e. Do ponto de vista filol6gico, e 
possivel que se trate da transcri~ao semitica do latim 'sicarius', nome dado aos zeloti. Sera taivez o eco da 

desilusao de urn dos discfpulos, devido a insurrei~o falhada? Ou estaremos em face de urn administrador 

corrupto, como se afirmou, que conseguiu chegar a caixa co mum do grupo e foi sensfvel a atrac~o dos 'trinta 

dinheiros' ?" pag. 85. Ambrogio Donini, Hist6ria do Cristianismo- das origens a Justiniano, Lisboa: Edi£6es 
70, sd.e. (1975 a italiana) 
32 

Ambrogio Donini formou-se em Hist6ria da Religiao em 1929, era ativista do Partido Comunista Italiano, 

que em 1939, tendo em vista o avanc;o da politica fascista na Itilia enviou-o para os Estados Unidos. La ele 

lecionou no Jefferson School de Nova York entre 1943 e 1945, no entanto, naquele pais ele continuou sua 

atividade polftica sendo que chegou mesmo a ser preso em 1941, sendo libertado pela a9ao pessoal de 
Roosevelt. Posteriormente voltou a Ita.Iia lecionando na Universidade de Roma. Publicou varios tftulos 

importantes ao longo de d&adas, mas os que mais nos interessam aqui sao: Le basi Sociali del cristianesimo 
primitivo, Roma em 1946, I Manoscritti ebraici del mar morto e origini del cristianesimo, Roma em 1957, 

estes dois livros constitufram-se em parte importante da sua obra chave Hist6ria do cristianismo, publicada 

em 1975. :E importante perceber que este conhecido autor publicava e atuava politicamente de forma intensa e 

e razoavel se pensar que algum dos roteiristas pode ter entrado em contato com o seu trabalho, principalmente 
se tivennos em mente que Diego Fabri era urn importante escritor italiano. 
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pertencer a Sica
33 

e aos Siciirios, nome Iatino do grupo polftico que lutava pela liberta<;ao 

dos judeus sob a dominao;:ao romana, conhecidos pelo nome de Zelotas. Nao h:i absurdo em 

articular-se Judas Iscariotes com esse grupo, uma vez que outro ap6stolo de Jesus, Simao 

(nao confundir com Simao apelidado de Pedro), era cognominado o Cananeu ou o Zelota. 

Isso nunca foi exatamente algum segredo religioso, mas tambem nao se costumava fazer 

grandes comentiirios sobre estes ativistas polfticos que estavam pr6ximos a Jesus naquela 

epoca. Entao, este dado que pareceria muito fantasioso para algum religioso mais radical 

pode estar tambem fundamentado numa possibilidade hist6rica. 

0 Grupo 1 e reunido em tomo da ideia de que eles sao a classe govemante da 

regiao. Pilatos e o Procurador romano para a Judeia, Caifas e o representante dos judeus 

como o Sumo-Sacerdote do Templo de Jerusalem, Herodes Antipas e o Tetrarca da 

Galileia, Gaulanite e Traconite. Estao sempre acompanhados dos seus pr6ximos, como 

Herodias, Salome e Claudia. Todos tern apenas urn interesse em comum: preservar as 

coisas como estao, o que e bern tfpico da classe dominante. 

Grupo 1: Sempre unidos em seus interesses 

Eles sao reunidos tendo em vista a defesa deste interesse em comum. Nao ha 

fundamentao;:ao nenhuma, nem hist6rica, nem evangelica para que eles estejam sempre 

reunidos num grupo. No filme eles aparecem freqiientemente juntos na maior parte do 

tempo, em banquetes, termas, reunioes fntimas. Ate mesmo enquanto Pilatos cuida da sua 

higiene pessoal no barbeiro, Ia estao Caifas, Herodes e Lucius. A unica possibilidade de se 

reunir Pilatos e Herodes pode ser apontada no texto de Lucas, que a este respeito, ap6s 

Pilatos ter gentilmente enviado Jesus para ser julgado por Herodes, diz: "Naquele mesmo 

dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro." Lc 

23:12. Como se sabe o epis6dio do julgamento perante Herodes encontra-se unicamente 

33 
Sica eo nome dado ao pequeno pun hal que os Zelotes usavam sob as vestes, dai o nome Sic3rios. 
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nesse evangelista. Daf se pode concluir mais ou menos facilmente que Pilatos e Herodes 

tinham relayoes, se boas ou nao, ja nao cabem especulayoes. 

0 Grupo 3, o de Jesus, tambem encontra-se freqiientemente reunido, entao, 

exatamente por se tratar de urn grupo e pelas mesmas razoes que os outros nunca se 

separam, Maria, a mae aparece em situa<;6es que ate entao foram vedadas a essa 

personagem em outras produ<;6es. 

A unica motivayao que ocorre para que todas estas personagens estejam reunidas 

em grupos e que sejam mostradas em grupo e ada economia narrativa. Se pensarmos em 

termos evangelicos todos viviam afastados uns dos outros, cada urn em sua fun<;ao e 

localidades diferentes. Caifas em Jerusalem, Pilatos em Cesareia, Herodes na Ga!ileia, 

provavelmente em Seforis, Maria em Nazare, Jesus em Cafamaum. E o evento da Pascoa 

judaica que possibilita os agrupamentos e encontros destas personagens, alem da inten<;ao 

do diretor. Uma boa forma de representar sua influencia e articulayao politicas e mostra-los 

em grupos. Isto economiza tempo de filme e possibilita que haja dialogos mais ricos entre 

eles ja que nao sao mostradas seqiiencias de deslocamento deles indo encontrarem-se, 

tambem economiza-se no papel de mensageiros que levassem recados de urn a outro.Suas 

opini6es, posturas e atitudes no que tange a Jesus sao prontamente vistas e discutidas. Essa 

"novidade" na est6ria de Jesus foi produzida de forma bastante bern pensada, pois ela 

atende necessidades acima de tudo cinematograficas. 

Tendo em vista essa formula<;ao por grupos havia necessidade de urn elo unificador 

entre todos eles, este elo e a personagem fictfcia do centuriao Lucius. Ele e quem entra em 

contato com os diferentes grupos. Pertence a classe dominante, mas a sua fun<;:ao de 

centuriao lhe permite, e obriga a participar ativamente dos diversos epis6dios do filme. 

Vimos anteriormente o surgimento de centuri5es romanos em diversas produ.;:oes. 

Inicialmente eles apareceram de forma tfmida, basicamente, na famosa confissao ap6s a 

morte de Jesus na cruz "Este era verdadeiramente o filho de Deus", em Golgotha, de 1935, 

e em I Beheld His Glory, de 1952, onde todo o filme e contado em flash-back por urn 

centuriao romano. Veremos tambem na serie para a televisao The Living Christ o 

surgimento da "Cura de um servo do Centuriiio", epis6dio evangelico. Aos poucos 

podemos observar que o habito de se valorizar personagens romanas cresceu. Vimos ate 
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entao, nos capftnlos anteriores, qne quanto mats se valorizava os romanos, mais se 

incriminava os judeus. 

Lucius, o elo unilicador entre os grupos 

Neste filme os romanos possuem urn papel duplo. 0 centnriao Lucius mantem o 

caniter de "bons mo<;:os" de alguns romanos, ao !ado de Claudia esposa de Pilatos, enquanto 

este ultimo e tao somente o representante do poder institufdo e que cumpre ferozmente as 

suas funt;:6es. Nao e assustador que haja em King of Kings urn centnriao romano com urn 

papel bastante destacado, o "estranho" na epoca e que ele assumisse uma dimensao muito 

maior do que ate entao !he fora permitido em outras produ<;:6es. Ele passa as vezes de 

simples coad ju vante para o papel de importante protagonista dos acontecimentos. No 

entanto, a sua existencia, a sua cria<;:ao e elabora<;:ao para este filme ja possufa certa 

retaguarda na hist6ria do cinema, e uma personagem que evoluiu com a cinematografia dos 

filmes de Cristo, nao e, portanto, tao estranho assim que surja bastante bern elaborado no 

come<;:o da decada de sessenta. 

Neste papel de elo de liga<;:1io entre os diversos grupos a personagem Lucius sai de 

urn suposto atefsmo a cren<;:a de que Jesus e o Messias, nao entrando na discussao sobre a 

possibilidade de existencia de "atefsmo" na Antigiiidade, temos af uma personagem 

destinada a identifica91io corn o publico. Alguem humano, urn homem trabalhador que 

cumpre suas fun<;:6es e obriga~;oes com honestidade. Pertence ao govemo, mas nao se 

corrompe com o poder, e, enfim, devido a propria honestidade que o define acaba por se 

converter. Ele possui uma fun<;:ao de identifica<;:1io para o espectador muito bern definida e 

elaborada. 
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0 outro grande articulador da est6ria e o narrador, completarnente oniscieute e 

onipresente. Ate mesmo nas series televisivas analisadas anteriormente o narrador niio era 

tao onisciente e nem tao indutivo. Ele abre e encerra a maioria das seqiiencias. Se o papel 

de Lucius e articular os diversos grupos politicos envolvidos na est6ria, o do narrador e o 

de alinhavar essa trarna toda para conduzir o espectador a percep<;:iio de que se trata da 

est6ria de do is Messias, urn da Paz e outro da Guerra. 

Os Dois Messias 

Essa questiio dos dois Messias, ja havia sido notada por outros crfticos como Tatum, 

Baugh e Solomon, mas talvez fosse melhor dizer "anotada" uma vez que ela e 

perfeitamente clara ao Iongo do filme e e mesmo explicitarnente relatada pelo narrador. 0 

novo, niio e perceber que no filme ha duas possibilidades polfticas de tratar o tema da 

liberdade, pois este e urn dos principais do filme. 0 novo e tentar perceber porque foi 

possfvel esta abordagem completarnente genufna deste assunto. Este motivo nos e 

esclarecido por Ambrogio Donini, historiador do cristianismo, ao falar sobre as descobertas 

dos farnosos Manuscritos do Mar Morto, ele se refere a comunidade primitiva que ali 

existia, anteriormente ao surgimento do cristianismo, e da sua curiosa espera: "Os auto res 

destes textos, em rigor, nao pod em dizer-se 'cristaos ', pais para eles o Messias (Cristo) 

ainda nao apareceu: par vezes parece auf que se desdobra num Messias sacerdotal (o 

"Cristo de Arao ") e num Messias politico-militar (o "Cristo de Israel"). "34 

A razao de citar Donini e o fato deste ser urn dos mais antigos pesquisadores do 

assunto, ele estava em plena atividade anteriorrnente ao filme, e era este tipo de informa<;iio 

que poderia ser encontrada na vida academica daquele momento. Os Manuscritos do Mar 

Morto encontravarn-se ainda em plena tradu<;:iio, coisa que demorou mais de trinta anos 

para terminar. No en tanto, algumas inforrna<;6es dispersas ja se faziam circular, dando ideia 

da dimensao que aquela descoberta poderia alcan<;ar. 0 otimismo do inicio das descobertas 

acabou nao se confirmando, pois para o conhecimento direto de fontes primitivas -

propriamente cristiis - o achado foi inutiL Mas, isto nao era coisa que se sabia naquele 

momento. Creio que e nesta reia<;:ao com a descoberta dos Manuscritos do mar Morto que 

se pode encontrar o surgimento de dois Messias no filme de Ray. Sua base "hist6rica" seria 

34 
Donini, p. 40. 
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muito mais convidativa para este diretor do que urn simples confronto tematico entre "Paz e 

Guerra", que, evidentemente, tambern estava ali presente. 0 papel do Messias da Guerra e 

dado para Barrabas. 

Na sexta sequencia do filrne, ap6s os epis6dios relativos a juventude de Jesus, 

quando o narrador avisa que se passaram vinte anos, ele anuncia a chegada de Poncio 

Pilatos e ao rnesrno tempo a ernboscada que Barrabas !he preparava. Ocorre a prirneira 

batalha, que evidentemente nao consta dos evangelhos. Lucius, chegando corn refon;os 

juntamente com Herodes Antipas, e quem salva a situagao. Chega a perseguir e lutar com 

Barrabiis, mas ele foge. Nesta parte pode ser percebida a presenga do lugar-tenente de 

Barrabiis, Judas Iscariotes. 

Barra bas e Judas presentes na primeira batallta 

Ern torno da decirna sequencia, Lucius descobre, atraves da agua rnorna e 

enferrujada que sai de urn cano de esgoto, que alguern estaria fabricando arrnas ern 

Jerusalem. Corta entao para a cena seguinte, onde mostram urn grupo de hornens 

trabalhando nurna forja, fabricando arrnas. Barrabas esta entre eles. Eis que chega Judas, ja 

conhece Jesus e esta se transformando ern sen seguidor, ele acredita que Jesus pode ajuda

!os na revolta. Neste instante os papeis tornam-se perfeitamente claros. Barrabas afirrna 

sem duvidas: "ele s6 fala em paz e s6 haverd paz em Jerusalem depois da guerra." 

Na vigesima oitava sequencia, Judas, ainda sob o irnpacto do Serrn1io da Montanha, 

procura Barrabiis, no mesrno porao da f01ja, e exp6e suas ideias a respeito do Messias. 

Conta-lhe sobretudo que Jesus entrara triunfalmente ern Jerusalem: 

Judas: Isso. Fabrique mais armas para rnatar mais gente. 

Barrabas: Eo que pretendo. 

Judas: Pense enquanto o metal esfria Ouviu Jesus falar. 
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Barrabas: S6 fala de paz. Eu sou fogo, ele e agua. Como podemos nos unir? 
Judas: Ap6s o prOximo s<ibado, Jesus vira se reunir com os discfpulos. 
Barrabas: Em Jerusalem? 

Judas: Sim. Pregani no maior templo do pafs. Havera tanta gente que os rornanos nao ousadio toci

lo. Essa sera a hora. Fique ao seu lado, mas sem tirar a espada Mostra a sua for~a em silCncio. Deixe Jesus 

falar, e, quando sua mensagem de paz se espalhar ... 0 povo o proclamara Rei da Judeia. Como podera 
recusar? 

Barrabis: Se liberar os judeus sem derramar sangue, mereceni a coroa Eu mesmo a farei e colocarei 
em sua cabeya 

Judas: Ficara a seu !ado no templo? 

Barrabis acena que sim. 

Judas: Deixara que ele fale? 

Barrabas novamente acena. Judas esta satisfeito. 
Judas: Sera urn dia a ser lembrado. 

Judas ten1a aliciar Barabas para Jesus 

Ap6s a sua safda, Barrabas acrescenta para urn assistente: Sera lembrado. Judas 

sonha. Todo sonhador e um tolo. E o momenta que esperavamos. Deixe Jesus vir ao 

templo. Atraira o povo. Nos o tomaremos emprestado .... 

A cena da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalem fica urn pouco a desejar, uma vez 

que a preocup~ao em fazer urn paralelo entre a calma deste com a prepara.;ao da revolta 

por Barrabas fez com que a sua entrada ficasse menor se comparada com a batalha que se 

seguin. A sequencia inicia-se com urn texto extremamente Iongo do narrador, o pano de 

fundo sao grandes tomadas panorfunicas sobre a imensa multidao, ados seguidores de Jesus 

e os de Barrabas. Na conclusii.o do seu texto o narrador diz: "Jesus entrou no templo e as 

grandes portas se fecharam e dentro havia paz. Fora havia o mar revolto ... a lfngua que 

niio falava em paz, mas na espada" 

Barrabas sobe a urn Iugar alto e grita: Judeia! 
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Corta para a multidao armada e ensandecida e ele grita de novo: Judeia!Vamos! 

Jesus, Messias da Paz Barrabas, Messias da Guerra 

"Vamos Judfia!" 

0 narrador nao precisa dizer, mas trata-se da politica de patriotismo, em nome da 

patria, Barrabas conclama o povo para pegar em armas, esta e a polftica americana, 

Patriotismo x povo em armas. lnicia-se uma bela cena de batalba de propon;iSes epicas. 0 

povo tenta invadir a Fortaleza Antonia, mas e prontamente rechru;ado, e Barrabas tern que 

assistir seus pianos irem por agua abaixo. Quem lidera a rea<;ao e Pilatos, circundado por 

Lucius. Barrabas e ferido e se entrega. 

0 interessante em toda esta cena de batalba e que antes do seu infcio ha varios 

cortes para o rosto de Judas, que parece feliz ao ver Jesus entrar e que tern urn semblante 

preocupado e entristecido quando percebe que Barrabas nao cumpriu com sua promessa. 

Mas o pp de Judas e bastante afastado de toda aquela cena, e ele pode sem rnuito esfon;o 

ser percebido como urn alter ego do proprio espectador que assiste as ru;oes dos dois 
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Messias urn da paz e outro da guerra. 0 Messias da Guerra, apesar de ser urn revolucionano 

e ser "pintado" com toda as cores de urn epico, obedece o classico modelo do heroi 

patriotico que por motivos "nacionalistas" deseja fazer uma guerra heroica de 

independencia. Isso lembra a propria auto-imagem nacional americana. 

Se as raz6es polfticas e militares da historia recente dos Estados Unidos e do mundo 

estavarn tao presentes naquela produc;:ao como os criticos afirrnarn, principalmente, na 

questao dos judeus, seria de se perguntar por que se esquecerarn que o Jesus "Paz e Amor" 

vivido por Jeffrey Hunter encontrava em sua ideologia, uma "paz" atuante, muito proxima 

de uma outra grande personagem, esta historica e real: Mahatma Gandhi, o grande lfder 

espiritual e politico da india, que levou a sua independencia polftica dos ingleses, com a 

"nao violencia" e a "desobediencia civil", em 1948. Naquele contexto his tori co unico no 

qual este filme foi produzido, a critica elaborada contra o Estado, a salvaguarda que fizerarn 

dos judeus e a impossibilidade de recorrer ao comunismo como opc;:ao ideol6gica, tudo 

levou a Gandhi, e nada se diz sobre isso em todas as analises. 

Nelas apenas estranha-se que Jesus nao seja mostrado como urn homem anunciando 

a "Salvac;:ao" ou o "Reino de Deus", etc, e sim como urn anunciador da "Paz e do Amor". E 

interessante observar, como os teoricos forarn buscar no filme urn Jesus que nao 

encontraram, o filme de Ray possui urn Jesus completamente homogeneo e coerente com a 

sua proposta cinematogcifica, urn Messias da Paz que inclusive pode ser relacionado com 

os metodos da as;ao nao violenta. 

Heram;as 

Ao chamar este item de Heranc;:as ( e nao de referencias ), desejo tao somente entrar 

na questao delicada de demonstrar como King of Kings, apesar de ser surpreendente, ate 

mesmo para a critica da epoca, nao surgiu do nada Muita coisa que e agregada ao estilo do 

filme, e, principalmente na construc;:ao da narrativa da estoria de Jesus, foi abordada poucos 

anos antes do seu surgimento. A expansao de certas personagens, a valoriza<;ao de papeis 

que antes nao chegavam a serem secundarios, a busca de identificac;:ao com o publico 

americano atraves de referencias ao cotidiano, tudo isso jii estava sendo forrnulado no 

periodo anterior, seja atraves da televisao, seja atraves do cinema. 

A influencia que a serie televisiva The Living Christ teve sobre King of Kings sera 

aqui mais reputada do que provada, uma vez que fa!tam fontes primanas que as vinculem, 
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no en tanto, o que deve estar em mente e que esta serie foi vista e conhecida e que portanto 

pode, em alguma medida, ter deixado tra<;;os do que poderia ter sido explorado ou nao em 

urn filme. As coincidencias de escolhas e de amplia<;;6es de trechos evangelicos especificos 

sao grandes. Como poderemos notar na escolha dos epis6dios relatives a Herodes Antipas, 

Herodias e Salome; Joao Batista; a Virgem Maria; Maria Madalena, etc. 

Forma9ao de Herodias, Herodes e Salome. 

Em Marcos (Me 6: 14-29) reputado o escrito mais antigo, e no qual provavelmente 

Lucas e Mateus se inspiraram, encontra-se o epis6dio inteiro relative a Herodes Antipas, 

Herodias e Salome. Marcos e o unico a relatar a dan<;a de Salome, e, para urn evangelista 

conhecido por ser sucinto ele faz urn relato bastante Iongo e detalbado. Nele pode-se ler que 

Herodes casou-se ilegalmente com a mulher de seu irmao, Herodias, por isto Joao Batista 

nao cansava de denuncia-lo pois achava-se em pecado. Herodias odiava-o por este motivo, 

no en tanto, Herodes nao tinha nada contra Joao. Entiio Salome dan<;a num banquete para o 

Rei, que fica feliz com sua dan<;a e !he promete tudo, ate metade do reino, Salome consulta

se com sua mae, e pede a cabe<;a de Joao Batista, o rei fica triste, mas deu sua palavra. 

Todo este epis6dio tern reflexes nos sin6pticos, menos no evangelista Joao que o 

toma ainda mais sucinto e dispensa Herodias e Salome. Mas, em tudo a adapta<;;ao do filme 

e devedora do texto de Marcos. 0 que e extra-evangelico e exatamente a extrema conota<;;ao 

erotica que a dan<;a de Salome recebeu no filme. Herodes e mostrado como uma especie de 

"velho babao" e a sua enteada como uma mo<;a fiivola e vulgar que nao tern a menor 

duvida em se insinuar para o marido de sua mae. 

Herodes, urn velho babao 

Como vimos anteriormente, o papel de Salome cresceu e se desenvolveu desde o 

seculo XIX. quer fosse na literatura, quer fosse no cinema. Aqui, em King of Kings o 

epis6dio esta maduro. De ora em diante e assim que ele sera visto e revisto por outros 



86 

cineastas. Na serie The Living Christ comentamos o amplo desenvolvimento que este 

epis6dio recebeu pela primeira vez. A Salome da serie era uma jovem ate mesmo recatada, 

e sua dan~;a para Herodes niio tinha outra inten~;ao alem de divertir alguns convidados, em 

nenhum momento este foi mostrado como urn "velho babao" e nem espichou seus longos 

olhos para a enteada, que inclusive tentou dissuadir a mae de pedir a cabe~;a de Joiio 

Batista. Fato que a aproxima mais da Salome feita por Rita Hayworth, de 1953, mesmo ano 

da serie. 

A Dan<;a de Salome, conota9)es er6ticas 

0 6dio de Herodias, ou Herodiades, por Joiio Batista encontra-se bern especificado 

no texto de Marcos, o que permite sem receios este tipo de dramatiza~;ao. No entanto, deve 

ficar claro sobre o epis6dio da danc;a de Salome que antes deste filme s6 tenho notfcia de 

uma cena sua no seculo XIX; esta e a sua primeira apari<;iio no cinema. E, e importante 

perceber que ja aparece numa versiio interpretativa dos textos evangelicos que se tomaria 

definitiva. Atualmente todos temos muito claro na mente que Herodes mandou decapitar 

Joao por que foi seduzido pela danc;a de Salome que nao era flor que se cheirasse
35

• 

0 que poderia ser urn epis6dio mais ou menos in6cuo num filme sobre a vida de 

Jesus, pois a morte de Joiio Batista nao afeta decisivamente a prega<;ao dele, toma-se algo 

relevante, pois em meio a est6ria sagrada pode se inserir urn epis6dio detentor de erotismo 

e malfcia, mesmo que estes elementos estejarn carregados de significa~;oes negativas. Ja 

35 Minha intens:ao aqui nao e pretender saber o que as pessoas tern em sua mente, mas fazer uma afmnayao 
relativa ao "senso-comum". 
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havfamos esbarrado na questiio do erotismo e sexo sublimados quando discutimos The King 

of Kings, de Cecil B. DeMille, quando ele iniciou o seu filme com Maria Madalena num 

banquete, tr~ando pe<;as sumanas. A Salome de Nicholas Ray tern este mesmo papel: 

introduzir uma certa gra<;a num filme no qual o final e conhecido. E importante notar que 

este ingrediente mais "picante" ocupa tempo e espa<;o importantes da narrativa, e, para que 

ele apare<;a e preciso que outras coisas fiquem de fora. Esta adapta<;ao esta permitindo uma 

releitura dos Evangelhos, e, ela pode produzir ao seu fmal teologia, como ja vimos. 

Herodias 

A questao Mariana. 

A participa<;ao constante da virgem Maria nesta produ<;ao, como explicado 

anteriormente, se deve em grande parte a escolha de se manter as personagens em 

agrupamentos afins. No entanto, ela tambem tern urn 6bvio significado "Mariano", trata-se 

tao somente da devo<;ao a Virgem. A presenl(a de Maria ja havia se feito sentir em outros 

filmes, no entanto, nao havia nada na liturgia Cat6lica, ou nos textos evangelicos, que 

autorizassem "palavras" ditas por ela, com excel(ao daquelas consagradas na epoca do 

nascimento de Jesus. 

Ha socialmente falando uma certa necessidade de se explicar em urn filme de Jesus 

a importilncia de Maria. E diffcil, no entanto, demonstrar essa importilncia com os textos 

evangelicos can6nicos, pois o surgirnento do Marianismo, que levou ate rnesrno a prodm;ao 

de alguns textos ap6crifos, detalhando a vida de Maria, antes do nascimento de Jesus e 

depois da morte deste, deve-se a uma tradil(aO de carater puramente popular e que foi ao 

Iongo do tempo aceita pela Igreja Cat6lica. Nao e muito comum que haja valoriza<;ao do 

papel de Maria ern filmes de confissao protestante. 

Maria, apareceu de forma significativa no filme Intolerance, de 1916, onde antes do 

epis6dio das Bodas de Caw1, Jesus a encontra e !he da urn abras;o. Trata-se tao somente de 
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uma cena em plano geral, com camera fixa, sem detalhamentos, lenta e fria, no entanto, Iii 

estava Jesus dando demonstra.,:6es de que era urn born filho e amava sua mae36
• A tenta<;ao 

de se colocar Maria onde ela nao estava foi vencida durante algumas decadas, nao a 

encontramos nas produ.,:5es da Pathe francesa. Apenas em 1927, ela res surge, num espac;:o 

urn pouco maior, quando o menino Marcos procura Jesus levando uma menina cega pela 

mao para ser curada, e Maria quem os recebe e e ela quem toma a menina e a indica para 

Jesus. Assim, podemos observar que ela- em termos imageticos - faz o papel consagrado 

pela tradi.,:ao da Igreja Cat61ica de intercessora entre Jesus e os homens. Em Golgotha, de 

1935, Duvivier tambem nao resiste em colocar imagens de Maria onde ela nao estava. Ela 

estii entre os discfpu1os de Jesus quando ele entra em Jerusalem, estii entre o povo quando 

Jesus prega, e estii sentada a porta da sala onde se celebraria a Santa Ceia. Mas Duvivier, 

que jii havia feito urn Cristo calado, elaborou uma virgem Maria muda, ela nada diz e nem e 

mostrada no papel de intercessao. 

Maria esta presente nos momentos decisivos 

Aqui, novamente uma serie de televisao pode dar-nos a perceber por que Maria estii 

mais valorizada naquele instante. Os Quinze Misterios do Rosdrio37
, de 1958, eram 

fundamentados na devo.,:ao do Rosano e, logo, na devoc;:ao Mariana. Seria bastante diffcil 

tanto para Yordan como para Nicholas Ray ignorar a presen<;a necessaria de Maria, uma 

vez que esta serie foi rodada tambem na Espanha e provave!mente no mesmo estudio onde 

rodaram o seu filme. Mas, A Virgem Maria que aparece sob os trac;:os de Siobhan 

Mackeena, nao poderia agradar a ninguem, exceto o publico cat6lico. Ray a colocou de 

36 
Vide cap. 04. 

37 
Vide cap. 06. 
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forma poetica mas ousada, Maria sabe mais a respeito de Jesus do que ele mesmo. Quando 

ele decide ir pra Jerusalem onde fatalmente sera crucificado, ela abandona o seu avental e 

afrrma que ira junto. 0 significado e a func;:ao religiosa de Maria ganhara explicac;:ao numa 

sequencia realizada tao somente para isso, onde Maria recebe, em sua casa em Nazare, 

Maria Madalena, uma pecadora. A cena e feita da seguinte forma, Madalena esgueirando-se 

pela porta da casa de Maria, ela a abre e a Virgem vern em sua direc;:ao, ela pergunta: 

bern. 

MM: E a mae dele? 

VM: Sim. quem a mandou? 

MM: Vim de Jerusalem ver onde ele mora. 

VM: Eu lhe mostrarei. Estou s6, coma comigo. 

MM: Sou uma pecadora. 

VM: Comera comigo. 

MM: Pequei muito. 

VM: Deus sabe que existe o bern e o mal. Assim como a Iuz e a escuridao. Hli males que vern para 

MM: Falara com seu filho por mim? 

Maria Madalena procura a mae de Jesus 

A pergunta e irnportante pois isso !rata da questao Mariana por exce!encia, na 

verdade o que se deseja ouvir aqui e a func;:iio teo!6gica e religiosa de Maria, a intercessora, 

a mulher que pede ao filho pelos pecados dos homens. 0 fato de interesse e que Maria 

parece ter uma onisciencia das coisas, quando ela ouve o pedido de Maria Madalena, ela 

reflete, olha pro vazio como quem ve o futuro, se enrubesce e diz: 

VM: Interceder?- Meu filho disse: "Que homem perdendo uma ovelha nao larga as outras noventa e 

nove ovelhas ate encontrar a que se perdeu. E quando encontra-a, ergue-a sobre os ombros, em jllbilo. Quando 

retorna para casa, junta os arnigos e vizinhos ... e lhes diz ... "Alegrem-se, pois encontrei a ovelha que havia 

perdido". VocC encontrou essa casa por que assim Deus quis. Venha sente-se a mesa. 
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'"Interceder?" 

Ela ja sabe a dimensao do seu papel futuro e aceita-o sem nada questionar. 

Recapitulemos: incrivelmente, Madalena sai de Jerusalem, apenas para conhecer a casa 

onde Jesus morava. La encontra Maria que a recebe, e Madalena pede para que ela 

interceda junto a Jesus em seu favor. Maria parece ter "recebido uma ilumin~ao" naquele 

instante e percebe que "interceder" sera o seu papel dali por diante, e ela aceita-o feliz. 

Bern, talvez isto fosse demais ate mesmo para os Cat6licos daquela epoca. Como comentei 

anteriormente este filme e muito mais importante pelo conjunto de coisas das quais 

podemos dizer foi "a primeira vez". 

Em King of Kings, pela primeira vez no cinema Maria tern especificado o seu papel 

de intercessora, tern este papel explicado e exemplificado. A sua atua<;iio maternal ao Iongo 

do filme justifica a devo.;;ao, ela e onisciente, amorosa, boa e onipresente. E chega ate 

mesmo, no come<;o do filme, a confirmar para Joao Batista que Jesus era o Messias e, 

pasmem, Joao Batista foi visita-!a para saber exatamente isso. Desta forma, nao e diffcil 

para urn espectador desavisado, principalmente urn espectador dos dias de hoje deixar 

passar despercebido essa elabora<;ao teol6gica, que parte de situa<;6es fictfcias, e que, no 

entanto, vern de encontro a tradi<;iio Mariana. 

0 ressurgimento de Maria Madalena. 

Maria Madalena, sobre a qual ja pudemos falar detidamente no capitulo referente ao 

filme de Cecil B. DeMille
38

, ressurge depois de tres decadas de estranha ausencia. Ela 

estava presente na serie The Linving Christ, mas sem nenhuma relevancia e sem seus 

38 
Vide cap. 04 
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adere<;os de erotismo e sensualidade com que fora apresentada em 1927, sua apari<;ao foi 

mais para mostni-la chorando aos pes da cruz, como aparece nas imagens tradicionais. Ela 

tambem apareceu em Day ofTriunph, de forma discreta, no entanto agora elaja reafirmava

se no papel da mulher adultera. Em King of Kings Maria Madalena reaparece de forma mais 

completa e bern acabada, de agora em diante nao sera aquela da qual se expulsou sete 

dem6nios, mas sim a mulher pega em flagrante adulterio ou uma possfvel prostituta. Seu 

papel nao mais se alterara na hist6ria do cinema. Sera inclusive bastante diffcil recuperar-se 

de que del a s6 se sabe que foram expulsos sete dem6nios, foi testemunha da Ressurrei<;ao e 

que se tomou discipula de Jesus. 

E born lembrar: o papel de Madalena sera sempre uma contraposi<;ao ao da Virgem 

Maria. Uma, significa sexualidade aflorada, a outra a virgindade e a castidade, uma e a 

amante, a outra a mae. Portanto, nao foi estranho que alguem tivesse a ideia de casa-la com 

Jesus, em The Last Temptation of Christ, de 1988, e, mesmo antes em Jesus Cristo 

Superstar a devo<;ao de Madalena por Jesus ja era mais do que sinal de que ela era sua 

companheira de futo. Assiru, percebemos que epis6dios ou pessoas nao tao importantes na 

narrativa evangelica para o conhecimento da vida de Jesus tomam-se mais palpaveis e 

ganham uma dimensao bastante maior do que teriam, inclusive, na tradi<;ao. Esta enfase em 

algumas personagens obriga necessariamente a que se gaste menos tempo com outras, 

como, por exemplo, os ap6stolos, que possuem nos textos can6nicos falas e papeis, muito 

mais destacados do que os de Maria ou Madalena. Aos poucos podemos notar que ocorre 

uma re!eitura, bastante modema, da vida de Jesus pelo cinema, e, este fato se constituindo 

ern teologia. 

0 Primado de Pedro. 

A sobrevivencia do Primado de Pedro sobre os outros ap6stolos e sendo reafirmado 

como a Pedra fundamental da Igreja e espantosa. Talvez uma das razoes para que se 

rnantenha tao inc6lume atraves de praticamente todas as produ<;6es analisadas ate agora 

seja o tocante epis6dio no qual ele nega Jesus Cristo, que havia sido seu companheiro e 

amigo ate entao, claro que, o fato de sua reafirma<;:ao tambem esta vinculado ao seu 

irnportante papel para a Igreja Cat6lica, uma vez que ele e considerado tambem o primeiro 

Papa. Ele sobrevive desde as Paixoes do seculo XIX ate a primeira Paixao do seculo XXI, 

de Mel Gibson. Em King of Kings, a sua primazia, apesar de manterem a cena das suas 
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negf195es durante o interrogat6rio de Jesus por Anas, e mais significada do que representada 

por urn diruogo on qualquer coisa assim. Na cena final do filme, quando os discipulos 

encontram-se nas praias do Mar da Galileia, enrolando uma rede de pesca, a sombra de 

Jesus cai sobre todos eles, formando com a rede uma cruz, urn a urn eles vao se afastando 

para realizar sua rnissao, o ultimo, que fica por alguns instantes no centro da cruz e Pedro, 

que em seguida sai tambem para pregar. 

0 Primado de Pedro, realizado de forma poetica 

Desta forma, sem dialogos sem grandes encena.;oes temos o primado de Pedro 

artisticamente confirmado nesta imagem. Gostaria de adiantar tambem que neste fi!me a 

"sombra" de Cristo adquire o significado de presen~;a do sagrado, como veremos 

posteriormente no que tange as curas por ele realizadas. A reafmna~;ao do primado de 

Pedro tambem aparece claramente nas series televisivas que antecedem esta prodw;ao tanto 

em The Living Christ, onde o epis6dio das nega~;oes e da confirrna.;ao de Pedro ("tu me 
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amas?") sao narrados pelo centuriao romano em flash-back, quanto em Os quinze Misterios 

do Rosario, onde o epis6dio e claramente representado, principalmente por que essa serie 

ampliou o papel deste quando ousou filmar partes inteiras e importantes do livro de Atos 

dos Ap6stolos. 

Jesus e sua sombra, Ben-Hur, 0 manto Sagrado, etc. 

Como foi visto em capftulos anteriores, relativamente a represent~ao visual de 

Jesus no cinema, no que tangia a proibi<;ao britanica, de 1913, notamos que filmes 

importantes da decada de cinqiienta buscaram apenas representar Jesus distante, em pianos 

gerais, ou indicado por uma sombra ou por partes do seu corpo, como uma mao estendida 

aben<;oando ou curando alguem. Notamos tambem que esta forma de representar Jesus 

naquela decada nao tinha mais do que fun<;6es esti!fsticas. Coisa que pode ser vista em 

filmes como 0 Manto Sagrado, Ben-Hur e Demetrius e os Gladiadores. Em King of Kings 

esta ideia fica plenamente confirmada pois apesar da ampla explora<;ao da imagem de Jesus 

em todos os tipos de pianos e angulos quando se desejou mostr.i-lo em gesto de cura se 

optou por colocar apenas a sua sombra corp6rea ou a de sua mao caindo sobre as pessoas 

que recebeu o beneffcio da cura. No caso apenas duas curas e uma expulsao de demonios. 

As curas de Jesus sao apenas "significadas" 

Crfticos39 notam a extrema ausencia de curas ao Iongo do filme e chegam ate 

mesmo a relatarem o importante potencial dramatico que essas cenas poderiam adicionar ao 

filme, no entanto, esqueceram-se tambem de pensar no potencial poetico e particularmente 

39 Baugh, p. 24. Baugh percebe como uma fraqueza do filme a nao explora9ao dos milagres de Jesus. Nota 

tambem que as tres curas realizadas nao possuem significado teol6gico algum, o que limita a percepc;ao da 

qualidade messianica de Jesus. 



94 

carregado de significados que essas cenas rodadas por Ray possuem, sendo elas s6 

suficientes para que o espectador tenha uma boa ideia do que significaram as curas na 

carreira de Jesus, e o que elas significaram para aqueles que estavam a sua volta. Aqui, no 

que isso nos diz respeito tratou-se sobretudo de urn "enxugamento" que tinha mais a dizer 

em termos de narrativa cinematognifica e de explora9ao da qualidade do conteudo das 

imagens do que a pretensa narrativa dos milagres de Cristo, ja de sobejo conhecidos. E 

ainda importante recordar da cena elaborada por Sidney Olcott em From the Manger to the 

Cross, ao final da sequencia onde se mostra Jesus ainda garoto, quando ele carrega uma 

viga de madeira e, contra a luz, a sombra projetada no chao e a de uma cruz40
• 

A valorizac;:ao do papel de Joao Batista. 

Notamos anteriormente, em The Living Christ, uma primeira expansao e valoriz~ao 

do papel de Joao Batista, que deixon de ser pura e simplesmente urn anunciador de Jesus, 

como o Messias esperado, para ser de alguma forma uma componente ainda mais 

importante na est6ria. Ele nao era tao somente urn anunciador mas era alguem com quem 

Jesus pessoalmente se importava, principalmente se tivermos em mente o epis6dio em que 

Joao manda seus mensageiros confirmarem junto a Jesus se ele era realmente o Messias e 

Jesus lhes da pro vas atraves de curas e da testemunho de que "entre os nascidos de mulher 

Joao era o maior". Nesta serie tambem nao deixaram de mostrar a tristeza de Jesus quando 

soube da morte de Joao41
• 

Jesus visita Joao Batista na prisao 

Nao se pode esquecer tambem que ele foi mostrado o tempo todo preso na fortaleza 

de Macheros, por tnis da grade, conversando com seus discfpulos. Desta concepc;:ao para 

'"Vide cap. 03. 
41 

Vide cap. 07. 
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aquela que aparece em King of Kings haveria apenas urn pequeno passo a ser dado e ele foi 

realizado. Ray enxuga admiravelmente toda a narrativa evangelica a respeito deste 

epis6dio, corta a visita dos discfpulos de Joao a prisao e coloca o proprio Jesus indo ate ele 

num primeiro momento, on de tudo o que ele faz e estender a mao para J oao que esfor~;a-se 

por alcan<;a-la, pois encontrava-se num desnfvel do solo dentro da cela. Antes da sua morte, 

ele ouve de dentro da prisao a voz de Jesus que dava a quil6metros dali o testemunho a seu 

respeito. Como se pode perceber, se se tiver em mente a serie televisiva conhecida dos 

americanos, o epis6dio que pareceria tao chocante se visto apenas do ponto de vista da 

hist6ria do cinema, toma-se tao somente uma sequencia cujas referencias podem ser 

facilmente mapeadas. 

0 Tema da Culpa de Barrabas 

Barrabas e citado nos quatro textos dos evangelhos can6nicos, mas este Barrabas42 

de Nicholas Ray vern de outro Iugar para alem destes, vern da literatura e de urn filme 

sueco pouco anterior: Barrabds, o filme conta a est6ria de urn ladrao que e perseguido pela 

culpa pois ele foi perdoado e Jesus Cristo crucificado em seu Iugar, foi primeiramente 

levado a tela como filme de longa metragem pelo diretor sueco Alf Sjoberg, em 1952, 

estrelando Ulf Palme. No entanto essa prodU<;:ao seria completamente obscurecida pela 

versao mais difundida e conhecida com Anthony Quin no papel principal, em 196243 • Esta 

ultima versao, que chegou as telas pouqufssimo tempo depois de King of Kings, elaborava a 

sua personagem da mesma forma que Ray havia feito com a sua, o tema do homem que 

come<;a a ser perseguido pela culpa, a rna consciencia. 

Ap6s a prisao de Barrabas, no evento fictfcio da batalha no dia da Entrada Triunfal 

de Jesus em Jerusalem, o centuriao Lucius, no contexte do julgamento, ap6s a flagela<;ao, 

vai visitii-lo na masmorra. E este personagem quem o incita a entrar no tema da culpa: 

Lucius: Conhece Jesus de Nazan~? 

42 
Sabre Barrabas 

"( ... ), fmalmente, P6ncio Pilatos, que 'lava as maos' de tudo e que, para nao deixar condenar urn 
inocente, prop6e a substitui<;ao de Barrabas por Jesus. Jv!as este nome, que significa em aramaico 'filho do 
pai', e na realidade o duplicado de urn titulo messianico. E apresentado como urn bandido anti-romano 'preso 
durante a sedi<;iio' (S.Marcos, XV, 7). Qual sedi<;iio? Seria tambem ele urn 'zelota'? 

De qualquer modo, Pilatos coloca Barrabas ao mesmo nivel de Jesus. Sabemos ate que uma variante 
do texto deS. Mateus, XXVII, 17, o trata por 'Jesus Barrabis'. Na evocayao de todos o epis6dio, cruzam-se 

varias tradi~Oes." Pag. 86. Ambrogrio Donini, Hist6ria do Cr:istianismo - das origens a Justiniano, Lisboa: 
Edi<;5es 70, sd.e. (1975 a italiana). 
43 

Kinard e Davis, p. 105. 



Barrabas: Conhes;o. 
Lucius: Merece morrer? 

Barrabis: Nao mais do que eu. 

Lucius: voce se compara a ele? 

Barrabis: Buscamos a mesma coisa. 
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Enquanto isso Lucius liberta-o e Barrabas feito urn amencano grita: Liberdade! 

Apenas os metodos diferem! 

Lucius: A liberdade dele nao C a mesma pela qual voce matou. 

Barrabas: Quando Jesus morreni? 

Lucius: Esta carregando sua cruz. 

Barrab<is: Por que me diz isso? Por que nao me leva logo? 

Lucius: va. esta livre! Jesus esta morrendo em seu Iugar! Todo ano urn prisioneiro e solto nesta 

epoca. Pilatos deixou a raiC escolher. 

Barrabas: Eu?Escolheram a mim? 

Lucius: Seus seguidores gritaram mais alto. va olhe aquele que morre por voce. 

0 tema da culpa de Barrabas e mostrado atraves das imagens da propria personagem 

que passa a acompanbar a via crucis; depois ja do !ado de fora dos muros de Jerusalem ele 

encontra Judas Iscariotes. Os dois entreolham-se significativamente e Barrabas !he 

pergnnta: Estd morrendo em meu Iugar. Par que faz is so? Nunca fiz nada par ele. 

Barra has e a sua rna consci@ncia 

Ap6s essa pergunta que nao obtem resposta, Judas sai calmamente de cena; depois 

seu companbeiro o encontra enforcado. 

A elaborat;:ao mais preciosista desta personagem cumpre uma fun<;:ao importante, 

esta sub-trama esta ocupando o Iugar das imagens que deveriam ser feitas do julgamento. 

Ao visitar Barrabas na masmorra Lucius nao apresenta-o ao povo, como e mostrado nos 

textos evangelicos. Ao ser libertado a camera o segue, fazendo cortes constantes para 

Jesus;este e filmado de uma forma que nao se percebe muito bern a ausencia da multidao. 



97 

Mas, ela esta ausente e Barrabas compensa esta ausencia. Ele passa a carregar o sentimento 

de culpa: Jesus morreu em sen Iugar. 

A similaridade entre a personagem que surge ao final do filme de Ray como urn 

homem atormentado porter sido substitufdo por Jesus, com a do filme Barrabds, do diretor 

Richard Fleisher, que se inicia a partir deste ponto e bastante espantosa. Coincidencia ou 

nao, o filme de Fleisher tambem abordava o outro tema bastante caro a Ray, "a mti 

consciencia". 0 tema de Barrabas e tratado de forma bastante sutil, ficando distante dos 

classicos epicos de capa espada, a sua conversao final ao cristianismo, quando ja esta 

crucificado tambem, e mais sugerida aos espectadores do que realmente representada. A 

coincidencia do tema no qual a personagem e desenvolvida explica-se pelo sucesso da 

novela publicada pelo escritor sueco Par Uigervist, obra na qual os dois filmes sobre ele se 

basearam, nao e nada improvavel que o tema do filme de Ray tambem tenha emigrado 

desta obra que recebeu larga divulgat;ao. 

Os elementos do fictfcio 

0 Julgamento de Jesus 

0 Julgamento de Jesus foi composto em cinco seqiiencias elas sao bastante inter

relacionadas, no entanto a primeira delas e sem sombra de drivida a mais importante. 

Apesar do julgamento com Pilatos estar nos texto evangelicos este foi tao alterado que 

passo a considera-lo com sendo completamente resultado de fict;ao e assim deve ser 

analisado. Para se ter uma ideia clara de suas alterat;6es basta dizer que Jesus, ap6s sua 

prisao, e levado para Anas, no entanto o epis6dio e apenas ilustrado pelas Nega.;oes de 

Pedro, que ocorrem no patio da casa dele. 0 Julgamento perante Caifas foi sumariamente 

cortado.A participa<;ao de todo e qualquer judeu no julgamento foi descartada. 0 epis6dio 

de onde a esposa de Pilatos alerta-o para nao condenar Jesus, a lavagem das maos pelo 

mesmo Pilatos, dialogo com o povo judeu - raiz do anti-semitismo: "Que seu sangue caia 

sabre nose nossos filhos"- foram todos cortados. 

Ate mesmo o segundo julgamento diante de Pilatos e sumariamente removido, 

trocado pela simples encena<;ao de ordens do Procurador Romano. S6 ha dois momentos de 

julgamento, urn perante Pilatos e outro perante Herodes, nao ha julgamento por blasfemia, 

on por quest6es religiosas. 0 que sobrou entiio para ser visto? 0 que e que desejavam que 

fosse visto? 
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Com a exce~ao da presen~a do juri, o julgamento representado neste filme se parece 

bastante com aqueles que vemos em filmes americanos de tribunal. Bastante comuns na 

hist6ria do cinema, principalmente nas decadas de trinta a cinqiienta, mas filmados ainda 

hoje. Aqui temos urn juiz constitufdo pelas leis romanas, nao temos a presen~a de judeus on 

de ninguem, a quem nao interessa o resultado do julgamento, como se fosse uma audiencia 

a portas fechadas, coisa que tambem e conhecida nos meios !egais. 0 juiz constitui urn 

defensor publico para ele, outra possibilidade num tribunal americana para urn homem 

comum do povo que nao possui dinheiro para pagar uma representa<;ao. 

Prepara~o do julgamento 

A sequencia inicia-se com a prepara~ao do local, onde Jesus ja encontrava-se 

manietado esperando. Mostra servos que preparam a cena do julgamento enquanto Jesus 

espera, monta-se urn tribunal romano com cadeira para o procurador, tapete vermelho, etc, 

nao ha nenhum judeu presente (exceto Jesus), apenas soldados Pilatos e Lucius. 0 

Procurador come~a com a acus~ao: 

Pilatos: E acusado de Blasfemia e sedi~ao. Esse tribunal niio julga blasfemia mas sediyao 6 uma ofensa 

grave. A lei romana prevalece. Eu, Poncio Pilatos, o governador da Jud6ia ... pela graya do divino imperador 

Tiberio, julgarei seu caso. Niio importa o que fez ou do que e acusado ... somente eu tenho autoridade para 

conden:i~lo a ser crucificado, as;oitado, ou Iiberti-la. Sua conduta aqui determinara sua sorte. Entende? 

Jesus nada responde. 

E importante aqui verificarmos a clareza com que o diretor se exp6e, nao ha 

julgamento por blasfemia, ha por sedi~ao. A sua afirmac;:ao de que "somente" ele tinha 

autoridade para libertar ou condenar Jesus, alem de ser verdadeira, no sentido hist6rico, 

tambem o era no sentido evangelico. Pilatos nao foi descrito, por historiadores como urn 

homem tfbio ou fraco, muito pelo contrario, para manter a ordem na Palestina ele chegou a 
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praticar algumas crueldades
44 

Alem do mais, ele eslii acusando Jesus do crime mais grave 

da Legisla~;ao Romana a epoca: Lesa-Majestade. E o crime de pretender ser Rei, desejar 

tornar-se Rei nurna jurisdi.;;ao de Roma, ou melhor, de Cesar, e o mesmo que dizer que se 

deseja tornar-se Rei no Iugar de Cesar. Para o crime de Lesa-Majestade a puni<;,:ao era a 

morte pura e simples 
45

• 

Mas, Nicholas Ray vai ainda mais Ionge, ofereceu ao calado Jesus representa<;;ao: 

Pilatos: Dou-lhe a oportunidade de defesa 0 silCncio s6 ir<i prejudic<i-!o. Ofere\X) outra 
oportunidade. Devido ao obstinado silencio do acusado Lucius Catano e nomeado para a defesa - dirigindo

se a urn escriba- Registre que o acusado conta com representa)iio. 

Lucius, o mesrno centuriao ja citado anteriormente, aproxirna-se de Jesus e !he diz 

urn destes chavoes do Direito: 

Lucius: Nao posse defendC...lo se nao confiar em mim. 

Pilatos: deseja aconselhar-se com seu advogado? - diante do silCncio de Jesus, continua - 0 
Julgamento prosseguini. 

Lucius: Em beneficia do acusado ... para que entenda a gravidadc de seu caso. Peyo que repita a 
acusayao. 

Pilatos: e acusado de se proclamar o Hder enviado por Deus ... para liberar os hebreus. 

0 centuriao romano que havia sido enviado para espionar as atividades de Jesus esta 

bern rnuniciado de informaq5es para a sua defesa, mesmo que o acusado nao coopere. 0 

que, inclusive, fica muito clare neste filme e a ausencia de vontade de coopera<;;ao por parte 

de Jesus. 

Lucius: 0 reu jamais desafiou a autoridade de Roma, seja por ato ou palavra. 

Pi!atos: Nos Ultimos anos, em repetidos atos e discursos, incitou o povo, condenou o pagamento de 

tributos ... prodamou-se rei e fez saber que seu reino tern precedencia sobre a jurisdi9ao de Roma. 

Lucius: Falou apenas no Reino de Deus. Nunca contestou ajurisdiyao de Roma sobre a Jud€ia. 

Pilatos: Mas esta implicito. Nao pode haver divisiio no poder da Jud6ia. S6 pode haver urn 

governante. 

Lucius: Repito, sua alegayao de ter uma missao divina na terra ... nao desafia o poder de Roma. E nao 
compete a este tribunal julgar a realiza9ao de milagres. 

Pilatos: Nao e acusado por realizar milagres, mas por fonnar urn reino. A defesa deve limitar seus 

argumentos a questao. 

44 0 jurista e historiador Israelita Haim Cohn, em seu extenso livro 0 Julgamento e a Morte de Jesus, nos d3. 
diversas infonna96es hist6ricas bastante corretas a respeito das Leis Romanas, do comportamento de 

Pilatos e dos judeus da epoca de Jesus. Vide principalmente o cap. 1 "Os Romanos" p.27. 
45 Segundo Haim Cohn: "'( ... ) a reivindicacrao de ser rei de uma provincia sob dominic romano importava em 

insurreiyao e alta trai9iio:era, peia Lex Julia maiestatis originalmente decretada por cesar em 46 a.c. e 
redecretada por Augusto em 8 a.c. , urn crime capital conhecido como crimen laesae maiestatis, o crime de 

lesar a majestade do imperador. Essa lesao compreendia nao apenas a traiyao propriamente dita, mas tambem 

todas as insurreis;5es e lev antes contra o dominio romano,deseryao das foryas romanas, usurpar;3.o dos poderes 

reservados ao imperador ou a seus nomeados, e todos os atos destinados a amea9ar a seguran':? de Roma, do 

imperador ou dos governos nas provfncias." p. 192. 
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Lucius: E uma questao secular. Por tratado, Roma nao interfere em assuntos religiosos na Judeia. 
Pilatos: 0 tribunal esta ciente disso e tarnbem da assemblCia ilegal por ocasiao do Serrnao da 

Montanha, na Ga!i!Cia. 

Lucius: Estive presente no Serrnao. Submeti um relat6rio ao tribunaL Em nenhum memento incitou a 
vi olen cia. Ao contrario, falou somente de paz. 

Pilatos: 0 tribunal leu o relat6rio. Aconselhou o povo a descartar suas posses e segui-lo. Como 
poderao pagaros impastos? 

Lucius: A acusa~o deve ser reduzida a sonegaciio. 

Pilatos: A acusa9iio sera mantida.- dirigindo-s~ a Jesus: E urn Rei? 
Jesus: E voce quem me chama de rei. Meu reino eo reino de Deus. 
Pilatos: Entao e urn rei? 

Jesus: Vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem ere na verdade me ouvinL 
Pi!atos: 0 que e a verdade? 

Jesus: quem e da verdade ouve a minha voz. 

Pilatos: Pessoas tern sentimentos diversos. Nao h3. mais do que uma verdade? 
Jesus: S6 h3. uma verdade, escrita nos mandamentos. Arne a Deus. 

Esse diaJogo sobre a verdade, com certeza, e uma das partes mais interessantes da 

adaptac;:ao, pois quando Jesus foi da mesma forma questionado no Evangelho de Joao, nao 

houve resposta. Seja hi quem for o responsavel por essa adaptac;:ao, Yordan, Ray ou Fabbri, 

nao resistiu em dar uma resposta a Pilatos, ainda mais que este silencio de Jesus diante 

desta pergunta sempre foi incomodo. Nao obstante, no texto evangelico ela soa apenas uma 

pergunta ret6rica, pois a verdade e a de quem esta no poder. Aqui, novamente King of 

Kings inova, pela primeira vez respondendo a questao. E, busca no fecho central das 

pregac;:oes de Jesus a resposta. Claro que ela poderia ter sido bern outra, uma vez que Jesus 

ja havia afrrmado nos evangelhos "eu sou o caminho a verdade e a vida", no entanto, esta 

significaria uma condenac;:ao imediata. 0 representante de Jesus desvia muito bern a 

questao: Lucius: Niio e a verdade que estti sob julgamento aqui. Mas urn homem: Jesus de 

Nazare, 

A sua afirrnas;ao mais importante e deixada de !ado em favor da localidade. Para 

aqueles que costumam criticar este filme por nao ter o que dizer a respeito da divindade de 

Jesus, essa fala me parece bastante boa. No filme nao esta se tratando de urn Deus em 

julgamento, ou do filho dele, mas de urn homem, um homem que vern de Nazare. 

Reafirrnando-se a sua humanidade, que ja se afirrnava em outros filmes anteriores, como o 

proprio The King of Kings, de 1927, e Golgotha, de 1935. 

Pilatos: Nazare? E Galileu? En tao e da jurisdi>iio de Herodes. Acaba de chegar a Jerusalem. Mande
o aHerodes. 

Lucius: Herodes teme esse homem. Nao haverajulgamento justo. 
Pilatos: 0 tribunal assim decide. Cesar esta satisfeito. 



101 

Dito isso o julgamento esta encerrado. Lucius aproximou-se e tomou da mesma ta<;a 

da qual Pilatos bebia vinbo constanternente. A cena do primeiro julgamento e uma das mais 

longas do filme, ficando atras apenas da do Sermao da Montanba, tern seis rninutos 

cravados de dura.;ao. 

0 julgamento perante Herodes e mais simples, e lembra rnuito aquele realizado por 

Duvivier, em 1935
46

• Apesar do pouco conteudo das falas a cena e rodada de forma lenta, 

como que desejando aumentar a tensao. Possui tarnbern a presen.;a de Herodias, que nao 

parece estar Ia nos evangelhos, e Salome tambern ali se encontra. Herodes depois de 

algumas falas provocativas, mas que ainda sao de certa forma respeitosas coloca sobre 

Jesus urn manto vermelho. 

Julgamento perante Herodes 

0 manto vermelho ern nada difere daquele de The Robe, a dificuldade corn a cor 

aqui e simples, deseja-se dar a Jesus urna capa de realeza, no entanto, a realeza naquele 

perfodo veste-se de purpura, e e urn manto desta cor que ele deveria ter recebido e nao 

vermelho. No entanto, o manto vermelho ja se firmara corn o sucesso de The Robe. 0 

tempo da passagem entre as imagens no julgamento de Pilatos e de Herodes e 

consideravelrnente Iento, para tentar demonstrar tensao, mas a deia geral e de que se trata 

de uma ritualfstica tfpica dos julgamentos. E urn tempo ritual. 

Aquele que seria o segundo julgamento perante Pilatos foi adaptado de tal forma 

que nem se trata de urn julgamento propriamente dito, mas sim de ordens dadas pelo 

Procurador a respeito de Jesus. A sequencia e rodada na intirnidade dornestica de Pilatos e 

Claudia, sua esposa, ele da ordens para urn soldado: 

46 
Vide cap. 5. 
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Pilatos: A~oitern-no! Soltem sua lfngua. Fa\=am-no confessar. 

Claudia: 0 que deve confessar? 
Pilatos: Sua conspirayao? 

Claudia: Qual? 
Pilatos: Os milagres. 
Claudia: Qual o crime? 
Pilatos: Ele e diferente, e recusa-se a agir como os outros.- silCncio- seC capaz de influenciar atC a 

filha de Cesar ... e perigoso. 

Nesta cena vemos o retorno de Chiudia como uma defensora de Jesus, isto n6s ja 

havfamos testemunhado em Golgotha, do ja citado Duvivier. Esta adaptf19ao pode dever-se 

tambem a cit39ao existente em Mateus, sobre a mensagem dela durante o julgamento. Mas 

o crescimento desta personagem como uma defensora de Jesus parece dar-se, sobretudo por 

influencia da cinematografia, onde aparece de forma muito mais clara neste papel. 

Alem disso, a acusf19aO mais "interessante" de Pilatos tern muito a ver com o 

perfodo no qual o filme foi rodado, na decada de cinqtienta onde entre os jovens a mudanga 

de comportamento assustava os mais velhos e onde ser diferente poderia significar algum 

perigo para a sociedade, ou simplesmente uma forma de rebeldia que definiria o 

comportamento da geragao seguinte. Af tambem se encontra o terreno fertil onde Ray fica a 

vontade, pois foram os filmes onde colocava personagens que nao obedeciam os "padr6es" 

que fizeram a sua fama. Neste momento Jesus e tambem julgado por nao obedecer ao 

"padrao". Este e bern o dire tor de Juventude Transviada. 

Diz Pilatos que Claudia e filha de Cesar, trata-se de urn equfvoco hist6rico ou de urn 

erro mesmo, proposital, para que Pilatos tenha uma desculpa sarcastica interessante para 

manda-lo crucificar. 0 restante do drama transcorre sem grandes surpresas. Voltaremos a 

ele mais tarde. 

0 que deve ficar em mente e que o julgameuto de Jesus, como feito em King of 

Kings, e resultado de uma adaptf19ao complexa que reunia diversos fatores diferentes para 

pode ocorrer. Os dois mais importantes sao com certeza oriundos urn da televisao e outro 

da tradi<;ao cinematogrifica americana. Nas series de TV, The Living Christ e Os Quinze 

Misterios do Rosario, vimos com grande insistencia a elaboragao de dialogos e situag6es 

que buscavam aproximar momentos da vida de Jesus da vida cotidiana do americana 

mectio. Alguns destes epis6dios soavam ate mesmo urn pouco c6micos, como urn centuriao 

interrogando os discfpulos e tomando notas, como se fosse urn investigador, Maria e Jose, 

quando perdem Jesus menino no Templo, comparecem ate uma guarni9ao romana, como se 
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fosse uma delegacia, para acusar o desaparecimento, fora as inumeras cenas de cotidiano 

domestico colocadas nas dnas series. Ja se buscava de algnma forma, anteriormente a King 

of Kings adaptar a est6ria de Jesus para uma nova realidade. 

A outra questao importantissima envolvida neste julgamento, e talvez a mais 

importante e a desculpabiliz~ao dos judeus no processo de conden~ao. Vimos 

anteriormente que os grupos de pressao judaicos estavam tao atentos quantos os grupos 

cat61icos para a imagem que deles seria veiculada; isto muito antes da Segnnda Guerra 

Mundial, depois desta a vigiliincia tornaria-se ainda maior, agora por causa das 

conseqiiencias do holocausto. Neste quesito, King of Kings chega a ser visionario, uma vez 

que 0 Conci!io Vaticano II, de 1965, iria desculpabilizar os judeus com a publicas;ao do 

documento Nostra Aetate (Nossa Epoca). E, Nossa Epoca, e exatamente 0 que significa a 

est6ria de Jesus em King of Kings, ela inteira esta formulada a partir do ponto de vista da 

politica, das rela<;6es de poder entre Estado e Cidadaos e as conseqiiencias do 

desenvolvimento desta ou daquela ideologia. 

Elementos novos agregados 

As Tenta~oes no deserto e a voz do diabo 

0 grande elemento novo, que encontra-se nos evangelhos e que e agregado pela 

primeira vez de forma integral e sem grandes interpreta<;6es sao as Tentas;oes que Jesus 

sofre quando se retira para o deserto ap6s o sen batismo. Os textos, que se encontram em 

Mt 4: I-ll; Me 1: 12-13 e Lc 4: 1-13, e que recebem sua plena amp1iac;ao e extensao 

apenas em Mateus, pois em Marcos o epis6dio e apenas citado, tornou-se praticamente 

obrigat6rio nos filmes posteriores. 0 diabo e representado por uma voz in off que recita as 

falas do texto de Mateus. E interessante observar que em The Greatest Story Ever Told, de 

George Stevens, de 1967, e ll Vangelo Secondo Matteo, de Pasolini, de 1964, o diabo e 

personificado por urn homem. Em King of Kings Satanas e uma voz, uma voz poderosa. 

Podemos nos relembrar de que esta interpretac;ao da margem a uma conexao que pode ser 

equfvoca, mas possfvel, entre a "fala", o "verbo" de Deus. Ha, verdadeira ambivalencia 

uma vez que o mesmo tipo de construs;ao teo16gica, encontrada no evangelista Joao, passa a 

designar tanto Deus como o diabo neste filme, que por este artiffcio aproxima-se de Jesus. 

Ora, o diabo surge como uma voz, uma fala, sem corpo, que, tanto como Jesus era o 

"verba" de Deus, com a diferen9a de que nao se encarnou. Como afirmei acima, pode ser 
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uma rela<;:ao equfvoca, mas possfvel e precisa ser lembrada. Ate o momento esta rela<;:iio 

passou despercebida aos criticos em geraL 

Voz off nas Tenta<;Oes no Deserto 

Evidentemente, as Tenta<;:6es de Jesus neste filme nao tern aquela qualidade 

interpretativa que tinham no fihne The King of Kings, de 1927, onde pudemos observar 

uma utilizac;ao bastante interessante, no momento em que ele entra em Jerusalem e nao no 

deserto. Uma vez que todos criticam este filme como "inadequado" e importante relatar o 

acerto de algumas de suas novidades. 

A valoriza<;:ao do papel de Joao Batista tambem se trata de urn elemento novo 

agregado a trama, mas ja comentado anteriormente, por essa razao nao voltarei a ele neste 

momento. Tambem foi inc!uido urn epis6dio bastante instrutivo realizado todo apenas pela 

voz do narrador e por imagens de Jesus caminhando por urn deserto com os disdpulos, 

chegando inclusive a enfrentar uma tempestade de areia. Segundo o narrador ele assim agiu 

para melhor instruir os discipulos para depois poder envia-lo na missao de pre gar o Reino 

de deus. No filme esta sequencia tern a fun<;iio de deixar claro tanto para os discfpulos 
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quanto para os espectadores que a mensagem de Jesus nao poderia ser tomada de forma 

equfvoca quanto a sua finalidade, ele nao veio pregar a guerra mas a paz, ele nao era 

portanto o Messias num sentido politico como se poderia esperar. Este trecho novamente 

coloca Jesus como uma especie de professor ou de Rabino, nome este que chega inclusive a 

ser citado mais de uma vez durante o desenvolvimento da diegese. Veremos a confrrmac;:ao 

disto pela voz de todos os outros crfticos. Seria a imagem Cristol6gica aqui representada a 

de Jesus o professor?! 

0 Sermao da Montanha 

A analise do texto utilizado no Sermao da Montanha, que poderia parecer contra 

producente por causa de sua extensao e bastante uti!, uma vez que perrnite perceber a sua 

estrutura e seus temas. Tendo em vista a ja referida qualidade do roteirista (s) a seqUencia 

mais importante do filme nao poderia deixar de ser analisada passo a passo. Neste texto nao 

apenas a mensagem do "Jesus do filme" e colocada de maneira clara, mas tarnbem a sua 

personalidade surge de forma homogenea. 

0 Sennao da Montanha 

No texto abaixo, retirado da seqUencia do Sermao da Montanha, exatamente na 

ordem em que e dito, pude perceber cinco temas, desta forma tarnbem o dividi em cinco 

partes onde eles ocorrem com mais enfase. Urn assunto como as imagens cristol6gicas, p. 

ex., ocorre ao Iongo do texto, e essas imagens encontrarn-se destacadas em negrito. 

Primeira parte- Bem~~wenturan:~as Mateus 
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Jesus: Bern aventurados OS humildes, por que deles e 0 Reina dos cCus. Bern aventurados OS fracas, 

por que herdarifu a terra Bern aventurados os que tern fame e sede de justi\=a, por que serao fartos. Bern 

aventurados os piedosos por que obterao piedade. Bern aventurados os que choram, porque sedio consolados. 

Bern aventurados os puros de cora9ao, porque verilo a Deus. Bern aventurados os pacificadores, porque serao 

chamados filhos de Deus. Bern aventurados os perseguidos por causa da justi~a, porque deles e o reino dos 
ceus. 

AlguCm: De-nos urn sinal dos cCus! Prove quem C! 

Jesus: Bern aventurados os que sao injuriados e separados da companhia dos homens e acusados de 

todo mal por causa do Filho do Homem. 

Segunda Parte- Tolerancia a Regra aurea. 
Come9a a caminhar entre as pessoas. 

Alguem: Quaodo vira o Reiuo de Deus? 

Jesus: NOO o vera chegar. Ninguem dini: "aqui esti" ... Pois o reino de Deus esta dentro de v6s. 

Alguem: Rabino, o que devo fazer para herdar a vida eterna? 

Jesus: 0 que esta escrito na lei? Amara Deus com todo o corac;ao, com toda a ahna, com toda a for'? 

e mente. E amar o prOximo como a si mesmo. Fac;a isso, e tera a vida eterna. 

Algu6m: Sou condutor de camelos, quem e meu prOximo? 

Jesus: Aquele a quem mostra compaixao mesmo que nao conheya. 

Alguem: Eo Messias? 

Jesus: (responde in off sobre a imagem de Maria) Sou o Born Pastor, que sacrifica a vida por seu 

rebanho. 

Algu6m: Fala contra a lei e os profetas. 

Jesus: Nao vim revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir. Por que em verdade vos digo: Amai 

vossos inimigos. Aben<;oai os que vos difamam e orai pelos que vos desprezam e perseguem.Pois se amardes 

somente os que vos amam que recompensa ten des? 

Algu6m: See urn homem santo, por que come com pecadores e coletores de impostos? 

Jesus: Os saos nao precisam de medico, e, sim OS doentes. Nao vim chamar OS justos, mas OS 

pecadores. 

Terceira parte: desapego aos bens terrenos. 
Algu6m: Sou coletor de impostos. Sou devoto, mas, mesmo assim, me desprezam. 0 que devo fazer? 

Jesus: Ningu6m deve servir a dois senhores. Odiani a urn e amara o outro ou se devotara a apenas 

urn. Nao pode servir a Deus e as riquezas (imagem de Judas). Por isso vos digo nao andeis ansiosos por vossa 

vida, por vosso alimento, nem pelo vosso corpo ou por vossas vestes. Nao e a vida mais do que o alimento? 

(para sobre Claudia) e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do ceu, nao semeiam, nao colhem, 

nem juntarn em celeiros, e, no entanto, Deus as sustenta. Nao valeis mais do que as aves? Considerai como 

crescem os lirios do campo. N3o trabalham nem fiam. E, qual de v6s por ansiedade, pode acrescentar urn 

momento a sua vida? 

Alguem: N6s cremos em ti, mas somos pobres, nada podemos ofertar. Como demonstrar nossa f6? 

Jesus: J:i o fez, com suas palavras. Vinde a mim, todos v6is que estao cansados e sobrecarregados e 
eu vos aliviarei. 

Quarta parte: Confirma~ao do Messianato. 

Alguem: Rabino, acredito que seja o Messias, como servi-lo? 

Jesus: 0 Filho do Homem vern servir, nao ser servido. Aquele entre v6s que for grande deve servir. 

Aquele que foro primeiro deve ser escravo de todos. 

AlguCm: J:i ouvimos a voz de falsos Messias. Como saber se nao e enviado de Satanas? 

Jesus: todo reino dividido contra si mesmo nao subsistirli. Se Satanas esta dividido contra si mesmo, 

como subsistir:i seu reino? Como pode Satanas expelir Satan <is? 

AlguCm: Vejo carne e sangue diante de mim. E apenas urn homem. Por que dizer Filho de Deus? 

Jesus: Se nao realizo os feitos de meu Pai, nao acredite em mim. Mas, se os realize e, ainda assim, 

nao acredita, acredite em meu trabalho. 

AlguCm: Se faz milagres, PC9a a Deus para destruir os romanos enos Hbertar. 

Jesus: Nao tentarfu: o Senhor teu Deus.Os romanos sao conquistadores. Quem os conquista e igual a 
eles. 



Quinta parte: a Fee a ora~iio. 
Alguem: 0 que e a fe, rabino? 
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Jesus: Se a vossa fe nao e maior do que esse grao de mostarda e ordenais a montanha para que se 
mova a montanha se movera. N ada e impossfvel. 

Algu6m: Como julgar urn transgressor? 

Jesus: Nao julgues para nao seres julgado. Pais ser<is julgado com teus criterios. Por que ves o 
argueiro no olho do tu irmiio, mas nao reparas na trave de teu prOprio olho? Hip6crita, tira primeiro a trave do 

teu olho e entao ven'is claramente para tirares o argueiro de teu irmao. Nao deis aos dies o que e santo ou 

lancei ante os porcos vossas p6ro1as, para que nao as pisem e voltando-se, vos dilacerem. Pedi e recebereis. 

Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-a. Pais todo o que pede, recebe.E o que busca encontra. E a todo o que 

bate, a porta se abre. Qual dentre v6s eo homem que dar.i ao :filho uma pedra se lhe pedir pOO? Ou uma cobra 

se pedir peixe? Ora, se v6s que sois maus sabei dar boas d.:idivas aos vossos fllhos, quanto mais vosso Pai 

dani coisas boas aos que lhe pedirem? Fazei aos homens o que quereis que vos fayam.Pois essa e a Lei e os 

profetas. 

Alguem: Ensina-nos a orar. 

Jesus: (mUsica impressiva, algum tempo se demora) Pai nosso, que estais no ceu, santificado seja o 

vosso nome. Venha a n6s o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no ceu. 0 pao nosso de 

cada dia nos daf hoje e perdoai nossas ofensas assim como perdoamos aos que nos tern ofendido. Nao nos 

deixe cair em tentayfio, mas livrai-nos do mal. Pois vosso e o reino eo poder e a gl6ria para sempre. Amem. 

(encerrado com urn coro cantando de fundo). 

Se nao podemos dividir pura e simplesmente o texto em cinco partes distintas, como 

esta sugerido acima, ao menos os cinco temas sugeridos como titulos das partes podem ser 

claramente percebidos: 

1. As Bem-Aventuran.;:as encontradas em Mateus e Lucas e que abrem o Sennao da 

Montanha em Mateus; 

2. Tolerii.ncia e a Regra Aurea; 

3. Desapego aos Bens Terrenos; 

4. Confinna.;:ao do Messianato; 

5. A Fee a Oras;ao. 

0 Primeiro item, mais do que urn lema trata-se de uma escolha do roteirista, esta e a 

parte com a qual todas as pessoas estiio acostumadas a relacionar como sen do do Sennao da 

Montanha. 0 texto evangelico referente a este epis6dio e extremamente Iongo, trata-se de 

urn conjunto de ensi110 dificil de se adaptar. Por isso a escolha o roteirista dos pr6ximos 

quatro itens e mais importante. Este e o corpo da sua mensagem, o Jesus do filme esta 

pregando a tolerilncia e o amor ao proximo, o desapego aos bens terrenos e a sua inutilidade 

para a manuten~;ao da vida, em seguida, tendo em vista uma necessidade de clareza mesmo 

do roteiro definem se Jesus e ou nao o Messias - conclui-se que sim. Mas, como pode ser 

percebido pelo mimero de vezes que ele e interpelado pela palavra "rabino" e pela maneira 

que ele procede ap6s a realiza~ao das Bem-aventurans;as, fica claro que a sua imagem 
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cristol6gica e a do "professor". 0 Rabino, rabi, ou na sua versao carinhosa "Rabboni", 

significa mestre. 

No entanto, no filme, existe urn 6bvio desejo de se elaborar a irnagern de urn 

"Messias da Paz", que, como Tatum bern nota nao se trata de uma imagern cristol6gica 

existente nos textos evangelicos. Ele lernbra que nos evangelhos Jesus nunca e associado a 

essas palavras desta forma, e que com ele estaria melhorar: "Filho de Deus, Cristo, Filho 

do Homem e ainda Rei dos Reis; mas, Messias da Paz, niio "_47 Lembremos que a que rnais 

se aproxirna e a de "Principe da Paz". A irnagern de Messias da Paz e elaborada, como 

pudernos perceber, dentro da rnais perfeita fic<;:ao e rnanipula<;:ao dos textos evangelicos. No 

filme, da rnesma forma que nurn texto de argurnenta<;:ao teo16gica, faz-se sele<;:ao de alguns 

textos que demonstrarn e comprovarn o que se esta dizendo, alem de acornpanhar esta 

cornprova<;:ao corn as imagens. Essa percep~ao de Jesus vincula-o a causa ou questao da 

paz, seja como o Principe ou o Messias da Paz, ja havia sido explorada antes ern The Living 

Christ, inclusive, como comentado, explorando o tempo de dura~ao das imagens e dos 

dia!ogos. 

0 que mais salta aos olhos no Serrnao da Montanha e que ele reline ao menos 

algumas ideias basicas que seriarn prontarnente aceitas pelos movimentos jovens da decada 

de sessenta e do infcio da decada de setenta: to!eriincia, desprendirnento dos hens terrenos. 

Inclusive este ultimo quesito e lembrado por Pilatos no julgarnento, tambem fictfcio, "como 

as pessoas iriio pagar impastos se niio trabalharem?" 

No que tange a questao de Jesus o "professor" o epis6dio do Sermao da Montanha e 
alta.t""llente ilustrativo. Nele Lloyd Baugh

48 
critica a forma como Jesus prega, pois ele 

responde a perguntas depois de fazer uma curta pregac;ao, fala em tom coloquial, como se 

desse uma entrevista. Este pesquisador se esquece que na epoca nao havia megafone e nem 

auto-falantes e que de uma forma ou de outra, gritando ou conversando, os que estivessem 

distantes nao ouviriam praticamente nada (vide A Vida de Brian). Alem disso, esquece-se 

que antes de King of Kings o unico Sermao da Montanha visualmente representado em 

imagens foi o da serie The Living Christ - que modestarnente ateve-se apenas a primeira 

parte ja citada. 

47 
Tatum, p. 82. 

48 
Baugh, p. 21. 
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0 filme de Ray inova por agregar ao con junto da est6ria de Jesus urn elemento que 

antes nao era utilizado. E, novamente temos aqui uma provavel influencia da serie 

televisiva. Mas, para ahSm de tudo isso, o jogo de perguntas e respostas e uma bern 

conhecida tecnica de ensino da Antigiiidade, era assim que os fi16sofos buscavam ensinar 

as suas doutrinas marais, foi assim com Socrates, com Arist6teles, com Zenao, Epicteto e 

assim por diante. Nao ha nada de estranho que o diretor escolhesse realizar a cena desta 

mane ira. A critica de Baugh nao parece mais do que rna vontade para com o filme. 

"Americanismo", azul, branco e vermelho prevalecem 

Outro detalhe que nao pode passar despercebido e que e muito mais visfvel no 

Sermao da Montanba e urn certo "americanismo". As imagens que se juntam sao evidentes 

por demais para que nao fac;:amos coro com Moira Walsh ao se referir "aos azuis olhos 
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americanos de Jesus", que por sinal, pertencem a urn ator com o qual a juventude de 

alguma forma se identificou por algum tempo. Dirigido por urn diretor que tratava de 

assuntos caros para a nova gera<;iio, como "rebeldes sem causa", ou seja, questiies socials e 

conflitos de gera<;iio. Nao bastando o fato de Ray ter fincadas em si profundas rafzes de 

americanismo, e preciso prestar-se aten<;iio no fato de que este e urn dos primeiros filmes 

em cores da vida de Jesus Cristo. De urn grande produtor e o primeiro. Jesus veste-se com 

uma tUnica branca, o que, de certa forma, pode ser visto em viirios filrues, mesmo os 

realizados em preto e branco, no entanto, aqui ela aparece praticamente coberta por urn 

manto vermelho. Manto este que anteriormente ja filiei a imagem gerada por The Robe, no 

come<;o da decada de cinqtienta, o mesmo filme que den infcio ao processo do 

Cinemascope e a uma serie de filmes epicos. 

Mas, s6 o vermelho/branco nao sao bastante, foi preciso que Nicholas Ray 

colocasse varias vezes Jeffrey Hunter sobre urn fundo de ceu azul, Iimpo, sem nuvens. Urn 

ceu no estilo barroco: esmagador, ocupando a vastidao da tela. Para que se pudesse 

vislumbrar o branco, o vermelho e o azul, as cores da bandeira americana. Apesar da ideia 

parecer estranha, basta apenas se visionar o filme nesta parte, prestando-se a aten<;iio na 

dominiiucia dos tons de vermelho sobre toda e qualquer outra cor, com exce<;iio do azul do 

ceu. A Grande panoramica que mostra estes viirios elementos em conjunto e espantosa e 

bela. Claro que essa e apenas uma especula<;ao, no entanto, ha elementos demais unidos 

numa mesma cena para que ela nao seja plausivel, desde a cor do manto de Jesus - que 

nunca se sou be qual era- ate os olhos azuis de Hunter. .. 

A Questao da Beleza ou Fealdade de Cristo 

E, ja que chegamos aos olhos azuis do ator, pensemos outro aspecto que realmente 

incomoda alguns criticos. Uns notam, como Baugh, que ele nao possui olhos "serniticos"49
, 

seja hi o que for isso50
, outros, como o documentiirio feito para TV Jesus no cinemn 

49 
Baugh, p. 20. 

50 
Ao referir-me assim ao questionamento de Baugh penso sobre qual imagem de "'semita"que vern a mente 

dele. A regiao de onde, hipoteticamente, Jesus teria se originado era a Galih~ia. Famosa nos textos evang61icos 

por ser tratada como "algo de born pode vir da GalilCia" e a rcferencia e justa para os que viviam na JudCia, 

pais entre todas as regi6es que compunham a Palestina daquela Cpoca a GalilCia era a que tinha sofrido o 

maior nilrnero de invas5es, desterros, coloniza<;Oes (persas e gregos ), etc. En tao, nao seria de se surpreender 
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percebem que Jesus nem "sua" ao carregar a cruz, e eu digo mais, ha uma perceptive! 

explora<;iio da beleza ffsica do corpo do ator, tanto durante a flagelac;;ao, como durante o 

epis6dio da crucificac;;ao. Jeffrey Hunter era urn homem belo, com corpo bern feito, pele 

bern cuidada, bronzeado, sem pelos e possuidor de imensos olhos azuis. A sua fama como 

urn fdolo entre a juventude nao era apenas por causa da sua atuac;;ao, ele que ja havia sido 

desportista tambem, obviamente despertava o interesse das mulheres. 

A op<;iio pelo Cristo Belo 

Os olhos azuis de Jeffrey Hunter 

Essa questiio extremamente importante que vern sendo deixada de fora de todas as 

discuss6es e a da "beleza" ou "feirira" de Cristo. E e!a e importante, porque ajuda por 

outros caminbos a definir porque os "olhos azuis" de Jeffrey Hunter sao perfeitamente 

que Jesus tivesse urn semblantes bastante diferente do semita desejado por Baugh; naoque eu paticularmente 

defenda qualquer imagem dele. 
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aceitaveis no papel. Inclusive, par que sofrem uma certa explora<;iio, uma vez que aparecem 

varias vezes em primeirissimo plano, e temos que pensar no efeito que isto tern se mostrado 

numa imensa tela, em Cinemascope. No momenta da Santa Ceia, quando Jesus diz a Judas 

"o que tiver de fazer faffa logo" sao feitos tres pianos contra-pianos de Judas, em primeiro 

plano, e dos olhos de Jesus, em plano de detalhe frontal, sugerindo que aquela era uma 

ordem irresistfvel. 

Como se sabe nao ha descri<;iio alguma do fisico de Jesus nos textos Evangelicos 

can6nicos, Georges Gharib, em Os leones de Cristo 5
1
, esclarece-nos que desde muito cedo 

as primeiras comunidades cristas nao se resignararn muito a falta de notfcias sabre a sua 

aparencia. E, como quase tudo o que se referia ao Messias, foram buscar informa<;6es no 

Antigo Testamento. Num dos cilnticos do "Servo de Iahweh", retirado de Isaias (53:2-3, le-

se: 

Ele nao tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos 
deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, urn homem sujeito a dor, familiarizado com a 
enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto; desprezado, nao fazfamos caso nenhum 
dele. 

Par outro lado, urn cilntico messiilnico em forma de mfstico epitalfunio tinha 

exclamado: "Es o mais belo dos filhos dos homens, a gra(;a escorre dos teus ldbios, porque 

Deus te aben(;oa para sempre" (SI 45,3). Estes textos eram aleg6ricos, urn significando as 

dares do Messias, e o outro o seu triunfo. No entanto, nao faltaram cristaos para toma-los 

ao pe da letra e logo nao demorou para surgirem os partidarios da Beleza e da Fealdade de 

Cristo. 

Os partidarios da Fealdade de Jesus se encontram entre os cristaos mais antigos, e se 

referem a passagem de Isaias. Para Sao Justina Martir, Jesus era disforme; para Clemente 

de Alexandria, era feio de rosto; segundo Tertuliano era sem beleza e o sen corpo nao tinha 

formosura. Ate mesmo num texto ap6crifo os Atos de Joao, datado de cerca de 140-150, M 

uma mens;ao, feita supostamente pelo discfpulo Joao: 

Quando nos afastamos daquele lugar para segui-lo entao me apareceu com a cab~a quase calva, mas 
com uma barba que descia quase cerrada (. .. ). 0 que mais me fez admirar foi que, querendo observ:l-lo 
sozinho, nao reparei que os seus olhos fizessem mens;ao de se fechar; estavam sempre abertos. Muitas vezes 

me aparecia como urn hom em pequeno e feio e depois, outras vezes, como alguern que olhava para o ceu.52 

51 
Georges Gharib, Os leones de Cristo- Hist6ria e Culto, p. 60. 

52 
Gharib, p. 60. 
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Os partidarios da Beleza de Cristo sao muito mais numerosos e mais recentes, a 

partir do sec. ill, e todos tern sua origem no trecho do salmo citado. Vemos aceitar e 

divulgar essa ideia: Efrem sfrio, Gregorio de Nissa, Joao Crisostomo, Teodoreto, Jeronimo, 

etc. Efrem refere-se a Jesus como parecido como Pai (Deus) e com a mae Maria, e que ele 

era belo como esta. Rapidamente os partidarios da beleza ffsica de Jesus agarram-se a ideia 

de que Maria, extremamente bela segundo a tradic;ao, so poderia ter tido urn filho 

igualmente belo. Entre os diversos retratos citados por Gharib, passando pelos seculos II ao 

VIII, interessa-nos particularmente urn que e atribufdo a Germano de Constantinopla, morto 

em 733 na !uta iconoclasta, pois ele sera reencontrado e passado a diante em diversos 

manuais de pintura religiosos, sendo ainda utilizado no sec. XVIII: 

0 corpo do Homem-Deus mede tres brayas, e urn pouco encurvado e mostra o habito da doyura; tern 

belas sobrancelhas unidas, olhos belos, bela nariz, a pele cor de trigo; a cabe<;a com cabelos crespos e urn 

pouco louros; a barba, porem, e preta e os dedos das puras mOOs sao proporcionalmente longos; seus modos 

sao simples, segundo o car<iter daquela que o gerou, de quem recebeu viva e perfeita humanidade. 
53 

Com essa rapida citac;ao da questao da Beleza ou Fealdade de Cristo, desejo apenas 

validar a escolha de Jeffrey Hunter para o papel. Nao e o fato dele ser belo, ou de que tenha 

uma tfpica beleza americana, que o desqualifica de qualquer maneira para a atuac;ao ou 

representac;ao da imagem de Jesus. Trata-se de uma escolha, uma escolha pela beleza. E, se 

nos tivermos em mente os diversos atores que passaram anteriormente pelo papel, como H. 

B. Wamner, Robert Le Vigan (este urn feio consumado), Robert Wilsom, perceberemos 

sem muito esfon;:o que neste quesito tambem o filme King of Kings inovou, ele foi o 

primeiro a ter assumido a beleza de Cristo. E, neste caso, tambem a beleza do olhar de 

Cristo. A descric;ao de Germano de Constantinopla da Jesus como tendo cabelos alourados 

e barba preta, e, ele e de Constantinopla, onde a nossa "imagina<;:ao" so ve pessoas 

morenas. Entiio, nao importa muito que aspectos essa beleza toma, se sao o corpo, os 

gestos, ou os olhos, importa que ele seja belo. Belo como entendem os contemporaneos do 

at or. 

53 
Gharib, p. 65. 
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A crucifica~o de Hunter 

Nao costumo adiantar-me para capftulos posteriores, mas e ilustrativo saber que ao 

conhecer Robert Powell, protagonista de Jesus of Nazareth, de 1977, o diretor sondava-o 

para o papel de Judas, mas quedou-se diante daqueles imensos olhos azuis e se perguntou: 

"Se Judas tern estes olhos, como os teni Jesus?" E, contratou-o para representar Jesus. 0 

olhar do Cristo, a cor dos seus o!hos e o que se sente ao ve-los passou a importar. 

Os Enxugamentos na Narrativa Tradicional 

0 Tradicional Renovado 

Outro dado que vern sempre passando despercebido sao os que eu chamei de 

"enxugamentos". Ja estava se estabelecendo, desde o seculo XIX uma tradi.,:ao de quais 

cenas eram importantes, como vimos anteriormente, e estas passavam necessariamente por 

uma representa<;iio mais detalhada. Os filmes que optaram por tratar da vida de Jesus por 

inteiro jamais haviam antes, p.ex.,deixado de !ado a Anuncia<;ao, Ray simplesmente nao a 

filma, os epis6dios em torno do Nascimento sao os mais esquernaticos possiveis. Quando 

percebemos hi esta o "presepio" montado, com burro, vaca, manjedoura, Maria, Jose, 

pastores e Reis Magos. 0 Iongo estabelecimento destas "imagens" permitiu que Ray 

renunciasse a mostni-las. Desta forma ele ficou livre para tratar de epis6dios, inclusive 

relativos ao ficticio, que ele achou mais importantc para a trama do filme. 
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Maria e Verfmica ao lonmgo da via-crucis 

A ousadia nos enxugamentos e ainda mais flagrante se observannos a Via Crucis. 

Nela estao presentes todos os elementos tradicionais, o encontro com Maria, Veronica e sen 

veu, Simao o Cireneu e a consola«iio as mulheres de Jerusalem. Como o diretor esco!heu 

nao mostrar uma multidao de judeus seguindo Jesus no momento da crucifica<;iio ele 

reduziu todos estes elementos, que aconteciam ao Iongo das diversas "quedas" de Cristo ao 

Iongo do carninho a uma unica queda. Nela todos os elementos se reunem e se sucedem. 

Isto perrnitiu que Nicholas Ray continuasse com seu truque de nao responsabilizar a 

multidao de judeus. Evidentemeute que isso esvazia urn pouco a dramaticidade da via

crucis, mas isso nao era tao importante, uma vez que o climax do filme se concentrava nao 

no "sacriffcio" de Jesus, mas na sua mensagem no Sermao da Montanha. Ate na 

Ressurrei.;ao h:i economia, Ray poe Maria Madalena, a primeira a ver Jesus ressuscitado, 

dorruindo do !ado de fora do tdmulo deste, ao em vez de ao amanhecer ir ate Ia, como 

consta dos textos can6uicos. Com pacieucia, ao Iongo do filme, uma serie de enxugamentos 

pode ser percebida, Ray nao se rende ao tradicional apesar de mante-lo e desta forma 

renova na maneira de mostr:i-lo. 
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Crucifica~iio com ausencia do povo judeu 

Essa percep9ao de Ray evidentemente deveria irritar qualquer religioso da epoca, 

pois ele claramente estava fazendo escolhas teol6gicas, ele nao desejou trabalhar com a 

ideia de que Jesus era o "redentor" dos homens e que veio para libertii-los do pecado 

atraves do sen sacriffcio, ideia esta, como se sabe, tfpica da concet>9ao Paulina. A ideia de 

Ray e a de que Jesus eo "Born Pastor", ou seja, o instrutor, o guia dos homens. Essa ideia 

novamente pode ser comprovada se se lembrar da visita de Madalena a Virgem Maria, onde 

esta relembra a parabola da ovelha desgarrada. 

Revisiio Crftica e Recept;iio do Filme 

Neste instante de nosso trabalho aproximamo-nos de filmes mais extensamente 

analisados pela critica e pelos pesquisadores em geraL Isso nos possibilita uma melhor 

troca de ideias com alguns interlocutores importantes ja citados anteriormente. No entanto, 

nem sempre por se tratarem de pesquisadores diferentes apresentam ideias originals ou 

diversas entre si. Em razao talvez da distancia mesma que os separa, cada qual em sen pafs, 
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eles contentam-se muitas vezes em apenas citarem e repetirem as ideias de outros 

pesquisadores. Normalmente acatam a critica que foi feita no periodo do lan<;amento do 

filme, mas todos eles: Baugh, Stem, Tatum e Solomon, beberam da fonte de Kinnard e 

Davis. lnfelizmente, nem sempre tiveram a mesma percepgao critica destes autores. Pois, 

Kinnard e Davis conseguem avaliar e ao mesmo tempo, num curto texto, reavaliar as 

qualidades de King of Kings. 

Tatum e quem sempre traz o maior ntimero de infonna<;5es, no entanto, 

relativamente a urn posicionamento seu em rela<;:ao ao filme ele deixa a desejar. Stem 

amplia com contextos hist6ricos mais refinados o que foi dito por Kinnard e Davis, e Lloyd 

Baugh parece suprir as suas deficiencias com sarcasmo; no entanto, deixa suas posi<;:5es 

claras, nao encontrou em King of Kings nada relativo a divindade de Cristo, e isto o 

incomodou deveras. 

Ha alguma similaridade no conjunto de elementos notado por estes pesquisadores. 

Kinnard e Davis percebem uma ausencia significativa: 

0 curiosa texto de Yordan, apesar de transladar muito bern muitos dos pronunciamentos e eventos 

dos Evangelhos, ignora totalmente urn material com rico potencial dramitico, como os milagres de Jesus. 

Apenas urn milagre e mostrado, quando a sombra de Jesus cai sobre urn homem cego eo cura54
. 

Lloyd Baugh, alem de notar a ausencia de milagres, tambem sentida por Barnes 

Tatum, cita outros epis6dios ausentes do filme, cuja omissao lhe parece incompreensfvel, 

uma vez que estes sao ilustrativos da divindade de Jesus: a transfigura<;:i'io, a ressurrei<;:i'io de 

Lazaro, as predi<;5es de Jesus sobre sua morte e ressurrei<;:i'io, a expulsao dos mercadores do 

templo, e seu crescente conflito com as autoridades religiosas judaicas.55 Para ele o critico 

Bosley Crowter sumariza bern ambos, os fatos e efeitos da manipula,ao de Ray sobre os 

Evangelhos, dizendo que ele havia "ofuscado as curas, evitado os milagres e pulado todo o 

julgamento. 0 drama essencial da questiio messidnica tinha sido esquecido. "56 

Barnes Tatum chama aten<;:i'io para o fato de que foram retiradas do roteiro muitas 

cenas de violencia e confronta<;ao; Jesus nao prega na Sinagoga; nao faz expulsao dos 

mercadores; e nao tern armas na prisao no Getsemani 
57

• 

54 Kinnard e Davis, p. l 06. 
55 Baugh, p. 20. 
56 

Baugh, p.20. 
57 Tatum, p. 82. 
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De imediato podemos perceber nestes pesquisadores uma busca comum pela 

divindade de Jesus no filme. Kinnard e Davis, conferem a quantidade de milagres 

representada algo de especial, Baugh acredita que eles poderiam ter contribufdo como 

elemento dramatico. No entanto, pude perceber que a qualidade poetica das imagens que 

representam os milagres e curas dispensou perfeitamente a sua dramatizru;:ao, pois eles me 

pareceram suficientes para darem a informa~;ao de que Jesus efetivamente curava e fazia 

milagres. Estes elementos que encarecem a divindade de Cristo e que fazem parte da sua 

constitui~;ao messiiinica, no caso ausentes, fizeram com que Tatum notasse tambem a 

omissao dos epis6dios nos quais Jesus era mais "energico". Vimos anteriormente que estas 

ausencias tinham urn carater uti! para a imagem cristol6gica que o filme desejava mostrar a 

do Messias da Paz, logo, os epis6dios nos quais a paz nao era o tema ou lembravam 

violencia vinculada imediatamente a Jesus foram exclufdos. Essas ausencias nao podem ser 

vistas como falhas do filme, uma vez que o se sentido era outro, diferente do esperado pelos 

pesquisadores. 

Urn dado importante acrescentado a est6ria de Jesus foi a introdu~;ao, que utilizou 

textos do historiador judeu Flavio Josefo, sobre isso Jon Solomon, cujo trabalho busca 

quest6es relativas a hist6ria, comenta o acerto em se utilizar este au tor na Introdu~;ao, com a 

invasao de Jerusalem pelas tropas de Pompeu o Grande, e no momento em que Pilatos 

mandou colocar as effgies de Tiberio nos pilares do Templo58
. Interessante que Solomon 

falha num quesito de hist6ria facilmente verificavel, principalmente por ter acesso aos 

textos de Josefo. A segunda parte do filme inicia-se com a chegada de Pilatos e Claudia a 

Judeia, este como o novo Procurador, mas o dado e incorreto, pois por ocasiao da 

Crucifica.;:ao Pilatos ja era Procurador da Judeia M alguns anos (Hain Colm). Ele tambem 

nao estranha o fato da falsa filia9ao de Claudia, dada como filha de Tiberi us e, logo, Pilatos 

com possibilidade de sucessao imperial. 

Ao comentar a cita<;ao que e feita de Josefo, Tatum e feliz ao afirmar que se trata 

sobretudo de urn filme de "ac;ao", principalmente se comparado com o de DeMille, que 

comec;:a com urn banquete na casa de Maria Madalena. Flavia Josefo em suas duas obras 

monumentais A Guerra Judaica e Antingiiidades Judaicas, escritas no sec. I d.c., faz a 

hist6ria da Palestina naquele periodo e representa a fonte narrativa mais importante para o 

58 
Solomon, p. !84. 
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conhecimento daquela epoca59 Mas ele vai alem, pensa que o espectador atento ira 

reconhecer quest6es politicas importantes que aconteceram entre a produ9ao de 1927 e a de 

1961; como o holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial e a Questao palestina com 

os arabes, para isso ele cita como exemplo o fato de no filme Herodes, o Grande, e descrito 

como urn arabe de uma tribo de Beduinos; e, portanto, nao urn amigo dos judeus, mas urn 

inimigo. Apesar de concordar com o raciocinio de Tatum, a sua rel~ao com Herodes esta 

mau provada, pois de fato, se nao se pode dizer que ele era urn arabe Beduino tambem nao 

se pode dizer que ele era judeu, pois Herodes o Grande era Idumeu de origem, e por esta 

razao nao foi bern aceito pelos judeus, mesmo que lhes fizesse o mais belo templo. 

Mas, sem sombra de diivida o dado mais desconcertante para todos os 

pesquisadores, sem exc~ao, foi a valoriz~ao excessiva do papel de Barrabas, o qual 

pudemos analisar detidamente. Para Kinnard e Davis, trata-se sobretudo de "ficcao 

presunc;:osa" e que encobre as motiva<;5es de Judas Iscariotes "apresentando-o apenas corrw 

um bode expiat6rio confuso "w. Baugh ttata o ass unto nao como "fic<;ao" mas como 

distor~;5es, e entre as mais graves encontra as duas cenas de batalbas uma na abertura e 

outra no momento de "Domingo de Ramos": "Criadas para ilustrar o conflito entre 

romanos e judeus zelotas, e dar substancia para a personagem de Barrabas, elas sao 

completas fabricar;:oes; introduzidas no filme mais para ficar de acordo com os c6digos das 

epocas de 1950 e 1960 do que com os Evangelhos. "61 

Igualmente Jon Solomon pensa como momentos inaceitaveis do filme a excessiva 

valoriz~ao do papel de Barrabas (Harry Guardino), e a atua<;ao de Robert Ryan como Joao 

Batista, que para ele parece mais algum pregador de Ohio do que "a voz que clama do 

deserto "62 Barnes Tatum, entr todos eles, e oque busca a rela<;:iio poetic a que aproxima 

Jesus de Barrabas, como ja comentamos anteriormente. Ele percebeu muito bern a 

necessidade de valoriza<;ao de Barrabas, tendo em vista a sua contra posi~;ao ao papel de 

Jesus como o Messias da Paz63 Ele nao perceb o novo significado do papel dado a Judas 

(em rela<;ao direta com o de Barrabas) como uma distor~;ao, mas uma so!uqao nova para o 

"motivo" que o Jevou atrair Jesus, coisa que ja fizera Cecil B. DeMille em 1927. 

59 
Tatum, p. 76. 

"' Kinnard e Davis, p. 106. 
61 

Baugh, p. 19. 

'" 
63 

Solomon, p. 184. 

Tatum, p. 80. 
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Kinnard e Davis, juntarnente com Solomon conseguiram fazer elogios a 
representa<;ao dos atores: 

"Apesar da representat;;iio em King of Kings ser de modo geral excelente, com o 

idolo da juventude Jeffrey Hunter (como Jesus), Harry Guardino (como Barrabds), Rip 

Tom (como Judas), e Siobhan McKenna (como a Virgem Maria) todos realizando boas 

performances, o efeito geral e atenuado pelo script contra produtivo de Yordan( .. .).' 64 

Solomon encontra algumas virtudes no filme, como a atuao;ao de Siobhan McKenna, 

como a Virgem Maria, suplantada, em sua opiniao, apenas por Frank Thring que fez urn 

inteligente e diab6lico Heredes Antipas. 
65 

Mas, nao nos deixemos equivocar, por boas 

atua<;6es eles nao estavarn querendo dizer que gostararn de ter visto o arnplo 

desenvolvimento dado ao papel da Virgem Maria na est6ria, como podemos observar em 

Tatum. Ele incomoda-se, pois ela esta em todo o filme, assistindo ate o Batismo de Jesus 

por Joao. Possui uma casa em Nazare, e hi recebe visitas de Joao Batista e Maria madalena, 

identificada com a Mulher Adultera, que desejarn saber a respeito do sen impressionante 

filho
66 

Maria, no filme, tern uma onisciencia maior do que a de Jesus a respeito de quem 

ele e e do que !he ira acontecer. Paradoxalmente, antes de ser crucificado, como urn born 

filho, Jesus vai visita-la. Lloyd Baugh !he faz coro: ve com mans olhos a mae "Irish" de 

Jesus, vivida por Siobhan McKenna, incomoda-o particularmente a onisciencia que ela 

demonstra a respeito da missao do sen filho67
• 

Entre as diversas criticas que poderiarnos perfilar uma das mais curiosas e a que se 

faz sobre a mesa da Santa Ceia, curiosarnente esta mesa se trata de urn Y, de acordo com 

Nicholas Ray a inten<;:ao era a de que Jesus pudesse alcan<;ar todos os discfpu!os no 

memento da distribui<;;ao do pao e do vinho, per outre !ado tarnbem simbolizava uma cruz 

ainda incompleta. Solomon, buscando o rigor hist6rico assevera que Ray tinha raz6es para 

estar cansado do posicionarnento a "La Da Viner' de todas as Santas Ceias anteriores, mas 

que no entanto, o adequado seriarn tres mesas justapostas formando urn U como seria urn 

banquete influenciado pela cultura greco-romana da epoca. Ve acerto no tipo de pao e nas 

64 
Kinnard e Davis, p. l 06 
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66 Tatum, p. 80. 
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ervas amargas que sao comidas por Jesus e seus discfpulos.68 Tatum acha a mesa uma das 

maiores surpresas estilfsticas
69 

e Lloyd Baugh nao a compreende absolutamente chegando a 

questionar-se do por que da ausencia da mesa tradicional. 

Santa Ceia em "Y" 

Como comentado anteriormente a maior parte das crfticas dos pesquisadores 

descende do impacto negativo que este filme teve na imprensa da epoca. Neste quesito 

Kinnard e Davis, apesar de serem a referencia bibliognifica mais antiga tern bastante claro 

que: 

Apesar de parcialmente justificdvel, ao menos parte dessas criticas adversas silo devidas ao Jato de 

que, em 1962, o ciclo defilmes bfblicos de Hollywood, lanrado no infcio da dicada anterior, estava quase no 
finaL 0 pUblico- e especialmente os crlticos- estava saturado com as filmes desse tipo. Deixando de lado o 

texto problenuitico de Yordan, 'King of Kings' e urn born jilme, talvez niio tiio bern feito quanta poderia ser, 

mas certamente melhor que muitos outros filmes religiosos e niio merecia essas cr{ticas hiperb6licas. Falho 
conceitualmente, mas inegavelmente sincero, 'King of Kings' tern resistido ao teste do tempo multo hem e 
parece melhor agora do na tpoca de seu lanramento. 70 

Essa percepc;ao destes autores parece ter inspirado a de Barnes Tatum, que tarnbem 

leva em considerac;ao a rna vontade da crftica para a realiza.;;ao de mais urn epico naquele 

momento, ainda mais sobre Jesus Cristo. Ele foi recebido com franca hostilidade. Viram-no 

como mais urn exemplo de "pessimo cinema". Depois ele descreve a recepc;ao do filme por 

68 
Solomon, p. 184. 

69 
Tatum, p. 78. 
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Kinnard e Davis, p. l 07. 
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diversas revistas e jomais. Brendan Gill no The New Yorker, 21 de outubro de 1961, 

descreveu-o como "urn chato", como uma especie de "Parada do Dia de Ac;ao de Grac;as"71
• 

0 reporter nao identificado da Time (27 110/1961 ), da-lhe meritos no "precisamente 

organizado e competentemente roteirizado" roteiro de Philip Yordan, mas a revista acabou 

tocando no mais indelicado sub-titulo pelo qual o filme se tornaria conhecido nos circulos 

de conhecedores de fihnes: "Eu fui um Jesus adolescente." 0 critico tambem nao 

identificado da revista NewsWeek (3011011961) elogiou Nicholas Ray por levar a tela urn 

elenco enorme de milhares de atores, maior do que o de seus predecessores, mas o mesmo 

reporter ainda rejeitou o produto fmal do fihne como "um Iongo, Iento e estdtico filme ... .''72
• 

E Tatum termina por lembrar que nao apenas os criticos de cinema especializados 

foram implacaveis, como tambem o foram os da imprensa religiosa: 

Os rep6rteres das liderans;as protestantes e cat6licas eram nao menos agressivos. Tom F. Driver do 

The Christian Century (11/11/1961) imaginou uma conversa entre urn repOrter e urn crftico, e na resposta do 

crftico a pergunta de como ele deveria caractcrizar o filme, ele disse: "Como a versao King James de E o 

Vento Levou ... " e o critico imagincirio ainda continua, classificando os olhos azuis de Jesus como sendo 

verdadeiramente americanos; e Jesus "urn born garoto" que antes de ser crucificado visita a sua mae Irish para 
pedir permiss00.

73 

Mas, sem duvida a opiniao mais lembrada pelos pesquisadores e de Moira Walsh, 

em sen artigo de 21 de outubro de 1961, pouco depois do lan~;amento do filme, e cada urn 

deles cita a sua parte predileta. Kinnard e Davis escolheram o seguinte trecho: "Niio hd a 

menor possibilidade que alguem tire do filme alguma mensagem significativa do que a vida 

e o sofrimento de Cristo significam para nos ... E 6bvio que Bronston, Ray e Yordan niio 

tern opiniiio sobre o tema de Cristo exceto que ele e um as sun to 'quente' de bilheteria ". 74 

Barnes Tatum, sempre bastante acurado em suas percept;;6es acerta em sua escolha: 

Moira Walsh do semamirio Jesuita America (21110/61), conclui que o filme engana em sua 
capacidade de refor93t o "humanismo secular" ou o "American way of life" sob o pretexto da est6ria central 

de Jesus. 0 filme, ela diz, "iguala o c6digo moral cristae com termos tais como decencia, fraternidade, a regra 

aurea", com "Peg,ue seu carUio de cr6dito e siga-me." Ela obviamente vC no filme nao pCssimo cinema, mas 
p6ssima teologia. 5 

aqui eu digo que acerta na escolha por que, depois de tudo o que se disse aqui, e 

claro que Moira Walsh tinha sua razao ao afrrmar a vincula~;ao de King of Kings como 

11 T atum, p. 84. 
nT atum, p. 84. 
nT atum, p. 84. 
74 
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"American Way of Life" percebendo claramente neste o sub texto americanista, adaptado 

as novas realidades socials. E, Lloyd Baugh, o mais recente dos pesquisadores citados, para 

concluir concorda com Moira Walsh ipsis literis: "( .. .) e ele criou uma distorcida e 

inaceitcivel imagem de Jesus Cristo. "
76 

Ao faze-lo alinha-se por raz6es teol6gicas com as 

crfticas de Moira Walsh: "Hist6rica, bfblica e teologicamente inadequado. "71 

Novamente e Tatum quem consegue perceber que o que incomoda a todos, 

principalmente os cat6licos e a ausencia da culpa dos judeus em relru;:ao a crucifica\'ao de 

Jesus Cristo, observando: 

Anteriormente DeMille, em 1927, j:i havia feito a culpabilidade recair toda sobre Caif:is, e nao sobre 

o povo judeu. No filme de Bronston ouviremos Pilatos afrrmar e reafrrmar 'Eu,e somente eu, tenho a 

autoridade para sentenci<l-lo a crucifixao ... ' 0 julgamento perante Pilatos e feito na ausencia de judeus e ate 
mesmo scm Barrab3s. Jesus morre, aparentemente sendo condenado pela especifica acusac;ao de sedis_;ao. 78 

Tatum lembra que essa discussao na imprensa cat6lica aconteceu bern antes do 

Concilio Vaticano II (de 1965) que se pronunciou sobre os judeus como Povo de Deus: 

"Nostra Aetate (Nossa epoca). Este documento rejeitou a nor;ao de culpabilidade coletiva 

dos judeus pela morte de Jesus e que Deus, por isso, have ria rejeitado os jude us." 79 

0 que podemos observa ap6s essa nipida revisao do pensamento dos pesquisadores 

e da recep\;aO do filme na epoca de seu lan9amento e uma certa falta de percepqao para a 

inova<;ao que o filme King of Kings significou para o genero Filmes de Cristo. Trata-se 

sobretudo de como elaborar uma narrativa cinematogratica a respeito da est6ria de Jesus, e, 

uma narrativa cinematognifica tende a curvar-se diante de necessidades puramente 

cinematograficas. Essa busca pelo cinematogratico e uma marca de King of Kings, nao 

obstante, talvez exatamente por ter sido produzido num momenta em que o formato epico 

ja caminhava para o esvaziamento ele foi extremamente mal recebido. E importante que se 

reavalie este filme a partir do seu caniter inovador e nao a partir da crftica que o 

recepcionou na decada de sessenta. S6 se pode ter uma exata noc;ao das suas inovac;oes e do 

que elas fizeram pela narrativa da est6ria de Jesus no Cinema, se se liver em conta urn 

grande numero de produc;oes anteriores, de onde ele recolheu influencias, heran<;as, 

76 Baugh, p. 19. 
77 
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referencias, etc, e se se tiver em mente o legado positivo - e por que nao acrescentar 

tambem o negativo- que deixou para as produs;oes que se lhe seguiram. 

Conclusiio 

Ao final deste percurso devemos pensar no ficticio como urn elaborador de teologia, 

e a partir da imagens nao contidas nos evangelhos que se permite uma elaboras;ao de uma 

cristologia com elementos retirados destes mesmos textos. A interpretas;ao do diretor e seu 

testemunho "tu es o Messias da Paz", e a sua elaboras;ao mais verdadeira, "tu es um 

Americana simples do povo". Das 57 seqiiencias que comp6e o filme 27 sao resultado de 

completa fics;ao, normalmente sem bases evangelicas que as sustentem, sem falar de que 

aquelas cenas mais tradicionais, como o nascimento, a juventude, as curas de Jesus, a via 

crucis e as ultimas recomendas;oes alem da propria Ascensao, nao representada, sofreram 

enxugamentos dnisticos. 

Isto jamais havia ocorrido nem no cinema e nem na televisao. Ate entao as cenas 

relativas ao ficticio eram bern esparsas, normalmente inconseqtientes para o transcorrer da 

estoria. Nicholas Ray da continuidade ao estilo das series de televisao que tentaram trazer 

para proximo do cotidiano do americano medio o cotidiano da Palestina do seculo I. 

"Aproximar" duas realidades tao distintas so poderia gerar perceps;oes distorcidas da 

hist6ria, no entanto, nao era hist6ria que se desejava fazer, buscava-se que o povo se 

identificasse com aquelas mesmas pessoas que cercavam Jesus em sen cotidiano. 

Em Ray, os elementos que vern do ficticio auxiliam bastante neste papel de 

"aproximar" Jesus de urn publico novo. Ele buscou claramente adaptar a est6ria de Jesus ao 

momento hist6rico no qual o fume foi produzido. Neste caso o ficticio nas instancias da 

tecnica cinematogrtifica rearticula e da urn novo sentido a est6ria de Jesus e reinterpreta sua 

a.;:ao e mensagem. Tatum estranha este "Jesus Paz e Amor", no entanto se esqueceu que a 

decada que ele viu nascer faria com que os jovens trouxessem constantemente estas 

palavras nos labios. A geras;ao hippie, que provave!mente viu King of Kings na infil.ncia ou 

adolescencia aprendeu rapido o significado deste Jesus novo. Urn Jesus pacifista. 
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Cap. 08 - II Vangelo Secondo Matteo - Jesus, o Verbo de 
Deus- Pasolini, 1964 

Jntrodufiio 

Escrever sobre urn filme tao festejado pela critica quanta e ll Vangelo Secondo 

Matteo toma-se uma tarefa delicada e muitas vezes diffcil. 0 cineasta envolvido na 

produc;:ao nada mais e do que Pier Paolo Pasolini famoso dire tor italiano, cuja capacidade 

de lidar com a arte cinematogratica esta acima de qualquer suspeita. Sua auto-consciencia 

enquanto urn artista mtiltiplo e acabado, tof\:la diffcil fazer uma analise que nao !eve os seus 

pr6prios comentarios em considerac;,:ao. Qua!quer urn pode ser seduzido pelas bern 

argumentadas alega<;;i5es deste diretor, ele sempre consegue informar onde nasceu a ideia, 

quais suas reais inten<;;i5es, o que tentou fazer, o que ele realmente fez, as dificuldades que 

enfrentou, suas razi5es poeticas, etc. E, sobretudo: vender o filme. 

0 fllme e bern a pe<;a de urn cineasta auto-consciente. Na altura em que este foi 

produzido na Italia - aqui percebida num contexto europeu de cinema -, a arte 

cinematogratica ja havia visto nascer naquele pafs o Neo-realismo, com seus bern 

conhecidos artifices Roberto Rosselini, Luchino Visconti, De Sica, entre outros, que 

influenciaram decisivamente a arte de fazer cinema Seus filmes e ideias safram da Italia 

para o mundo, questionando os parametros hollywoodianos de produ<;ao do outro !ado do 

atlantico, ao mesmo tempo que obteve urn born acolhimento na Franc;:a, atraves dos criticos 

de Les Cahiers du Cinema. Essa mesma Franc;:a que tambem havia antes emprestado sua 

influencia para a Italia como Realismo Poetico. 

Em geral, quando se fala em Pasolini, talvez por ser uma especie de "obviedade" 

vincula-se este diretor muito mais rapido ao Neo-realismo italiano do que a qualquer outro 

movimento cinematogrifico. E, e inegavel que se pode dizer que ele faz parte de urn 

segundo momenta deste estilo, no entanto, desejo aqui aproxima-lo do movimento da 

Nouvelle Vague francesa. E, essa aproxima<;:ao e possfvel pelo fato da sua inegavel auto

consciencia enquanto cineasta, em outras palavras, ele se deseja "urn autor'', e e urn autor. 

neste caso e urn autor tanto do filrne quanta do roteiro, alem de possuir o corte final em 
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suas maos. No entanto, nao basta crer-se urn autor, mas ter consciencia tambem da tecnica 

cinematognifica e de fazer com que os espectadores visivelmente percebam que esta tecnica 

esUi sendo utilizada c que se busca ao faze-lo dar as repercussi5es poeticas pr6prias ao 

veiculo cinema, e isto tambem e Nouvelle Vague. 

Dois dos principais te6ricos diutumamente citados por mim neste trabalho, Baugh e 

Tatum, posicionam-se de maneiras bastante diversas sobre este filme. 0 primeiro gosta 

tanto que dedica-lhe urn capitulo inteiro de seu livro, coisa que ate entao nao havia feito 

para nenhum outro. Ele conhece as raz5es pessoais, sociais, religiosas e polfticas de 

Pasolini e acredita profundamente em tudo o que este cineasta afirmou a respeito de si e do 

seu filme. Uma analise claramente parcial que ate mesmo o titulo do capitulo denuncia: 

Uma Obra-prima: 0 Evangelho Segundo Sao Mateus. 

Tatum, por sua vez, chega a ser de uma imparcialidade irritante, pois diante da sua 

6bvia dificuldade em encontrar "harmoniza<;iio" entre os diversos textos evangelicos, ele 

limita-se a narrar o filme, fazendo criticas pertinentes vez ou outra. E perceptive! que 

Tatum nao gosta dele, mas o filme e born ... 0 forte do trabalho de Tatum, para esse caso, e 

que ele mantem a homogeneidade de sen metodo e verifica textualmente as contradiq5es do 

filme em rela<;iio ao texto de Mateus, mas, mesmo que algumas ideias nossas sejam 

concordes, Tatum nao as desejou desenvolver. 

Af esta a dificuldade em se lidar com urn filme aclamado pela critica, seria mais 

facil apenas louva-lo como faz Baugh, ou seria mais honesto desmonta-lo como faz Tatum, 

ou ainda seria melhor tomarmos urn certo afastamento, ignorar sua procedencia e re-critica

lo? Seja qual foro caminho escolhido ele nao ficara isento de criticas. Sernpre se ouvira por 

que se nao fez este ou aquele caminho. 

Pretendo aborda-lo sob dois pontos que para mim sao capitais para a percep.;ao das 

inovat;:i5es relativas a este filme e a imagem cristo!6gica por e!e gerada, o textual
80 

e a 

tecnica cinematognifica envolvida. 0 que, evidenternente nao nos dispensara de 

entenderrno-nos corn os comentanos tanto de crfticos quanto do proprio diretor. 

Aqui a aplica<;ao do metodo que chamei de o "texto de base" nao e inutil, como 

poderia parecer num prirneiro momento, pois o fato do diretor ter escolhido explicitamente 

80 Ao dizer "textual"' refiro-me pura e sirnplesmente ao rote!ro e suas relaqOes com oEvangelho Segundo 

Mateus. 
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o texto do Evangelho Segundo Mateus, nao dispensa de forma alguma o saber que sentidos 

este texto toma. Nao nos dispensa de conhecer suas escolhas e suas omiss6es, mesmo que o 

dire tor tenha dito que nao tenha feito "omiss6es". 

Ao terminar de visiona-lo minha atenc;ao voltou-se para urn fato que soava urn 

pouco estranho, tendo em vista a fama que o filme possui de ser polftico, nele ocorreu uma 

"despolitizac;ao" da crucifica.;:ao de Cristo, ele perece ao final por raz6es claramente 

religiosas, por causa de sua disputa como clero local. Veremos que Pasolini nao poupa os 

judeus, apesar tambem de nao se poder dizer que os persegue. Chama aten<;;ao o fato de urn 

cineasta reconhecido como sendo urn ativista polftico de indole marxista ter feito urn filme 

onde ao final, Roma, o grande imperio opressor, esta ausente. Pode-se ate dizer que neste 

quesito King of Kings, de Nicholas Ray, tinha muito mais a dizer. 

Relacionar estes dois filmes traria nitida desvantagem para o filme de Ray, 

principalmente naquilo em que ll V angelo e o mais respeitado, a ausencia de textos de 

fiq:ao ou situas;oes fictfcias que, de alguma forma, inserem fatos novos na vida de Cristo. 

Nao obstante, nao se pode esquecer que reagrupar textos evangelicos, escolher uns em 

detrimento de outros, al<~m de se constituir em teologia - fato ja exanstivamente citado 

neste trabalho - tambem pode gerar uma situas;ao de ficc;ao. Neste sentido, o Jesus de 

Pasolini nao e nem mais nem menos ficqao do que foram todos os outros. Talvez tenha 

ousado menos nesta area, ou o tenha feito de uma forma estritamente sutil, que e o que 

desejamos verificar mais a fundo. 

0 DIRETOR 

Pier Paolo Pasolini nasceu em Bo!onha, Italia, em 5 de marc;o de 1922. Passon sua 

inrancia e juventude por varias localidades, como: Bolonha, Conegliano, Cremona, Reggio 

Emilia, etc. Essa mobilidade deveu -se sobretudo a carreira militar de seu pai que era 

tenente da infantaria. Luiz Nazario, em seu livro Pier Paolo Pasolim.s\ descreveu Carlo, 

81 Esses dpidos tra~os biognificos foram feitos com base no livro de Luiz Nazario, Pier Paolo Pasolini, da 
Editora Brasiliense, para a serie "Encontro Radical". Deste autor foram retirados principalmente dados 
factuais, no desejo de informar ao menos minimamente o leitor a respeito deste cineasta conhecido, 

controvertido e polemico. Outros textos e mesmo sites da Internet foram consultados e utilizados, dados 
fornecidos pelos te6ricos aqui super citados como Baugh, Tatum e Stem, tambem foram usados. A quantidade 



128 

pai do cineasta, como sendo urn homem egocentrico, autoritario e fascista. Descendente de 

uma fanu1ia nobre da Romania, ele se cason com Suzana que vinha de uma fanu1ia de 

camponeses de Friuli, que com esfor<;:o alcanc;:ara a burguesia. As freqiientes dissens6es 

entre o pai e a mae aproximaram Pasolini desta, levando-o a dizer mais tarde que havia 

desenvolvido uma rela.;;ao edipiana perfeita, de amor a mae e 6dio ao pai. 

Desde muito cedo Pasolini entrou em contato com uma ampla literatura formativa, 

como: Dostoievski, Ungaretti, Croce, Rimbaud, Tolstoi, entre outros. Acostumou-se 

bastante cedo a poesia, tanto a romiintica do seculo XIX quanto a moderna. Mais tarde, em 

Bolonha, cursou a Universidade, preparando uma tese sobre pintura renascentista italiana, 

no entanto, obrigado a refugiar-se em Casarsa, para fugir ao servi<;:o militar, perdeu os 

manuscritos. Por essa epoca fundou com jovens universitarios friulanos a Ademiuta de 

lenga fur/ana, urn centro de estudos filol6gicos sobre a lingua e literaturas friulanas, em 

cujos cadernos, intitulados Stroligut de Ca' da l'aga publica seus poernas. Luiz Nazario, 

ap6s comentar a origem friulana da mae de Pasolini e de como esta o iniciara nos poemas, 

conclui o papel da poesia na vida do cineasta: 

Assim, Pasolini foi, em primeiro lugar e sobretudo - como fazia questao de afirrnar -, urn poeta. 

Suas futuras atividades como pintor, romancista,contista, roteirista, cineasta, ensafsta, dramaturgo, polemista 
e tradutor devem ser entendidas dentro dessa vocas;ao original e, em parte, psicologicamente determinada. 

82 

Em 1942, ele publicou Poesie e Casarsa, onde trata do amor romanceado e 

fantastico pela terra de sua mae, Susana, escreveu-o no falar friulano. Por se tratar de uma 

lingua praticamente extinta e por ser contrario a orienta.;;ao do estado fascista, que desejava 

homogeneizar a lingua italiana, nao foi bern recebido pela crftica. Pasolini ja demonstrava 

seus primeiros irnpulsos de aproxim~ao com o socialismo nestes textos. S6 ao final da 

Segunda Grande Guerra ele tomaria conhecimento de Karl Marx e de outros te6ricos 

marxistas como o italiano Antonio Gramsci, que acentuou a importiincia do confronto no 

de referencias toma contra-produtivo urn amontoado de notas que, no entanto, serao feitas quando necessaria 
designar esta ou aquela contribuiqao mais especffica Os que conhecem a carreira, os livros, as ideias ea vida 

de Pier Paolo Pasolini, imaginam a dificuldade de se lhe fazer justi<;a mesmo que minimamente numa curta 
biogra:fia. Aqui aproveitamos de sua vida e ide.ias o que rnelhor possa ser Util ao leitor para o born 

entendimento das an<ilises que virao a seguir. 
82 

Nazario, op. Cit. P. 09. 
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sul da Itilia, entre os grandes latifundiarios e seus empregados pagos por dia, vendo ali a 

chance real para o comunismo italiano de tipo agrano83 

Assumindo o papel de intelectual intermediano entre o partido comunista e as 

massas, definido por Gramsci, Pasolini chega a tomar parte das lutas camponesas dos 

operarios agricolas de Friuli, aproximando-se dos comunistas. 0 livro fl Sogno di una Cosa 

(1952), urn romance em linguagem poetica, e fruto desta proximidade com os camponeses. 

Em 1948 a vida dele tomaria urn rumo mais que inesperado. Urn jovem confessa a 

urn padre ter mantido relac;:oes sexuais com ele, e este deixou escapar a notfcia para jornais 

democrata-cristaos locais, estoura o escilndalo. Diante da assurnida homossexualidade de 

Pasolini a federa<;:ao local do partido Comunista Italiano afasta-se dele. Com a sua carreira 

de professor comprometida, o futuro cineasta vai com a mae para Roma. 

Na capital, Pasolini passou por grandes dificuldades. Depois de ficar desempregado 

por Iongo tempo conseguiu trabalhar como professor na periferia de Roma. Da sua 

experiencia no colegio ele escreve, nos anos 50, varios romances eivados de dialetos e 

gfrias utilizadas pelos adolescentes da epoca, faz sucesso com os romances Ragazzi di Vita 

(1955), Um.a Vita Violenta (1959) e Donne di Rom.a (1960), e com os contos, poemas e 

roteiros reunidos em Ali dagli Occhi Azzurri (1964); consegue assim tomar-se uma especie 

de "guru" do semanano Vie Nuove, estabelecendo com os leitores uma intensa e variada 

correspondencia. 

A sua fama cresceu e com esta os dissabores. Sua vida sexual toma-se publica e ele 

ve-se envolvido em freqilentes noticias, processos difamat6rios multiplos, como os 

exemplos citados por Nazario: Ele foi acusado de cumplicidade num roubo de uma 

correntinha de ouro, porque levou em seu carro urn garoto de programa que havia realizado 

o feito; foi acusado de agressao por urn bombeiro que informou que Pasolini encontrava-se 

armado com urn revolver de ouro, com balas de ouro. Urn rapaz que "se reconheceu" num 

de seus romances processou-o por difama<;:iio, etc. 

Ao par destas dificuldades Pasolini manteve uma intensa produ<;:ao poetica, 

publicando: La Meglio Giuventu (1954); Le Ceneridi Gramsci (1957); L'Usignolo della 

Chiesa Cattolica (1958); Rom.a 1950; Com'e Nato /'Universo e La Re/igione del Mio 

Tempo (1961); Poesia in Forma di Rosa (1964). 

83 N . . 13 azano, p. . 
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Aos poucos foi entrando em contato com o Cinema. Em seus anos de dificuldade 

em Roma escreveu v:irios roteiros para Soldati, Trenker, Fellini, Mangini, Bolognini, Rossi, 

Vancini, Emmer, Puccini, Hensch e Rondi. Seu primeiro filme seria feito apenas em 1961, 

Accattone. Uma descris;ao estilizada de ladr5es, prostitutas e vagabundos, basicamente o 

lupen-proletariado. E mal recebido pelos criticos pois foi considerado contrario a moral, ate 

mesmo os comunistas menosprezavam a existencia do sub-proletariado, que na Ita.Jia, a 

epoca, chegava a vinte milh5es. Ele deu urn tratamento de "coisa sagrada" aos marginais 

deste filme, chegou mesmo a encerra-lo como sinal da cruz. 

0 sagrado volta a ser abordado como condis;ao ou destino do sub-proletariado no 

curta-metragem La Ricotta (1963) inserido em meio a quatro epis6dios que forrnaram o 

filme Rogopag. 0 filme trata da est6ria de uma filmagem de uma "Vida e Cristo". Entre as 

tomadas os figurantes passeiam pelos cen:irios enquanto o diretor concede uma entrevista, 

lendo trechos do roteiro de Mamma Roma (1962), uma tragedia sub-proletaria realizada por 

Pasolini. Enquanto isso, ao fundo, o figurante, esquecido dependurado na cruz, morre por 

indigestao, de tanto comer queijo. Nas seqiii~ncias das tomadas da Santa Ceia, dos Tres Reis 

magos, etc., Pasolini revelou seu proprio gosto cinematografico, que nao e de origem 

cinematografica, mas pictural. De acordo com Luiz Nazario, poucos cineastas o 

influenciaram: Murnan, Chaplin, Dreyer, Mizoguchi, Rosselini. As imagens e os campos 

visuals que ele imaginou sao afrescos de Masaccio, Giotto, Pontomo e Fiorentino, seus 

pintores prediletos. E s6 concebe as imagens, as paisagens e as composis;5es das figuras 

dentro de sua paixao fundamental pela pintura do Trecento, que colocava o homem no 

centro de toda a perspectiva. Por causa deste filme sofreu urn processo por b!asfemia a 

religiao do Estado. Foi condenado a quatro meses de prisao. Em sua defesa Pasolini alegou 

ter criticado apenas as falsas ideias de religiao e, em apelo, o Procurador da Republica 

retirou a queixa. 

0 reconhecimento internacional veio ern 1964, com II Vangelo Secondo Matteo, que 

obteve 11 premios, cinco deles no Festival de Veneza. Ateu declarado, Pasolini conseguiu 

realizar uma obra-prima de inspira<;ao crista que ganhou o elogio da critica mundial e o 

apoio do publico. Depois da alegoria c6mica Uccellacci e uccellini (1966), dirigiu Edipo Re 

(1967) e Medea (1970), mitos gregos em visao moderna.84 

84 
Dados retirados do site: www.cinemanet.com.br, sem referencia ao autor, coletad.os emjulho de 2004. 
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0 apelo ao erotismo, a violencia e a deprava<;ao para expressar suas vis6es politica e 

religiosa nos filmes Teorema (1968) e Porcile (1969) geraram conflitos com figuras 

conservadoras da Igreja Cat61ica. Pasolini expos sua visao do erotismo medieval em ll 

Decamerone (1971) e I Racconti di Canterbury (1972). Seu ultimo filme e uma adapta<;ao 

do classico de Sade, Salo o Le 120 giomate di Sodoma (1975), exibido postumamente. 

Pasolini morreu assassinado em Ostia, Italia, em 2 de novembro de 1975. 

AProduyao 

Pasolini trabalhando 

A ideia de realizar o filme 

surgiu dois anos antes, em outubro 

de 1962. Pasolini fazia uma visita a 

Assis e era h6spede de uma 

organiza<;ao cultural cat6lica, Pro 

Civitate Christiana, devido a visita 

do Papa Joao XXITI a cidade - a 

quem ele dedicaria o filme posteriormente-, o cineasta encontrava-se fon;:osamente preso 

em casa por causa das organiza<;6es da recep<;ao na cidade. Ao !ado de sua cama havia uma · 

mesa e sobre ela o Novo Testamento, voltou-se para os textos evangelicos e leu-os todos 

numa mesma tarde, de urn s6 f61ego, em suas pr6prias palavras: "Que dia ... Eu os li do 

comer;o ate o Jim, como se fossem uma nove/a."85 
A experiencia para ele foi descrita como 

uma especie de ilumina<;ao, sentiu a necessidade de "fazer algo". Mas entre a ideia e a 

realiza<;ao havia ao menos urn escandalo a dar contornos de dificuldade a sua realiza<;ao, o 

processo por blasfemia por causa do filme La Ricotta, antes mencionado, fez com que 

algumas autoridades cat6licas torcessem o nariz negativamente para o projeto. 

85 
Baugh, p. 94. 
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De todos os quatro Evangelhos, Pasolini encantou-se especialmente com o de 

Mateus, e explicou os motivos desta atra<;ao especial que ele lhe causou: foi atraido pela 

"qualidade revoluciondria de sua [Jesus] diversidade social, de sua niio-violencia, do seu 

poder moraf'. Os outros Evangelhos para ele nao serviriam, pois: "Marcos pareceu-me 

muito cru, Joiio mistico demais e Lucas, sentimental e burgues." Por ontro !ado, Pasolini 

insistia que "Mateus eo mais 'mundial' dos evangelistas ... eo mais revoluciondrio." E, ele 

continuava entusiasticamente: "0 Cristo [de Mateus] que se move pela Palestina e 

realmente um furaciio revoluciondrio: algwfm que vai ate duas pessoas e diz: 'deixem 

tudo, sigam-me, e eu osfarei pescadores de homens', e totalmente revoluciondrio." 

Pasolini tambem dizia ter sido inspirado pelas palavras "niio vim trazer paz a Terra, 

mas a Espada" (Mt 10:34). 0 que nao faltou jamais a Pasolini foram argumentos 

explicativos, ele clitia tempos depois: "Este filme e simplesmente a visualiza({iio de um 

Evangelho em particular, o de Siio Mateus. Ele niio e uma vida e Cristo". Nada 

contraditoriamente em outro momento explicou: 

"Eu niio quero reconstruir a vida de Cristo como ela rea/mente foi. Em vez disso eu quero pegar a 

est6ria de Jesus e jogar fora mais de do is mil anos de tradifdO cristii, porque tamar do is mil anos de hist6ria 

cristii para mim e mais teologia do que biograjm ... Meu filme e a vida de Cristo e mais dais mil anos de 

hist6ria contada sabre a vida de Cristo". 

A respeito de como construiria o seu roteiro Pasolini comentou: "Minha ideia era 

esta: seguir o Evangelho segundo Siio Mateus ponto par ponto, sem fazer um roteiro ou 

adaptar;iio fora dele. Traduzi-lo fie/mente nas imagens, seguir sua est6ria sem omissoes ou 

adi({oes". A respeito dos dialogos do filme Pasolini insistia que "as palavras ditas devem 

ser rigorosamente as de Siio Mateus, sem qualquer sentenqa de explicaqiio ou ligaqiio, 

porque nenhuma palavra ou imagem adicionada pode dar conta do alto n{vel politico do 

texto".86 

0 diretor foi fie! a esta inten<;ao, nenhuma palavra dita no filme e inventada ou 

ficticia, todas sao textuais. As unicas exce<;6es sao inser<;6es de passagens do Velho 

Testamento, retiradas ao profeta Isafas, que sao, no entanto, profecias a respeito do Messias, 

adi<;6es que mesmo Pasolini achou justificaveis tendo em vista que Mateus tambem utilizou 

Isaias em diversos versfculos, para justificar a ideia de que Jesus era o Messias esperado. 

86 
Todas as cita106es acima foram retiradas a Baugh. pp. 94 e 95. 
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Antes de come<;ar a filmar Pasolini encontrava-se bastante nervoso, pois sabia que 

urn projeto seu sobre este assunto em especial nao seria bern recebido nem pela Igreja e 

nem pelos comunistas. Tinha urn di!ema pela frente: "Eu caminhava no flo da navalha: 

tentar evitar, do meu ponto de vista uma visiio unicamente hist6rica e humana, e do ponto 

de vista do crente, uma visiio mfstica demais." 0 receio dele niio era infundado. Quando 

ele pediu apoio financeiro do grupo Pro Civitate Christiana, seu dire tor procurou o conse!ho 

do poderoso e conservador arcebispo de Genova, Giuseppe Cardinal Siri, que 

surpreendentemente encorajou-o a promover o projeto de Pasolini, escrevendo: "Para 

pro mover a conquista da cultura para Deus, alga precisa ser arriscado ... em certos casas 

equilibrar conselhos prudentes com ousadia." Como resultado desta carta a Pro Civitate 

Christiana deu a assistencia financeira ao filme. 

As filmagens, e o seu progresso, tambem foram acompanhadas por dois jesuftas 

para o Centro San Fidele, de Milao, e pelo te6logo, bastante cetico quanto ao projeto, 

Romano Guardini, que expressou uma sistematica falta de confian<;a na possibilidade de se 

representar Jesus atraves de urn ator
87 

No perfodo de pre-produ<;iio Alfredo Bini, o produtor, emjunho de 1963, pede para 

Pasolini e Dom Andre Carraro, amigo do cineasta, visitarem alguns locais sagrados 

descritos na Bfblia. Durante 15 dias, eles visitaram a Jordilnia, a Galileia, a Sfria e, em 

especial, Nazare, Belem e Jerusalem. Pasolini, no entanto, niio se convenceu que aquelas 

localidades eram as melhores para o filme e as cenas nao foram utilizadas. Pasolini apenas 

fez questiio de incluir seus comentanos nas cenas, que foram lan<;adas tambem em 1964, 

como urn documentario, de 52 minutos de duras:ao, chamado Sopraluoghi in Palestina88
. 

Atraves desta visita Pasolini convenceu-se ainda mais que o filme deveria ser feito com 

loc~oes na Italia mesmo. 

Tendo decidido que fazer o fi!me na Terra Santa era fora de questao, Pasolini 

determinou faze-lo na Italia, e assim, ele optou por fazer uma aproxima9iio anal6gica com a 

realidade bfblica. Ele procurou na Italia paisagens e faces que fossem ana!ogos a sua 

contrapartida hist6rica do Evangelho. A parte poucas cenas filmadas perto de Roma, a cena, 

p.ex., do Batismo de Jesus, foi fi!mada no vale do Rio Chia, perto de Viterbo. A cena do 

87 Todas cita0)es acima foram retiradas de Baugh, p. 96. 
88 Informa~ao retirada a Barnes Tatum e ao site: 

http://wwwl.folhauol.eom.br/folha/especial/2002/mostrabrdecinema/, emjulho de 2004. 
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Getsemani, num pomar de oliveiras a meio caminho entre a Vila de Adriano e Tivoli, a 

maior parte das locac;oes foram feitas no extrema sui. A montanha deserta das tentac;oes e o 

Monte Etna na Sicilia, a cidade de Barila, em Puglia, onde ate ha poucos anos as pessoas 

ainda viviam em cavemas, tomou-se Belem. A Cafarnaum a beira mare uma vila proxima 

a Crotona; Nazare e Jerusalem sao Matera e especia!mente a velha cidade conhecida como 

a "Sassi". Os pahicios do filme sao fortifica<;6es deixadas pelos Normandos nas costas de 

Puglia e Luci\nia, e o deserto atraves do qual Jesus caminha com seus ap6stolos situa-se na 

Calabria. 
89 

Luiz Nazario informa ainda outras particularidades da prodw;:ao: 

"'Pasolini imagina, primeiro, seu Cristo como urn intelectual, urn poeta, pensando em oferecer o 

papel a Evtuchenko ou a Kerouac. Depois muda de id6ia e contrata urn estudante espanhol. Muitos de seus 

amigos participam do fllme: o irmao de Elsa Morante faz o papel de Jose; a novelista Natalia Ginzburg 
interpreta Maria de Betfulia; o poeta Alfonso Gatto faz Andre; o critico Enzo Siciliano 6 Simao de Canaa 

( ... )".90 

Estes detalhes que envolveram a produc;ao e a forma com que Pasolini dizia encarar 

o filme, nos ajudarao posteriormente a entender urn pouco a que resultados ele efetivamente 

chegou. 

Ficha Tecnica 

0 filme foi produzido por Alfredo Bini para a L' Arco Film e Lux Compagnie 

Cinematographique de France, uma produyao ftalo-francesa portanto. 0 titulo original do 

filme e II Vangelo Secondo Matteo, no entanto, ele e bastante conhecido por "0 Evangelho 

Segundo Sao Mateus" fato que se deveu a sua distribui9ao em lingua inglesa, onde ele 

recebeu o "St." (The Gospell According to St. Matthew), em claro desacordo com a vontade 

do diretor. 

Pasolini empregou preferencialmente atores amadores e em alguns papeis amigos 

fntimos e tambem simples pessoas do povo. 0 papel de Jesus Cristo ele deu pata urn jovem 

espanhol, estudante de Economia, Enrique Irazoqui, ativista comunista a epoca. Irazoqui, 

em seu retorno a Espanha franquista, chegou a ser preso e torturado por haver colaborado 

89 8 Baugh, p. 9 . 
90 Nazario, p. 21. 
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numa obra "subversiva" ficando exilado na Franc;a por cerca de dez anos. 0 restante do 

elenco foi formado por: Margherita Caruso (Maria, jovem), Susanna Pasolini (Maria, 

velha), Marcelo Morante (Jose), Mario Socrate (Joao Batista), Settimio di Porto (Pedro), 

Alfonso Gatto (Andre), Luigi Barbini (Tiago), Giacomo Morante (Joao), Giorgio Agamben 

(Felipe), Guido Cerretani (Bartolomeu), Rosano Micale (Tomas), Ferruccio Nuzzo 

(Mateus), Marcello Caldini (Tiago filho de Alfeu), Elio Spaziani (Tadeu), Enzo Siciliano 

(Simao), Otello Sestili (Judas), Rodolfo Wilcock (Caifas), Alessandro Clerici (Poncios 

Pilatos ), Americo Bevilacqua (Herodes I), Francesco Leonetti (Herodes II), Franca Cupane 

(Herodiades), Paola Tedesco (Salome), Rossana di Rocco (0 Anjo do Senhor), Renato 

Terra (Urn Endemoninhado ), Eliseo Boschi (Jose de Arimateia), Natalia Ginzburg (Maria 

de Betania)
91

• 

A traduc;ao utilizada para o Evangelho e a feita pela Pro Civitate Christiana de Assis 

organiza¢o cultural Cat61ica que contribuiu com parte do orc;amento da produc;ao. A voz 

de Jesus Cristo nao pertence a Enrique Irazoqui e sim a Enrico Maria Salerno, o que nos faz 

pensar na relevancia desta "voz" de Cristo para o filme. 

0 filme nao contou com uma trilha verdadeiramente original, apesar de nao ter 

dispensado urn compositor e arranjador: Luis E. Bacalov; foi feita ampla utilizac;ao de 

musicas de Johann Sebastian Bach, notadamente da Paixiio Segundo Sao Mateus, de 

Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej Prokofiev parte de Alexandre Nevsky -, e de Anton 

Webern. 

A Montagem ficou a cargo de Nino Baragli, os figurinos foram de Danilo Donati; a 

direc;:ao de fotografia e de Tonino Delli Colli; e a distribuic;ao foi da empresa Titan us. 

0 filme traz uma dedicat6ria: 

"Alia cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII" 

A dedicat6ria, que parece, sobretudo ser carinhosa, foi classificada de 

"provavelmente ironica" pelo pesquisador Stem, acredito que sua opiniao se deva 

possivelmente por desconhecimento, tanto da hist6ria que envolveu o surgimento do filme 

91 
Incluo aqui o restante dos participantes da equipe tCcnica: Inspetor de produc;:8.o: Enzo Ocone; Secretario de 

Produ9fio: Bruno Frasca; Inspetor administrative: Vincenzo Taito; Secretaria de Edi~o: Lina D'Amico; 
Assistente de Montagem: Andreina Casini; Assistente de fotografia: Maurizio Lucidi; Assistente de diref-il.O: 

Paolo Schneider: Operador de maquina: Giuseppe Ruzzolini; Assistente de Operador: Gianni Canfarelli 

M6dica; Auxiliar de operador: Victor Hugo Contino (C&C); Fotografia: Angelo Novi; Sonoplastia: Mario 

Del Pezzo; Assistente de Cenografia: Dante Ferretti. 
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quanta do papel extremamente relevante deste Papa para a reforma da Igreja Cat6lica, 

modernizando-a para o seculo XX e dando enfase em seus aspectos mais sociais. 

A direyao eo roteiro sao, como anteriormente mencionado, de Pier Paolo Pasolini. 

OFilme 

Enrique Irazoqui como Jesus 

Diferentemente dos filmes anteriores 

em II Vangelo92 desaparecem as pretensiies 

didaticas. Foi dispensada a introdU<;ao, ou 

prefunbulo, hist6rico que acompanharam 

atraves da narra<;ao m off os filmes 

Golgotha, King of Kings, as serie de TV, e 

Day of Triunph. Viruos anteriormente que 

este recurso vinba sendo utilizado em maior ou menor grau desde que surgiram os 

primeiros filmes de Pe<;a da Paixao e que ele em heran<;a dos travelogues, ou conferencistas 

viajantes. Essa introdu<;ao era importante, uma vez que ela costumava dar o tom da 

abordagem que seria realizada, como pudemos perceber em Golgotha e em King of Kings, 

agora, o espectador encontra-se "despreparado" diante do que ele ira ver no filme,apenas a 

sua propria cultura e conhecimento podem auxilia-lo neste visionamento. Entao, de 

imediato Pasolini passa a exigir urn pouco mais de seu espectador. 

Este simples fato, de haver dispensado a narra<;iio, ou qualquer pretensao didatica ja 

e suficiente para que nao se pense que o filme tenha sido feito em formato "document:irio" 

ou "cinema verite" como tern sido por vezes afirmado. A ideia de que o filme foi feito em 

preto e branco e que a "textura" e de filme documentario nao e suficiente para que se possa 

assim classifica-lo, pois falta simplesmente o que define todos os documentarios realizados 

92 
0 filme analisado trata-se da c6pia realizada pelo Fondo Pier Paolo Pasolini - E.A.G.C.- EnteAutonomo 

Gestione Cinema, ll Vangelo Secondo Matteo, com audio em italiano e Jegendas em ingl&, no formate VHS, 

com 135 minutes de durayao. 
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ate aquele perfodo, o desejo de informar, ou formar. 0 fato entao de que sua qualidade 

imagetica o aproxima do estilo documentirio nao pennite assim classifica-lo. Viirios filmes 

do Neo-realismo italiano foram feitos em preto e branco, e nem por isso foram classificados 

ou pensados como documentiirios. A explora<;ao do preto e branco, da textura do filme, 

possui em Il Vangelo caracterfsticas outras, penso que a manipula<;ao dos meios 

cinematognlficos, melhor percebidos pelo tipo de dimera, enquadramentos, e 

posteriormente os cortes da edi<;ao, aliados a questiio da ausencia de cor, sao mais 

explicativos do desejo do cineasta de dar urn estatuto de "coisa diferente" ao filme. 

Este estatuto de "coisa diferente" emerge diretamente da questiio do Sagrado. 0 

Sagrado diz respeito a uma irrup<;ao do divino no cotidiano, e essa irrup<;ao s6 pode se dar 

de forma anti-natural, por uma quebra das conven~oes cotidianas do que seja realidade. 

Ainda que o estilo documentirio, em preto e branco, sempre estivesse vinculado a uma 

pnitica de cinema realista, a aplica<;ao deste recurso num filme de Cristo estabelece urn 

outro pariimetro, o da diferen~a entre este e os filmes cujo tema trata tao somente de fic<;ao. 

Il Vangelo nao se deseja fic~ao, desde a produ<;ao, o diretor deseja que ele seja textual, em 

acordo com o Evangelho de Mateus, e que nao comporte de forma alguma fic<;ao ou dados 

explicativos que possam ser elaborados atraves da explica~ao, e que nao haja nem 

passagens entre as imagens que nao possam ser percebidas no contexto do Evangelho. 

Portanto, o que primeiro chama a aten<;ao no filme e a sua "diferen<;a" e, se essa 

diferent,:a, pode ser sem prejufzo vinculada a ideia de "cinema verite" ou a de 

documentarismo, pode melhor ser vinculada a percep<;ao de "coisa diferente" pois tern mais 

a nos dizer. E, alem da ausencia da cor, a utiliza<;ao das cameras emprestam significado 

importante a mensagem que e transmitida. 

As cameras 

Nao se pode dizer que o filme tenha cameras mon6tonas, muito pelo contriirio, a 

unica coisa mais ou menos cansativa e a insistencia nos close-ups faciais. Quando se 

estabelece urn dialogo entre as pessoas normalmente e em plano-contra-plano atraves de 

close-ups. E, alem disso, ocorrem dialogos mudos entre close-ups das pessoas das quais 

desejam-se apenas mostrar urn olhar, uma expressao. Busca-se a expressao facial com 

bastante constancia, apesar da impressao que se tern de que Pasolini fez uso do 
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conhecimento da experiencia de Kuleshov93
, pois geralmente as pessoas que circundam 

Jesus e ouvem seus discursos nao estao fazendo expressao facial nenhuma. Somente a 

musica ou o tom do discurso de Jesus in off informam-nos se elas estao atentas, tensas ou 

interessadas. 

Homens antes da Malan~ dos Inocentes, ausencia de expressoes faciais 

Os close-ups buscam individualizar as pessoas que estao no filme, todos tern urn 

certo valor para a camera. Os rostos sao buscados e retirados da multidao, e o diretor nao 

tern a menor duvida, p.ex., de fixar-se no rosto grotesco de urn leproso. Mas, com certeza o 

mais evidente e que as pessoas se movem, sobretudo os que estao relacionados a Jesus. A 

moviment~ao e constante. Talvez por isso chame a aten<;:ao a imobilidade aparente do 

sermao da montanha, feito a semelhan<;:a de propaganda politica a "cabe<;:a falante". Essa 

fixat;ao praticamente for<;:ada no close-up possibilita de imediato fazer uma rela<;:ao: a face 

de Cristo = a face dos homens. A relat;ao e bonita, ao mesmo tempo que individualiza 

iguala. 

A camera busca movimentar-se tanto quanto as pessoas movimentam-se, se uma 

pessoa se abaixa a camera a acompanha, se ela se levanta ela tambem a acompanha. 0 

movimento e as vezes a sua ausencia fazem urn contraplano interessante. Jesus e seus 

companheiros sempre estao em movimento, sempre estao carninhando em dire~;ao a algum 

Iugar ou alguma coisa (no caso da Gali!eia pra Jerusalem, mas isto nao e informado no 

filme ); muitas falas sao feitas enquanto se caminha, e muitas cenas com "camera na mao" 

sao realizadas para emprestar ainda maior movimento as imagens. Quando as pessoas 

param, a camera se movimenta, e ai ela busca individualizar rostos e pessoas em meio a 

93 A conhecida experiencia de Kuleshov, realizada no inicio do seculo XX na recem criada Uniao 

Sovi6tica,consistia em associar a irnagem sem express6es do rosto de urn ator a outra imagem qualquer, como 

urn prato de comida. Kuleshov descobriu que os espectadores por associas;ao "emprestavam emos:ao" a face 

do ator, acreditando que ele era urn 6timo ator pois expressava-se muito bern. 
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multidao, quando ela mesma nao caminha a guisa de uma camera subjetiva de urn 

desconhecido que caminha entre as pessoas. 

0 caminhar e a movimenta~o constantes, marcas do lilme 

Pasolini gosta mui particularmente das nucas das pessoas, ele as segue com a 

camera na mao, filmando o seu caminhar e aguardando que elas voltem-se para tras com 

urn olhar, mais uma vez valorizando o movimento, o da camera que segue a pessoa, o da 

pes so a que caminha, e depois o movimento do voltar-se para a camera que a pessoa realiza. 

Uma caracterfstica importante e que as seqiiencias raramente come9am com a 

imagem do assunto do qual desejam tratar, geralmente a camera esta aberta em plano geral, 

e depois, atraves de urn travelling, busca o assunto a ser mostrado, guiando os olhos do 

espectador. 

Desta maneira podemos sentir que o movimento se constitui num quesito 

importante dentro do filme. Seus significados, no entanto, s6 podem ser especulados. 0 

caminhar de Jesus, ao Iongo do fihne, e urn caminhar que vai da Galileia a Jerusalem, 

portanto, tendo em vista a sua mensagem, urn caminhar que o levari\ a urn confronto que 

sabemos sera fatal. 0 movimento continuo dentro das imagens tende a dar uma certa falta 

de "estabilidade" de ten sao que perrnite que sintamos que "a! go esta acontecendo", pois o 

movimento dentro das imagens e os movimentos de camera obrigam a uma percer9ao 

distinta do espectador, que mesmo querendo, nao conseguira ficar tranqiiilo diante destas 

imagens. 

OTexto 

A escolha do diretor por realizar o seu filme a partir de apenas urn dos textos 

evangelicos ja foi comentada anteriormente, e, ele explicou bastante bern por que o fez, 

inclusive suas opini6es a respeito dos outros textos evangelicos sao bastante adequadas, 
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pois de fato o texto de Marcos e o mais "ern", ode Joao o mais "mistico" e ode Lucas, 

com certeza, o que se aparenta mais como que se chamaria de "burgues". No entanto, essa 

escolha, tinica ate aquele momento na hist6ria do cinema, mostra que ja se havia caminhado 

urn Iongo percurso buscando a melhor forma de elaborar uma est6ria de Jesus. Enfrentar as 

contradi<;oes e dificuldades de se fazer uma harmoniza<;iio adequada entre os quatro textos 

evangelicos niio e, e nem era, uma tarefa simples. 0 resultado sempre foi urn Jesus sobre o 

qual nao se tinha a certeza da sua personalidade. 

Ora, o Evangelho de Mateus nos apresenta urn Jesus que tern atitudes e falas mais 

veementes do que os outros textos evangelicos. Ele possui sim uma personalidade mais 

homogenea neste sentido do que Marcos e Lucas. Apenas Joao elaborou uma personalidade 

bastante clara para Jesus tambem, no entanto, como Pasolini mesmo nos informou ela e 

mais mistica. Em Joao, Jesus eo Filho de Deus, o Verbo encamado e age o tempo todo 

com consciencia disso. 

Sera interessante retomarmos aqui algumas de suas caracterfsticas, firmadas pela 

crftica evangelica, para que possamos melhor compreender as escolhas que o diretor fara ao 

Iongo do filtne. 

0 Evangelho Segundo Mateus e, entre todos os outros, o que tern urn diilogo mais 

profundo com o judaismo, seja naquilo em que ele concorda como naquilo ao que se opoe. 

A quantidade de tradi<;oes judaicas e termos aramaicos encontrados nele levaram alguns 

pesquisadores e te6logos a acreditarem por muito tempo que havia urn original mais antigo 

escrito em aramaico, que nao haveria sobrevivido. Atualmente concorda-se que o 

Evangelho Segundo Mate us foi escrito em grego num ambiente judaico da diaspora. 

Usualmente estima-se que tenha sido escrito em Antioquia (fuacio de Antioquia se 

refere a ele pelos infcios do seculo II) ou na Fenfcia, pois nestas regioes vivia urn grande 

ntimero de judeus. Alem disso, em suas paginas ha uma virulenta oposi<;iio ao antigo grupo 

dos Fariseus, ele chega inclusive a fazer o famoso paralelismo no Sermao da Montanha, 

num primeiro momento falando as "Bem-aventuram;:as ... " e depois alertando com o "Ai, 

de v6s Escribas e Fariseus ... " pode-se, assim, entrever a polernica contra o judaismo 

sinagogal ortodoxo dos fariseus, tal como se manifestou na assembleia sinagogal de Jfunnia 

pelo anos 80 d.c., onde os conflitos violentos entre judeus e cristaos duraram virios dias, 

necessitando inclusive de interven<;iio armada do govemo local para cessarem. Em tais 
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condi~6es, numerosos sao os autores que datam o primeiro evangelho entre os anos 80-90, 

podendo inclusive ser urn pouco mais anterior, no entanto, niio e possfvel se ter certeza de 

uma data conclusiva.94 

Como os outros evangelhos, Mateus relata a vida e o ensinamento de Jesus; e, se 

pode dizer que muito mais claramente e veementemente do que os outros evangelhos ele 

deixa muito mais explfcita a primitiva Cristologia. Mateus busca, constantemente, materiais 

do Antigo Testamento, a mane ira judaica, que comprovem que Jesus e de fato o Messias, e, 

desta forma, tenta demonstrar que tudo o que estava previsto re1ativamente ao Messias, 

pe1os profetas, Jesus experimentou em sua existencia Nele Jesus e o Emanuel anunciado a 

Jose (1,23), isto e "Deus conosco", ficara presente aos que creem ate o fim dos tempos 

(28,20), como "mestre e docente" (didata) que ele foi na terra e continua sendo, por 

intermedio de seus discfpulos com uma autoridade plena que recebeu de Deus - e niio de 

Satanas (4,8-10) -, ja que o Pai tudo !he entregou (11,27). A perspectiva etica que 

caracteriza este evangelho e a da autoridade de Jesus e por extensao dos seus discfpulos e 

sua conseqliente missao. Como podemos observar ainda pelos comentiirios contidos na 

Tradu~iio Ecumenica da Bfblia (TEB): "( ... ) Jesus, o Messias, da o remate a hist6ria de 

Israel. Outra maneira de Mateus manifesta-lo e a demonstrat,:iio eucaristica. Ele sa/pica o 

seu texto com citat,:oes, na intent,:iio de mostrar que o modo de agir de Jesus se ilumina 

constantemente pela Escritura: 'Assim devia-se cumprir o oraculo do profeta '. Portanto, 

OS que rejeitaram Jesus enganaram-se quanta a sua pessoa: Jesus e verdadeiramente 0 

M . d l . d " 95 
esszas espera ope os ;u eus. 

0 sentido geral do Evangelho de Mateus e sublinhar a "autoridade" de Cristo e a 

fun<;:iio de seus discfpulos (ir e pregar). Apesar de ser o Evangelho a manter urn dialogo 

mais proximo com o judafsmo, tambem e em Mateus que se encontram as palavras que 

mais justificaram o anti-semitismo no ocidente. Constantemente acusados pela morte de 

Jesus Cristo, o deicfdio, os judeus poderiam ser justificadamente perseguidos ( e o foram) 

porque aceitaram o seu destino: Pilatos tomou a agua e lavou as miios na present,:a da 

multidiio, dizendo: "Eu sou inocente deste sangue. Toda responsabilidade e vassal" Todo 

o povo respondeu: "Caia seu sangue sabre nose sabre nossosfilhos!"96 

94 TEB, p. 1854 
95 TEB, p. 1852 
% 

TEB, p. 1914. 
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Em Mateus, a mensagem de Jesus e anunciada preferencialmente aos judeus da 

diaspora e eles devem crer que Jesus e o Messias, ou, aceitar a sua responsabilidade por 

terem se enganado. 

As Permanencias 

As diferentes escolhas realizadas por Pier Paolo Pasolini, desde a forma de utilizar 

as cameras, editar o filme, perpassando inclusive pela escolha do texto e por lhe ser 

estritamente fie], nao poderiam impedir que algumas destas escolhas fossem coincidentes 

com as realizadas em filmes anteriores, uma vez que se trata da est6ria de Jesus e que ela ja 

possui urn "repert6rio de irnagens" como ja foi dito anteriormente e que tambem, na altura 

dos anos sessenta, ja havia passado por uma grande elabora~ao no cinema. Neste quesito e 

importante percebermos que imagens permaneceram neste filme e que ja haviam sido 

estabelecidas em outros. Estas permanencias se dao nao somente pela escolha do texto e as 

suas coincidencias com outros textos evangelicos, pois sao chamados sin6pticos, mas 

tambem pela forma com que o diretor as explora, como iremos vera seguir. 

0 Anjo Voltou 

Curiosamente em II Vangelo ressurge a figura do anjo. E, aqui digo curiosamente 

pois trata-se de urn diretor marxista e que poderia ter sentido algum constrangimento em 

colocar na tela uma personagem deste tipo. As conot~6es e liga~6es do "anjo" com o 

divino sao 6bvias. Nao ha materialismo hist6rico que resista a evoca~ao de urn anjo 

plenamente materializado. Virnos nos capftulos anteriores que em produ~6es do infcio do 

seculo XX, como as de Ferdinand Zecca, e as da Pathe, os anjos eram abundantes. Vinham 

carregados do estilo Saint-Sulpice, as vezes fazendo seu conhecido papel citado nos 

Evangelhos, ou as vezes revestindo-se de simples alegorias, bern ao gosto do seculo XIX 

que havia pouco se findara. 

A figura do anjo desapareceu do cinema, no que diz respeito a vida de Jesus, pouco 

antes da Segunda Guerra Mundial, e mesmo no periodo anterior o anjo muitas vezes era 

mais "representado" por algo, como uma luz, p.ex., do que "cmporificado" ou seja 

materializado numa forma humana. From the Manger to the Cross, de 1912, dispensou os 

anjos, Intolerance, de 1916, tambem, e mesmo Ben-Hur, de 1926, apesar de nao ter 
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dispensado a aureola da Virgem Maria, dispensou os an jos, assim tambem foi com The 

King of Kings de Cecil B. DeMille, e se estes exemplos ainda nao bastassem restam os 

outros, Golgotha, de 1935, nao tern anjo, e nem I Beheld His Glory, nem a serie The Living 

Christ, e muito menos Day of Triunph, todos ja conhecidos da decada de 50. E de se 

estranhar que nem o pobre e mal afamado King of Kings de Nicholas Ray, de 1961, tivesse 

urn anjo. Entao, chama aten<;ao que emIl Vangelo haja urn anjo. Mas, nao sejamos parciais, 

em Os Quinze Misterios do Rosario, de 1958, ocorrem anjos, em todo seu esplendor: luz e 

asas. No entanto, essa produ<;ao feita para a TV, e analisada anteriormente, e sabidamente 

uma produ<;ao ligada a Igreja Cat6lica que desejava explorar os "misterios" do Rosano, 

entao, Ia com toda razao justifica-se a presen<;a do anjo, como parte do misterio. Aqui nao 

estou afirmando que Pasolini conhecesse a dita produ<;ao, apenas estou levantando 

questionamentos relativamente a fun<;ao do anjo por ele elaborado. 

No que respeita ao Evangelho de Mateus o anjo existe e esta Ia citado nas passagens 

relativas ao Nascimento (Mt I :18-25), na Visita aos Reis Magos (Mt 2:13-15), na Volta do 

Egito (Mt 2:19-20) e na Ressurrei<;ao (Mt 28:6-7). Nao e de todo vao transcreve-las: 

Sobre as dtividas de Jose a respeito da honorabilidade de Maria: "eis que lhe 

apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: Jose, filho de Davi, niio temas receber 

Maria ... " (Mt 2:20). Essa passagem iuiciou-se com longufssimos pianos-contra-pianos 

entre Jose e Maria completamente mudos. Jose sai do quintal da casa e vai pra cidade, Ia 

adormece no meio da rua, em plena luz do sol, af, parece acordar e ve o anjo, representado 

por uma jovem morena de tunica branca e que recita literalmente os versfculos de 20 a 23. 

Em From the Manger, Sidney Olcott, como vimos anteriormente havia resolvido esta 

questao de uma outra forma, ele colocou Jose sobre uma esteira, onde ele dorruia e jogou 

uma luz sobre o seu rosto. Em Olcott poderiamos nos perguntar, luz divina? Inspira<;iio? 

Sonho? No entanto, em Pasolini, e anjo. Nao M perguntas a serem feitas, e uma jovem que 

esta ali presente falando para Jose o texto de Mateus. 
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Primeira apari\;iio do Anjo, Jose niio sonha, ele esta acordado 

Depois que os Reis Magos ja haviam adorado o menino Jesus, eles foram alertados 

das perversas inteno;:oes de Herodes da seguinte maneira: "Sendo par divina advertencia 

prevenidos em sonho para niio voltarem a presenr;a de Herodes, regressaram par outro 

caminho a sua terra" (Mt 2: 12). Este trecho e flagrante, pois nesta parte de Mateus nao M 

anjo, ocorre uma divina advertencia em sonho. Mas, em Il Vangelo nao ha sonho, o anjo 

aparece em meio a estrada e faz urn sinal com a cabeo;:a para os Reis Magos que passam a 

segui-lo por uma estrada, alterando o seu caminho. Urn anjo solido, concreto e que anda por 

uma estrada e pode ser visto por todos. Diferente, ate mesmo do conteudo do Evangelho de 

Mate us que o diretor diz respeitar. 

No versfculo seguinte, urn anjo- desta vez textual- aparece para Jose num sonho e 

manda ele fugir com Maria e o menino para o Egito. Pasolini dispensa o sonho e coloca o 

anjo dando as informao;:oes necessiirias. Em Mt 3:19, relativamente a volta da sagrada 

farm1ia do Egito, le-se: "Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe 

em sonho, a Jose no Egito ... ". Bern, mais uma vez o anjo de Pasolini dispensou o "sonho" 
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e apareceu na realidade concreta do cotidiano para dar sua mensagem a Jose. Voltando a 

reaparecer apenas no epis6dio da Ressurrei~ao. 

No Egito o Anjo acorda Jose para falar-lhe 

Em outras palavras, cinematograficamente ja havia vanas op~oes para a apari~ao do 

anjo, e houve mesmo quem o dispensasse totalmente como King of Kings, de 1961, no 

entanto, Pasolini nao s6 optou por transformar o texto de Mateus que sugere "sonho com 

urn anjo" como tambem colocou o anjo em passagem que apenas referia-se a "sonho" entao 

e 6bvio que o diretor quis e desejou colocar em seu filme a figura emblematica de urn anjo. 

0 anjo, cuja palavra siguifica pura e simplesmente mensageiro, era urn enviado de Deus 

para comunicar sua vontade aos homens e nas mais antigas tradi~oes bfulicas ele nao 

aparece com asas. Colocar no filme a figura "materializada'' de urn anjo necessariamente 

vincula os fatos a ele relacionados com uma manifesta~ao do "sagrado", uma manifesta~ao 

do "Divino" entre os homens e para os homens. 

Logo, nao ha misterio, Jesus, no filme de Pasolini, vincula-se ao sagrado da forma 

mais perfeita e tradicional. Como disse anteriormente, e isso ainda temos que deixar em 

aberto, e de se estranhar este fato, tendo em vista as rela~6es do diretor com o Marxismo, 

que muito bern se sabe e ateu e materialista. Neste quesito, a imagem de Jesus gerada por 

King of Kings, de Nicholas Ray, esteve muito mais pr6xima a de urn homem da Palestina 

do seculo I, sem anjos e nem milagres excepcionais do que a elaborada por Pasolini. 

0 Diabo se Materializou 

Bern, se acima pudemos estranhar a presen~a materializada de urn anjo, o que 

poderiamos dizer a respeito da materializa~ao do Diabo? Basicamente tudo o que foi dito a 
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respeito do Anjo vale igualmente para esta entidade. A grande diferen~a e que o Diabo 

possui uma sequencia inteira na qual ele e a personagem principal, as Tenta~6es de Jesus no 

Deserto (Mt4:1-11). 

Sequencia das Tental;iles, a solidiio do homem diante do mal qne caminha para ele 

Muito pouco pode ser dito sabre essa sequencia no contexto geral do filme, exceto 

que ela e poetica. Ela e filmada de uma forma extremamente bela. Jesus encontra-se s6 num 

deserto de montanhas aparentemente aridas, pode-se dizer ate que ele es1li no terreno de urn 

vuldio, que e o que lembra a paisagem. Toda a sequencia e iniciada com travellings da 
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direita pra esquerda, da esquerda pra dire ita, pianos gerais e grandes angulares da paisagem, 

aumentando a impressao de aridez extrema do Iugar, alem da solidao de Jesus. 

Jesus encontra-se parado, l\ioelhado orando, uma Grande Angular localiza urn 

homem que vern caminhando a grande distancia, gasta-se urn tempo bastante grande para 

que ele se aproxime de Jesus, nao antes da camera fazer urn Iongo plano de detalhe dos pes 

caminhando na sua dire<;iio. Assim, temos anunciada a forma como Pasolini ve a tenta<;iio, 

ela e representada por urn homem, urn homem adulto com roupas austeras, diferentemente 

do Anjo que era representado por uma mulher. 

0 Diabo e urn homem que e visto de Ionge e que a gente ve se aproximar. A 

sedu<;iio da tenta<;iio e algo que se nos chega aos poucos, niio e algo abrupto, e como uma 

ideia amadurecendo na mente. No entanto, para Pasolini a tenta<;iio vern de fora, vern do 

exterior e niio do interior. Diferentemente da voz off do filme King of Kings, unica outra 

produ<;iio a fazer as Tenta<;6es ate entiio, cuja voz poderia vir tanto do exterior quanto do 

interior de Jesus, tanto quanta do proprio Deus, uma vez que se tratava apenas de uma voz, 

Pasolini coloca essa voz num corpo defmido, materializado e masculino. 

E, contra essa tenta<;iio maligna Jesus est:i totalmente sozinho. Pasolini que niio 

economizou a presen<;a do Anjo, colocando-o ate mesmo onde ele nao se encontrava, corta 

o versfculo final das Tenta<;iies onde os anjos vinham e serviam Jesus. Mas, sejamos 

condescendentes ao menos uma vez com o diretor, a tenta<;iio parece ser bern assim, algo 

que se aproxima aos poucos, visfvel, objetivavel, e que caminha ao nosso encontro, mesmo 

quedemore. 

Uma rela<;ao possfvel para o fato de Pasolini ter escolhido urn homem para fazer o 

papel do Diabo e o fato do diretor ser reconhecidamente homossexual, essa rela<;iio e 

possfvel, no entanto, haveremos de convir que ela e grosseira e, portanto, deve ser 

descartada. A iconografia colocou abundantemente o Diabo como uma figura masculina. 

Satanas, urn dos seus nomes e urn anjo, assim como Lucifer seu outro nome, e, apesar de 

como os anjos ele niio ter sexo, a assonancia dos nomes e masculina em diversos idiomas, 

logo, parece-me bastante natural que a escolha do diretor recaia sobre urn homem para o 

papel; sem haver a necessidade de se buscar uma causa nas pr6prias "tenta<;oes" do diretor 

para elocubrar o epis6dio. 
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0 texto das Tent<J96eS e completamente fie! ao do Evangelho de Mateus, resta-nos o 

simb6lico, de que o homem esta sempre sozinho no embate com suas tenta~;6es, no entanto, 

vencendo-as coloca-se a caminho das suas maiores realiz<J96es, tal qual o final sugerido por 

Pasolini, onde faz belissimos pianos seqiiencias da caminhada de Jesus em retorno do 

deserto, mostrando-o decidido a dar significado sua vida. 

Jesus voltando do deserto, renova\;iio 

Epis6dios de Joao Batista 

Em It Vangelo permanecem inalterados os epis6dios relativos a Joao Batista. Vimos 

anteriormente que a expansao de sen papel surgiu no infcio da decada de 50 com The Living 

Christ, prosseguindo sem grandes alterac;oes nas prodw;:oes seguintes. Tendo em vista que 

Pasolini desejou manter-se fie! ao texto de Mateus e urn pouco diffcil saber o porque da 

forte impressao que a morte de Joao tern sobre Jesus, que chega a derramar visfveis 

lagrimas por ele. Eles convivem muito pouco durante o filme e s6 estao pr6ximos no 

momento do batismo, antes disso, e depois, nada os vincula, exceto talvez o previo 

conhecimento do assunto pelos espectadores. 

No filme de Pasolini estao presentes todos os epis6dios relativos a Joao o terceiro 

capitulo inteiro de Mateus (Mt 3:1-17), a prisao de Joao (Mt 4-12-17), a danc;;a de Salome e 

conseqiiente morte de Joao (Mt 14:1-12, no fi1me os versiculos uti1izados vao de 6 a 12), 

alem do testemunho de Jesus a respeito de Joao aos mensageiros enviados por este. 0 

diretor da urn tratamento bastante interessante para a conhecida Danc;a de Salome, que 

surpreendentemente nao possui conotac;oes er6ticas, is so 1embra o tratamento dado a ela em 
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The Living Christ. Note-se que no decorrer do filme a imagem de Joao Batista se dilui 

muito, ate a ponto de podermos nos perguntar se ela era realmente necessaria. 

0 Batismo de Jesus com vozoffvinda do ceu proclamando-o Filho de Deus 

Apenas dois motivos parecem sustenta-la, primeiramente ela ja havia aparecido 

assim, exatarnente assim, em outros filmes, e em segundo Iugar, Joao seria o exemplo vivo 

do que fatalmente aconteceria a Jesus, ou seja, urn subversive que foi contra as autoridades 

e foi por elas morto. Para o caso de Il Vangelo, prefiro particularmente esta segunda ideia, 

pois no contexto geral de embate contra as autoridades ela faz mais sentido. 

Deve ficar em mente que essa imagem de Joao Batista, elaborada pelo cinema 

estava se estabelecendo e se mantendo, mesmo numa prodw;:ao de aspecto mais "autoral". 

Neste sentido ela se reafirma em II Vangelo. Podemos j:i afirmar, sem muitas duvidas, que 

no contexto da forma.;;ao da narrativa da vida de Jesus para o Cinema, se consolidou a 

importilncia de Joao Batista dentro deJa, e ele nao sera mais dispensado dos filmes com 
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uma simples apario;:ao. Aqui, neste quesito, o Cinema esta contribuindo decisivamente para 

os fatos mais conhecidos e importantes da Vida de Jesus. 

Ausencia de conotac;Oes er6ticas na Dan~."" de Salome 

Um Marianismo dubio 

Em Il Vangelo nao surpreende a preseno;:a de Maria, a mae de Jesus, o que 

surpreende e a preseno;:a do Marianismo. Como ja foi discutido anteriormente em outros 

capftulos, nos textos evangelicos can6nicos a preseno;:a de Maria e bastante limitada, sendo 

que o Evangelho de Lucas e o que mais a cita, ao mesmo tempo que estabelece as suas 

relao;:oes com Isabel, mae de Joao Batista e prima de Maria. Mesmo o conhecido texto do 

Magnificat, pertence a Lucas. No entanto, em Mateus ela nao possui Iugar de destaque 

senao no periodo de nascimento de Jesus, se e que podemos chama-lo de Iugar de destaque, 

pois em Mateus are mesmo o Anuncio do nascimento foi deixado de !ado. Observamos 

tambem anteriormente que a importancia crescente de Maria, ao Iongo dos seculos, para o 

cristianismo levou a gerao;:ao de escritos ap6crifos, a confeco;:ao de imagens, pinturas e 

esculturas, sendo muito conhecidas as do genero pietd. 
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Ora, Pasolini nos apresenta duas atrizes no pape1 de Maria, uma jovem (Margherita 

Caruso), para o periodo do nascimento de Jesus, e outra em idade avan<;ada para a fase 

adulta (Suzanna Pasolini). Suzanna Pasolini era a mae do cineasta. Para que ela pudesse 

aparecer no filme Pasolini chegou a colocar uma alocu<;ao nao muito confortavel feita por 

Jesus a respeito de seus parentes, encontrada em Mt 12:46-50: 

''Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mae e seus irmaos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E 

alguem lhe disse: tua mae e teus irmaos esta la fora e querem falar-te. Ponlm ele respondeu ao que lhe 
trouxera 0 aviso: Quem e minha mae e quem sao meus inniios? E, estendendo a mao para OS disdpulos, disse: 

eis minha mae e meus irmaos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse e meu inniio." 

Este trecho e muitas vezes constrangedor para os religiosos em geral, afora a leitura 

metaf6rica que se imp6s com os anos, a descortesia de Jesus e evidente. Mas Pasolini 

conseguiu dar-lhe uma conota<;ao positiva ao fazer close-ups e pianos-contra-pianos de 

Maria e Jesus, deixando ver nos olhos de Maria que, significativamente, ela entendeu a 

mensagem em seu melhor sentido, que e o universalismo. 

Maria durante a via~crocis e a crucifica~ao 

Mas para o diretor isto era apenas o infcio, ele colocou a Virgem Maria sempre pr6xima a 

Jesus ou a seus discfpulos nos epis6dios relativos a crucificac;:ao. E, chegou ate mesmo a 

montar uma pieta visual, na cena do descimento da cruz, bern como a colocou no cortejo 

que levou o corpo ate o tumulo e para alem disso, colocou-a como testemunha da 

Ressurrei<;ao. Ora, sobre estes fatos Mateus assim relata, sobre as presen<;as na 

crucifica\;iiO: "Estavam ali muitas mulheres, observando de Ionge: eram as que vinham 

seguindo Jesus desde a Galileia, para o servir; entre elas estavam Maria Madalena, Maria 

miie de Tiago e de Jose, e a mulher de Zebedeu"(Mt 27:55-56). 
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E, para o sepu1tamento: "Achavam-se ali, sentadas em Jrente da sepultura, Maria 

Madalena e a outra Maria "(Mt 27:61). No dia da Ressurreio;:ao: "No findar o sdbado, ao 

entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o 

sepulcro"(Mt 28:1) (o negrito e meu). 

E possfve1 que o diretor tenha encontrado na citao;:ao desta "outra Maria" a 

justificativa para inserir a virgem Maria nestes epis6dios, no en tanto, em nenhum dos textos 

evangelicos a mile de Jesus e assim citada, pois, por menor que fosse a sua importilncia para 

o nascente movimento liderado por Jesus, ninguem ignorava que ela fosse sua mae, e, nada 

mais natural citarem-na no sepultamento se Iii e1a estivesse. Em Mateus este nao parece ser 

o caso, esta "outra Maria" pode ser Maria, irma de Marta e de Lazaro, o qual foi 

ressuscitado por Jesus; cujo epis6dio, no entanto, e exclusivo do Evangelho de Joao. 

Maria, presente no Sepultamento e na Ressurrei~3.o 

A explicao;:ao mais plausfvel a primeira vista·seria a de que o diretor, vivendo na 

ItaJia cat61ica, tivesse pura e simplesmente aceitado o Marianismo, coisa que tambem 

pudemos ver em King of Kings, que mesmo estando nos Estados Unidos e possuindo urn 

publico flagrantemente protestante, nao teve pejos em colocar Maria no pape1 de a 

Intercessora. Mas aqui mora uma duplicidade, se podemos ver clara Marianismo, indo ate 

mesmo contra o texto de Mateus, podemos ver tambem que Maria foi feita por Suzana 

Pasolini, a mae do diretor. Se o filme for vista num contexto de desconhecimento completo 

sabre a vida e obra e Pasolini, a tese de Marianismo passa a prevalecer naturalmente, no 

entanto, rapidamente os conhecedores da sua obra vincularam a preseno;:a de Suzana ao 

reconhecido "edipianismo" do diretor. 
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Pier Paolo Pasolini sempre nutriu 6timas relac;:oes com a mae ao ponto de se 

reconhecer numa relac;:ao edipiana, pois nao se dava nada bern com o pai. 0 fato seria 

levado bern mais Ionge pelos criticos, pois o cineasta cercou a figura de Jesus Cristo, no 

filme, com vanos amigos fntimos seus, o que levou a nao infundada ideia de que no filme 

Jesus/Pasolini seriam a mesma pessoa. Esta relac;:ao, que exploraremos posteriormente, 

explicita a dubiedade do Marianismo presente no filme. No entanto, mesmo recheado deste 

duplo sentido o Marianismo esta ali presente. E, este e mais urn quesito da formac;:ao da 

narrativa da vida de Jesus no cinema, que aos poucos, firma-se e consolida-se. Vimos 

anteriormente o papel de Maria avultar-se aos poucos, podfamos nota-lo em Intolerance, 

em King of Kings, em Golgotha, Os Quinze Misterios do Rosario e King of Kings, sendo 

que apenas neste ultimo a natureza do seu papel de "intercessora" e desenvolvido mais 

adequadamente no cinema. 

A Primazia de Pedro 

Para urn filme que pode ser percebido num contexto de franca critica as instituic;:6es, 

principalmente its religiosas, pode parecer estranho que o diretor ap6s fazer cortes 

importantes no texto do Evangelho de Mateus tenha mantido sobretudo os epis6dios nos 

quais a Igreja Cat61ica firma-se para man ter-se como digna representante de Cristo na terra. 

Ou, seja, o ap6stolo Pedro e considerado pela tradic;:ao o primeiro Papa, nao apenas isso, 

como tambem, pela mesma tradi<;_:ao, ele foi martirizado em Roma, onde hoje se encontra o 

Vaticano. 

Pasolini manteve no filme dois epis6dios importantes, o primeiro foi a afirmac;:ao de 

Pedro de que Jesus era o "Messias, o Filho do Deus Vivo", com Jesus afirmando "Em 

verdade te digo que tu es Pedro, e sabre essa Pedra construirei a minha lgreja" sendo isto 

feito num momenta em especial quando Jesus caminhava pelo campo com seus discipulos. 

No instante segninte Jesus fala da necessidade de sua morte, e por isso vai a Jerusalem. 

Pedro tenta dissuadi-lo do assunto e questiona-o sobre a necessidade real disso, e af, 

Pasolini nao o poupa, como o fizeram outros cineastas "Arreda-te de mim Satantis, pais es 

para mim pedra de esdindalo ". 

p 
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0 Primado de Pedro e mantido 

No momento oportuno, Pasolini tambem colocou as nega<;:6es de Pedro, se bern que 

nao colocou posteriormente as confirma<;:6es de Jesus ("Simiio Barjonas, tu me amas ?"). 

Mais do que uma confrrma<;:iio da Igreja Cat61ica a manuten<;:iio do epis6dio passou por 

questionamentos do proprio diretor, que a conselho de urn amigo decidiu mante-lo. E, diga

se de passagem, foi urn born conselho
97

• 0 importante papel destinado a Igreja hl. esta, de 

alguma forma confirmado, no entanto, essa Igreja tambem pode ser criticada. Se nem toda a 

institui<;:iio pode ser considerada digna de merito, nem por is so nela deixa de existir homens 

de boa vontade que fazem o possfvel para que esta atenda o povo em seus aspectos sociais 

mais imediatos. A rela<;:iio da Igreja Cat61ica na It~Hia quer seja com as institui<;:6es 

govemamentais, quer seja com o povo, ou ainda com as instituic;:6es culturais que mantem e 

muito forte e especial, faz parte viva da hist6ria daquele pafs, e isto nao pode ser negado. 

E importante perceber que o simples fato de Pasolini manter o Ptimado de Pedro 

deu possibilidades para que as suas outras criticas fossem aceitas ou ignoradas. Entao nao 

chega a ser de todo estranho que o filme conste na lista oficial do Vaticano como urn dos 

mais importantes sobre a vida de Jesus no seculo XX, e, recomendado. 

Os Romanos que fim levaram? 

E os romanos, que fim levaram? Pode parecer estrauho perguntar para urn dire tor ou 

para urn filme, onde e que estiio as personagens que estavam presentes em outros filmes, no 

., Aqui digo "born conselho" tendo em vista o grande poder politico da Igreja Cat6lica na Italia daquele 
periodo. 0 diretor fez uma concessao artfstica, a qual acho perfeitamente plausfvel. 
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entanto, aqui essa pergunta tern uma razao de ser. Vimos 1ongamente o desenvo1vimento de 

papeis de personagens romanas, chegamos mesmo a verificar como se desenvolveu o papel 

de Pilatos e de sua esposa Chiudia e de como isso tinha sustenta.;:ao nos textos evangelicos 

e de como tambem isto servia, muitas vezes, para aumentar a culpabilidade dos judeus na 

morte de Jesus. Cada vez que os romanos eram mostrados no papel de bons mo<;os cheios 

de diividas a cerca da crucifica<;ao sobravam apenas os judeus como cu1pados deste 

processo. 

Essa culpabiliza<;ao ou desculpabiliza<;ao dos judeus no processo de Jesus pode ser 

verificada de uma forma na Europa, com Golgotha p.ex., e de outra nos Estados Unidos, 

que agiu firmemente em favor da desculpabiliza<;ao, como vimos em capftulos anteriores. 

Vimos tambem que King of Kings deu o passo mais decisivo no processo de 

desculpabiliza<;ao, no entanto, em II Vangelo a culpabiliza<;ao ou nao dos judeus nao parece 

ser uma questao que se sustente. Ao menos nao pela via tradicional, a das personagens 

romanas. 

0 texto do Evangelho de Mateus da todas as possibilidades para que Pasolini 

voltasse a explorar personagens romanas, nele encontram-se varios epis6dios dignos de ser 

expandidos e que o foram em outros filmes, como a cura de urn criado do centuriao (Mt 

8:5-13), a frase de Claudia, esposa de Pilatos: "Nao te envolvas com esse Justo; por que 

hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito." (Mt 27:19) A forte presen<;a de Pilatos 

durante o julgamento chegando a lavar as maos diante da inf1\mia dos acusadores (Mt 

27:24) e ainda o epis6dio em que o centuriao reconbece a divindade de Jesus: "0 centuriao 

e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram 

possuldos de grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus." (Mt 

27:54 ). Enfim, no texto escolhido, Pasolini tinha toda a possibilidade de voltar ao tema dos 

romanos mas nao o fez. 

E, este fato e muito estranbo uma vez que em King of Kings, a polftica que 

prevalecia na Judeia era claramente a de Roma, tanto assim o era que eles foram os 

responsaveis pela morte de Jesus. A! em dis so, se pensarmos de uma forma mais "marxista", 

se e que assim posso me expressar, Roma era a porencia imperialista, oprimindo com seu 

exercitos e ideologia os pobres judeus. 0 que faria Pasolini abrir mao de urn lema tao 

confortavel para arriscar-se pelo espinheiro da culpabilidade judaica? 



156 

Julgamento, a distante participa<;iio dos Romanos 

Ao Iongo de II Vangelo os romanos nao sao mostrados de forma qnase alguma. Os 

soldados aparecem no momenta das pregac;oes mais virulentas de Jesus, no entanto, apenas 

como mantenedores da ordem. 0 julgamento de Jesus perante Pilatos foi feito atraves de 

uma camera subjetiva, que ora toma os olhos de Joao, o discfpulo, ora os de Judas 

Iscariotes, entao ve-se o julgamento inteiro em plano geral bastante afastado, mal se 

percebe a atuac;ao de Pilatos, e muito menos a dos judeus. A unica coisa ficticia elaborada 

para urn romano foi a fala de urn soldado durante a crucificac;ao dizendo que Jesus parecia 

chamar por "Elias" (Mt 27:47-49), pouco antes da sua morte, e tentou dar-lhe uma esponja 

com fel e vinagre, ao que outro respondeu, "deixa, vejamos se Elias vern salvd-lo". A 

primeira fala de forma nenhuma e posta nos hibios de urn soldado romano por Mateus, a 

segunda ja nao e facilmente perceptive!. 

Alem disso, Pasolini cortou todo o epis6dio no qual soldados romanos montam 

guarda ao rumulo de Jesus para que seu corpo nao fosse roubado, alem de ter cortado o 

epis6dio seguinte onde os sacerdotes subornam os guardas para dizerem que dormiram e o 

corpo foi roubado. Enfim, o que deve ser percebido e que o "sumic;o" dos romanos foi uma 

escolha consciente do diretor. Ele possufa o mesrno material que outros diretores ja haviam 

explorado, inclusive como uma possibilidade de culpar ou desculpabilizar os judeus, no 

entanto ele abriu mao de todas essas possibilidades, inclusive a de falar contra o 

irnperialismo polftico e economico. Entao, qual e a mensagem que Pasolini quer dar? 
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Os dois Climax- texto e tecnica 

0 Jesus de Pasolini e o Jesus que fala. Diferentemente do Jesus de Golgotha, o 

primeiro filme falado, onde Jesus praticamente nao faz urn dialogo inteiro, ode Pasolini e 

extremamente verborragico. Ninguem no filme tern falas propriamente ditas, ninguem 

possui textos, apenas Jesus e detentor de falas, todas as outras quando surgem sao 

esporadicas e surgem como questionamentos, sem replicas e nem treplicas. Apenas Jesus 

tern o direito de realizar urn raciocfnio completo. Poderia-se dizer mui facilmente que isto 

se den em razao do texto escolhido, no entanto, a op9ao do diretor por textos longos, dentro 

de Mateus, ou seja, dos serm6es ditos por Jesus ja torna inviavel a particip~ao efetiva de 

outras personagens. Textos que dariam maior oportunidade a troca de ideias e dia!ogos 

entre as personagens, como as parabolas e as curas, foram sumariamente cortados do 

roteiro. Apenas Joao Batista tern umas poucas falas mais longas, no entanto, nao chegam a 

competir com as de Jesus. 

Os pr6prios discfpulos chegam a fazer perguntas, no entanto, jamais fazem 

comentanos as respostas. Urn dos poucos a manterem urn dialogo com ele foi o Diabo. 

Tendo em vista este fato, o da fala, podemos e devemos pensar que este Jesus da "fala", do 

"verbo" enfim, s6 pode ter existido na cabe9a do diretor se ele tivesse em mente urn 

conhecido a priori Jesus o "Verbo de Deus", no entanto, isto e Joao e nao Mateus. E isto e 

todo caracterfstico da exclusiva teologia daquele evangelista. Trata-se sobretudo do 

conhecido pr6logo do Evangelho de Joao. E este evangelista que pode - culturalmente 

falando - dar substrata para que urn Jesus Cristo pensado por Pasolini fale o tempo todo 

num filme, onde ele e o unico detentor da palavra. E, nisto, Pasolini foge escancaradamente 

de Mateus. Pois, o a priori da palavra leva-o, provavelmente, a escolher os serm6es. Mesmo 

que Pasolini tenha feito urn 6tirno trabalho desejando ancorar Jesus como o Filho do 

Homem, ele inscreve na tela, com todas as caracterfsticas, urn Jesus marcado pelo divino, 

primeiro por assumir a figura concreta e inquestionavel de urn anjo, e depois, por fazer 

Jesus constantemente comunicar a "palavra" de Deus, ele e a palavra encamada e nao da 

prase pensar em outra coisa ao ouvirmos o Sermiio da Montanha ou as predic~6es do Ai 

de V 6s, pois ele assume uma postura de extrema autoridade. 

Neste quesito, podemos perceber dois momentos marcantes no filme, o Sermao da 

Montanha, e as predica96es das Admoest~6es ou o conhecido Ai de V 6s, o classico 
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contra-ponto as Bem-aventuran.;:as. Nisto n6s podemos sentir novamente a influencia das 

produ.;:oes anteriores, King of Kings, como seu sermao da Montanha como ponto climatico 

e o unico e mais proximo exemplo. No entanto, e ai realmente Pasolini inova, ele conseguiu 

estabelecer dois pontos altos no filme, fazendo com que urn nao prevalecesse sabre o outro. 

Ele os elaborou em complemento e contra-posi.;:ao, verifiquemos: 

0 Sermao da Montanha: close-ups = ausencia de fundo = universaliza a mensagem. 

Logo, a mensagem e o que importa = tolerancia, reden.;:ao dos oprimidos e esperan.;:a. 

0 Aide v6s: panoriimicas (grande angular, pianos gerais)= distanciamento de Jesus 

do espectador = muito movimento em volta= muito cenano (constru.;:6es bumanas, cidade 

x constru.;:ao humana) = mensagem contra as institui.;:6es (ainda em favor dos oprimidos 

pois dirige-se contra os opressores). 

Neste sentido, embora moroso, sera uti! transcrever e observar a utiliza.;:ao das 

cameras nestes dois sermoes, pois nos dara condi.;:6es para argumentar com seguran.;:a em 

favor da sua contra-posi.;:ao dentro do filme e de seu subseqiiente significado. 

0 Sermao da Montanha 

No Sermao da Montanha, o recurso de nao apresentar diretamente o assunto e 

utilizado novamente, ouve-se uma parte das bem-aventuran.;:as in off sabre pianos gerais de 

pessoas andando e buscando Jesus, ate que ele surja no primeiro bloco em close-up. Depois 

se faz uma serie de close-ups de Jesus como se fossem instantaneos da sua mensagem.98 

"Bern Aventurados OS Humildes de Espfrito, porque deles e 0 Reina dos Ctius. Bem aventurados OS 

que choram, por que serao consolados. Rem aventurados os mansos par que herdariio a terra. Rem 

aventurados os que tem fame e sede de justira par que seriio fartos. Bem aventurados os misericordiosos, par 

que alcam;ariio a misericOrdia. Bern aventurados os limpos de corat;iio, por que venia a Deus. Bem 

aventurados as pacificadores, par que serdo chamados de filhos de Deus. " voz of/, sobre imagens 

panoriimicas e pianos gerais de pessoas se aproximando~ 

Iniciam-se os close-ups de Jesus 

Bloco 1. close-up, fala pra esquerda, depois volta-se pra direita, termina em escurecimento 

(cabe.;:a coberta) a camera treme urn pouco, seria na mao? Mt 5: 1-12 

1. 

"Bem aventurados os perseguidos par causa da justira, par que deles e o reino dos cius. Bem 

aventurados so is quando, par minha causa, vos injuriarem e vas perseguirem e, mentindo, disserem todo 

98 
Segue abaixo a seqiiCncia dos textos utilizados no Sermao da Montanha pelo diretor: 

Mt 5: 1-12; Mt 7:9-12: Mt 5: 17-18; Mt 5: 13; Mt 5:14-16;Mt 6: 19-20, corta o versicu1o 21; Mt 6: 24; Mt 6: 

3-4; Mt 6: 38-39; Mt 6:43-45; Mt 7: 1-2; Mt 6: 7-8 e Mt 6: 9-13; Mt 6:25-34, epis6dio completo; Mt 7:13-14. 
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mal contra v6s. Regozijai-vos e exultai, por que grande e o vosso galardiio nos cius; pais assim 

perseguiram aos profetas que viveram antes de v6s." Jesus estava de cabec;;a coberta -Fade in 
( escurecimento) 

Bloco 2. close-up, ocupa a esquerda do quadro e olha pra esquerda, camera na mao, 

escurece ( cabec;;a descoberta) camera na mao 

Mt5:1-12 

2. "Qual dentre v6s eo homem que, se por ventura o filho the pedir pao, /he dara pedra? Ou se the 

pedir urn peixe, lhe dard uma cobra? Ora, se v6s, que so is maus, sabeis dar boas dcidivas aos vossos 

jilhos, quanta mais vosso pai que estd nos cius dard boas cousas aos que lhe pedirem? Tudo 
quanta, pais, querei que os homens vos far;:am, assim fazei-o v6s tambtm a eles; por que esta i a 

Lei, e os profetas." Jesus de cab~a descoberta- fade in (escurecimento) 
Bloco 3. comec;;a escuroe se i1umina pouco, Jesus em trevas, fronte baixa que se ergue aos 

poucos e olha pro alto para a direita, (cabe.;:a descoberta aparentemente) camera fixa que se 

move urn pouco. 

Mt5: 17-18, 

3. "Niio penseis que vim revogar a Lei ou os profetas: niio vim para revogar, vim para cumprir". (Mt 

5:17) Jesus estava com a cabec;;a descoberta, em fundo escuro, corte seco. 

Bloco 4. close-up central,mais a direita do quadro olhando pra esquerda se faz urn zoon in 

que vai do busto ao rosto. (cabec;;a descoberta) camera na mao. 

Mt5:13; 

4. "V6s sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insfpido, como lhe restaurar o sabor? Para nada 

mais presta se nao para, lam;ado fora, ser pisado pelos homens." Jesus cabe1;3 descoberta, 
fundo de ceu, corte seco, volta a mesma cena. 

B1oco 5. parece identico ao outro e e, apenas escurece no fmal- repeti.;ao, camera na mao 

cabe<;a descoberta. 

Mt 5:14-16. 

5.. "V6s so is a luz do mundo. Niio se pode esconder a cidade edificada sabre um monte; nem se acende 
uma candeia para colocd-la para colocd-la de baixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos 

que se encontram na casa." Jesus est:i com a cabe1;3 descoberta, corte seco. 
B1oco 6. come.;a em pp, Jesus no centro olha pra esquerda, zoon in ate pega quase o rosto, 

pegano parte do pesco~o (cabe.;:a coberta)- tern o mar de fundo- camerana mao. 

Mt 6: 19-20, corta o versfculo 21. 

6.. "Niio acumuleis pra v6s outros tesouros sabre a terra, onde a trara e a ferrugem corroem e onde 

ladri5es escavam e roubam; mas ajuntai para v6s outros tesouros no ciu, onde trara nemferrugem 

corr6i, e onde ladroes nao escavam nem roubam." Cabec;;a coberta, o mar de fundo, corte 
seco. 

B1oco 7. identico ao ultimo, escurece ao final (cabeca coberta)- tern o mar de fundo
repeti.;iio 
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Mt 6:24. 

7. "Ninguim pode servir a dais senhores; por que ou hd de aborrecer~se de um, e amar a outro ou se 

devotard a um e desprezard ao outro. Ndo podeis servir a Deus e as riquezas." Cabec;a coberta, 

fundo de mar, repetindo cena anterior. 

Bloco 8. comes:a em close-up do rosto no centro da tela olhando pra esuerda, 

escurece.(cabe9a descoberta) camera na mao. 

Mt 6: 3-4; 

8.. "Tu, porim, ao dares a esmola, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita; para que a tua esmola 

fique em secreta: e teu pai que ve em secreta te recompensard." Jesus de cabe-;a, descoberta, 

fundo de ceu, termina em fade in. 

Bloco 9. ao centro do quadro mais para a direita, Jesus olba para a direita, esta em pp,faz-se 

urn zoon in ate pegar o rosto inteiro. Corte seco (cabe<;:a descoberta) quebra de eixo? 

9. "Ouviste o que foi dito: olho par olho dente por dente. Eu porim vas digo: Ndo resistais ao 

perverso; mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-/he tambim a outra." Jesus cabec;a 
descoberta, fundo de ceu, corte seco. 

Bloco 10. parecido com o outro, apenas Jesus esta mais ao centro e termina - repeti9ao 

com escurecimento- Mt 6: 38-39; 

10 .. "Ouvistes que foi dito: amards o teu prOximo, e odiartis o teu inimigo. Eu portm, vos digo: amai as 
vossos inimigos e orai pelos que yos perseguirem; para que vas tomeis fllhos do vosso Pai celeste, 

porque ele faz nascer o seu sol sabre maus e bans, e vir chuvas sabre justa e injustos." Jesus 

cabe<;:a descoberta, fade in, repeti~o do anterior. 

Bloco 11. come<;:a com Jesus no escuro, de cabe<;:a coberta, com vento soprando na sua 

tUnica, esta ao centro mas olhando pra esquerda, vento violento falas mais agressivas. 

Mt 7: 1-2, 

11. "Niio julgueis, para que niio sejais julgados. Pais com o criteria com que julgardes sereis julgados; 
e com a medida com que tiverdes medido vas mediriio tambim. Porque ves tu o argueiro no olho de 

teu irmiio, porem niio reparas na trave que estd no teu prOprio?" Jesus cabe«;a coberta 

fundo preto, com ventania de ventilador, corte seco. 

Bloco 12, come9a escuro e ilumina Jesus com umas luzes advindas de relampagos, da 

erquerda pra direita e depois o inverso da esquerda pra direita, a luz cai de maneira 

espocidicsobre ele deixando-o sempre no escuro ate que ele comes:a a rezar o pai nosso ai a 

luz se faz constante sobre a sua face. Encontra-se no centro olhando pra esquerda, termina 

com escurecimento. (cabe9a descoberta) parece camera fixa 

Mt 6:7-8 e Mt 6:9-13, 

12. "£, orando, ndo useis de viis repetifOes, como os gentios; porque presumem que pelo seu muito 

falar seriio ouvidos. Niio vas assemelheis, pais, a eles; por que Deus, o vosso Pai, sabe o de que 
tendes necessidade, antes que lho pefais. Porta.nto, v6s orareis assim: Pai nosso que estds nos cius, 

santificado seja o teu nome; venha o teu reino, JQ(;a-se a tua vontade, assim na terra como no ciu; o 

piio nosso de cada dia dd-nos hoje; e perdoa-nos as nossas dividas, assim como n6s temos perdoado 
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aos nossos devedores; e niio nos deixes cair em tentariio; mas livra-nos do mal" Jesus cabe'.;3 

descoberta, fundo escuro, imitando noite de retampagos, cena de esrudio, fade 
in. 

Bloco 13. Jesus ao centro em close-up, olhando pra dire ita cabe~;a coberta, neste plano o 

seu olhar vaga calmo como se fosse pensativo e sua voz e calma como se recitasse urn 

poema triste, a sua face termina iluminada. Escurecimento. E o texto mais Iongo ate agora. 

Camera na mao,a luz aumentae dirninui em seu rosto de forma suave e constante. 

Mt 6:25-34, epis6dio completo. 

13. "Par isso vas digo: niio andeis ansiosos pela vossa vida, quanta ao que haveis de comer ou heber; 

nem pelo vosso corpo, quanta o que haveis de vestir. Ndo e a vida mais do que o alimento, eo corpo 

mais do que as vestes? Observai as aves do ciu: niio semeiam, niio co/hem, nem ajuntam em 
celeiros; contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, niio valeis v6s muito mais do que as 
aves? Qual de v6s, par ansioso que esteja, pode acrescentar um cOvado ao curso da sua vida? E par 

que andais ansiosos quanta ao vestudrios? Considerai como crescem os lirios do campo: eles niio 
trabalham nem ]rom. Eu, contudo, vos afimw, que nem Salomiio, em toda a sua glOria, se vestiu 

como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhii e 
lanrada no fomo, quanto mais a v6s outros, homens de pequena fi? Portanto niio vos inquieteis, 
dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou: com que nos vestiremos? Porque os gentios e que 

procuram todas estas cousas; pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas; buscai, pois, 

em primeiro lugar, o seu reino e a sua justira, e todas estas cousas vos seriio acrescentadas. 

Portanro, niio vos inquieteis com o dia de amanhii, pois o amanhii trard os seus cuidados; basta ao 

dia o seu proprio mal." Jesus de cabe~ coberta, fundo de ceu, com vento, fade in. 
Jesus esta melancolico, como se fosse mais sensivel. 

Bloco 14. close-up Jesus ao centro olhando pra esquerda. Corte seco 

Mt 7:13-14. 

14. "Entrai pela porta estreita, larga e a portae esparoso o caminho que conduzpara a perdi¢o e siio 
muitos os que entram por ela, porque estreita e a porta e apertado o caminho que conduz para a 

vida, e SQO pOUCOS OS que acertam COm e/a." JesUS cabe<;,:a deSCOberta, fund0 de CfU, 
fade in, sai para plano geral panoramico. 

0 sermao termina como come~;ou, o som m off da voz de Jesus e a camera 

procurando-o e encontrando-o junto com os discfpulos descendo a montanha. Grande 

angular, eles caminham da direita pra esquerda, que o segue, plano de con junto de pessoas 

que olham, fazendo zoon in ate achar uma crian~;a, plano medio e de con junto de Jesus e os 

discfpulos carninhando da direita pra esquerda a camera os segue, plano de con junto Jesus 

encontra as pessoas, ele se abaixa e pega a crian<;:a antes indicada pelo zoon a camera o 

acompanha no abaixar e levantar. 

Voz off sobre Pianos Gerais. Encerramento "Eu agradero a ti, Poi que estais no ceu e na 

terra, que escondestes estas coisas aos sdbios e que as revelastes aos simples e pequeninos,· Sim, Pai, porque 
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ninguem conhece o filho a niio ser o Pai e ninguem conhece o Pai seniio o filho, au a quem o filho desejou 
reveld-lo." 

Comentarios ao Sermao da Montanha 

Pasolini faz do Sermao da Montanha uma sequencia bern fechada, ele claramente a 

ve como uma especie de capitulo de urn livro, e aberta por urn tipo de plano, o Plano Geral, 

provavelmente com uso da Grande Angular, e e fechada exatamente da mesma forma. A 

voz de Jesus inicia-se em som off sobre o Plano Geral das pessoas que acorrem pra ouvi-lo 

e ao encerrar-se novamente as ultimas palavras do sermao sao assim ouvidas, som off sobre 

pianos gerais da paisagem, das pessoas e de Jesus e seus discipulos descendo a montanha. 

0 material que preenche 0 procedimento acima e bastante surpreendente, pois 

tratam-se de catorze close-ups da face de Jesus, ou melhor dizendo, catorze blocos de ditos 

de Jesus com este aparecendo em close-up. Para evitar a monotonia deste recurso, pois se 

parece bastante com "propaganda eleitoral", Pasolini precisou ser bern criativo, mostrou 

Jesus com a cabe~_:a descoberta, depois encoberta por urn manto, fez com que houvesse 

varia~_:ao entre os fundos (ceu nublado, ceu e mar, e fundo preto), bern como introduziu 

fenomenos naturals (vento e relampago ). 

Estes recursos se alternam pelos diversos close-ups. Busquei encontrar alguma outra 

rela~_:ao entre as diversas formas com que estes sao mostrados, as altemancias de fundo, 

vestimenta, etc, no entanto, a unica que realmente me ocorreu foi a de que se tratam apenas 

de urn recurso para tentar driblar a sua monotonia. Urn dado significativo e que 

aparentemente, apesar de se tratar de urn enquadramento fixo, a maior parte destes close

ups foram feitos com camera na Mao, pois ha urn !eve tremor na imagem, apenas os de 

fundo escuro, feitos em es!Udio, foram tornados por uma camera fixa. 
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Sequencia inteira do Sermao da Montanha 

Os Close-ups, por sua vez, encerram urn significado importante. Somos 

bombardeados com diversas imagens da face de Jesus. Esta face, escolhida por Pasolini e 

certamente a do Cristo Pantocrator, desenvolvida no hnperio Bizantino, para associar-se a 

imagem do imperador. Esta preeminencia da face pode ser percebida pela escolha dos 



164 

close-ups e pe1o tipo ffsico do ator que representa Jesus, Enrique Irazoque. 0 jovem ativista 

espanhol, escolhido por Pasolini, possui uma tfpica face bizantina, e sua descric;;ao ffsica 

assemelha-se urn pouco il que vimos anteriormente em King of Kings, talvez o seu trac;;o 

mais marcante sejam as sobrancelhas unidas, bern caracterfsticas dos leones bizantinos. 

E curioso, pois diferentemente de outros filmes, como Golgotha ou King of Kings 

entre outros, este se encerra com urn close-up do rosto de Jesus, o que novamente e 

caracterfstico da importancia que esta face assumiu durante o filme. Mesmo que possamos 

dizer que essa exposic;;ao da face lembra programas eleitorais televisivos, ou que ainda pode 

ser vista il maneira de "cartazes", o que nao se pode deixar despercebido e o fato de que se 

deseja expressar com este recurso urn Cristo politico. Essa "cabec;;a falante" como disse 

Tatum, passa uma mensagem, e a ela que se deseja dar enfase. 

0 diretor buscou utilizar de forma bastante nova a narrativa cinematogcifica. Este 

discurso de Jesus quebra os padr6es da chamada "narrativa chissica hollywoodiana" uma 

vez que nao tern compromissos com a continuidade espacial entre os pianos e nem mesmo 

com a temporalidade, uma vez que Jesus aparece sobre fundos escuros, iluminado por 

reH\mpagos, ceu nublado, etc. Estas varias opc;;6es aliadas aos continuos close-ups tern uma 

utilidade maior que e a de tornar intemporal a mensagem que esta sendo transmitida. Ela 

desloca-se, a partir do bloco 1 ate o 14, da montanha na Palestina e insere-se no universal. 

E, en tao vemo-nos diante de dois fenomenos conjugados o da "fala" e o do "universal". 

Essa mensagem e enviada ao espectador grac;;as il manipulac;;ao da linguagem 

cinematogcifica. 

Este e o primeiro momento climatico do filme, o segundo se dara ja bastante 

proximo do final, pois resulta da tensao crescente entre Jesus e as autoridades religiosas 

constitufdas. 

0 Sermao das Admoestayoes (Ai de V6s) 

Diferentemente do Sermao da Montanha as Admoestac;;6es ( ou Ai de V 6s) sao urn 

discurso proferido para urn publico e com urn objetivo determinados: atingir os religiosos 

da epoca, OS escribas e OS fariseus. Este e 0 discurso mais duro de Jesus dentre todos OS 

quatro Evangelhos Can6nicos, e nao e de se estranhar que Pasolini, tanto quanto Mateus 

tenha-o escolhido para demarcar o momento no qual os sacerdotes decidem pela morte de 

Jesus. 0 tom de crftica as instituic;;6es religiosas inicia-se bern anteriormente ao discurso. 
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Se o Sermao da Montanha foi demarcado por Pianos Gerais e voz in off, o sermao 

das Admoest~6es sera delimitado numa perspectiva mais ampla. Jesus ja havia feito sua 

Entrada Triunfal em Jerusalem e encontrava-se em Betiinia com seus discipulos, enquanto 

estes dormiam ele dirige-se a uma figueira para apanhar fiutos, nao encontrando a 

amaldi<;:oa: "Que ninguem mais comafruto a/gum de ti". Esta, no entanto, e uma irnagem e 

fala simb6licas, pois elas inauguram o enfrentamento de Jesus com os fariseus e escribas. 

Pasolini inicia esta cena com urn plano de detalhe da figueira e ap6s terminar todo o 

sermao das Admoesta<;:6es, seguido do acordo para tirar a vida de Jesus, ele volta a fazer 

urn plano de detalhe da mesma figueira. 

A imagem da figueira surge enta:o como referencia sirnb6lica das institui<;:6es 

religiosas que deviam "dar fiutos" mas nao davam e, como toda arvore que nao der fiutos 

seria "arrancada e jogada a fogueira ". Desta forma o sermao das Admoest~6es surge 

emoldurado numa metifora, no entanto, inversamente ele e o mais objetivo e menos 

metaf6rico, ou simb6lico, de todos os serm6es. 

Aide V6s 

0 confronto com os religiosos abre-se com a parabola da figueira que nao da fiutos. 

Inicia-se uma serie de questionamentos por parte dos fariseus para testarem Jesus sao 

questionamentos religiosos, quase nada de polftica, com exce<;:ao para a questao do tributo, 

que no entanto se trata tao somente de urn teste. Nesta sequencia ainda ocorrem close-ups. 

Ap6s urn fade in com escurecirnento inicia-se a sequencia que realmente importa, a do 

sermao das Admoesta<;:6es. 

Ele e feito em contraponto ao Sermao da Montanha, Jesus, que se encontra em meio 

a cidade de Jerusalem (representada por uma cidade italiana em escombros) e esta sempre 

sobre lugares altos e distante da camera. Ele e mostrado atraves de grandes angulares e e 

normalmente urn ponto minusculo em meio a multidao. 

0 sermao come<;:a com uma passagem escura entre uma sequencia e outra, demora 

tempo suficiente pra se dar urn certo intervalo e se sublinhar a importancia do que sera 

vis to. 

l.PG de pessoas correndo em dire<;:ao a camera; 

2.PG Panoramico, tomando a multidao em sentido mverso, correndo para o fundo do 

quadro; 
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3.0utro PG mais proximo da multidao; 

4.PG com Grande Angular, Jesus esti mintisculo a distancia diante da multidao, encontra

se a esquerda. 

"Na cadeira de Moistis se assentaram as escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pais, tudo o quanta ele vas 

disserem, porim ndo as imiteis nas suas a bras; porque dizem e niio fazem. A tam fardos pesados e dijlceis de 
carregar e os pOem sabre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem move
los." 

5.PG mostrando as pessoas ouvindo. 
"Praticam, porim, todas as suas obras com o fun de serem vistas dos homens; pais alargam os seus 
filacterios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras fileiras nas 
sinagogas, as saudaf:i5es nas prafaS eo serem chamados mestres pelos homens." 

6-11. Sao feitos sete cortes em plano medio do conjunto das pessoas ouvindo, sao pianos 

frontais e termina numa Grande angular com Jesus agora a direita do quadro. 

"V6s, porim, niio sereis chamados mestres, par que um s6 i vosso Mestre, e Cristo v6s todos sois inntios. A 

ninguem sabre a terra chameis vosso Pai; por que s6 um e vosso Pai, aquele que estd no ceu~· In off 
sobrepondo-se as imagens. 

12.Inicia-se aqui uma camera na mao buscando aproximar-se de Jesus tal qual uma 

subjetiva. 

"Nem sereis chamados guias, porque um s6 e vosso Guia, o Cristo. Mas o maior dentre v6s serd o vosso 
servo. Quem assim mesmo se exaltar, serd humilhado; e quem a si mesmo se humilhar serd exaltado." 

13.Aqui acaba a camera na mao, que se aproximou de Jesus ate o plano medio, urn corte 

brusco seguido de escurecimento (Fim do primeiro bloco ). 

14.Inicia-se a outra sequencia com uma grande angular das rufnas da cidade e urn grupo de 

homens que vern caminhado em dires;ao a camera (soldados). 

15.PG mais proximo dos soldados que caminham em bloco. 

!6.Depois uma grande angular pegando novamente Jesus a esquerda e imensamente 

distante, esta no alto das rufnas e fala pra multidao que o cerca de todos os !ados. Jesus 

aparece no alto de alguma coisa, a camera e sobre o ombro, e fade in, para plano geral, com 

soldados. 

17 .PG dos soldados in off 
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"Aide v6s, escribas e fariseus, hip6critas! Porque fechais o reino dos ctfus diante dos homens; pais v6s nao 
entrais, 

18. (Grande angular com Jesus) nem deixais entrar os que estao entrando. Aide v6s, escribas e 

fariseus, hip6critas! Porque devorais as casas das viUvas e, para o justificar, fazeis long as ora~Oes; par isso 

sofrerei jufzo muito mais severo. Aide v6s, escribas e fariseus, hip6critas! Porque rodeais o mare a terra 

parafazer um prostflito; e, uma vezfeito o tomais filho da Geena duas vezes mais do que v6s. Aide v6s, 

guias cegos! Que dizeis: Quem jurar pelo santudrio, isso tf nada; mas se algutfm jurar pelo ouro do 

santudrio,fica brigado pelo que jurou. lnsensatos e cegos! Pais, qual e maior: o ouro au o santudrio que 
santifica o ouro? 

!9.(quebra de eixo, outra grande angular) E dizeis: quemjurar pelo altar, isso e nado: quem, porem, 

jurar pela oferta que estd sabre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Po is, qual eo maior: a oferta, 

ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e par tudo o que sabre ele 

estd. Quem jurar pelo santudrio, jura par ele e por aquele que nele habita; e quem jurar pelo ctiu, jura pelo 

trona de Deus e par aquele que no trona estd sentado. 

20.(quebra de eixo, Grande angular) Aide v6s, escribas e fariseus, hip6critas' Por que do is o dizimo 

da hortelii, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justi<;a, a 

misericOrdia e a fti; devieis, porem, fazer estas cousas, sem omitir aquelas. Guias de cegos! Que coais o 

mosquito e engolis o camelo." 

21-29(plano medio dos soldados, fusao desta imagem com Jesus fugindo em mew as 

pessoas, soldados come\'am a prender pessoas em varios cortes sucessivos). 

30.Nova grande angular com Jesus do !ado esquerdo ele continua 

" Ai de v6s, escribas e fariseus, hip6critas! Porque limpais o exterior do capo e do prato, mas estes par 

dentro estiio cheios de rapina e intemperan<;a. Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do capo, para que 

tambtm o seu exterior fique limpo. Ai de v6s, escribas e fariseus, hip6critas! Porque so is semelhantes aos 

sepulcros caiados, que por fora se mas tram belos, mas interionnente estdo cheios de ossos mortos, e de toda 

imundfcia. Assim tambem v6s exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estais cheios de 

hipocrisia e de iniqiiidade. Ai de v6s, escribas e fariseus, hip6critas! Porque edificais os sepulcros dos 

profetas, adomais os tUmulos dos justos, e dizeis Se tivissemos vivido nos dias de nossos pais, ndo terfamos 

sido seus cUmplices no sangue dos profetas. Assim, contra v6s mesmos, testificais que sois filhos dos que 

mataram os profetas. Enchei v6s, pais, a medida de vossos pais. Serpentes, ra<;a de viboras! Como 
escapareis da condena<;iio do 

31.( corte em close-up, mais do is cortes em close e depois a camera passeia pelo multidiio 

procurando seus rostos atentos enquanto a voz de Jesus continua in oft) 

inferno? Par isso eis que eu vas envio profetas, sdbios e escribas. A uns matareis e crucificareis; a outros 

at;oitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade; para que sabre v6s recaia todo o sangue 

justa derramado sabre a terra, 

32.(close-up da nuca de Jesus) desde o sangue do justa Abel ate ao sangue de Zacarias, fi/Jw de 

Baraquias, a quem matastes entre o santudrio e o altar. Em verdade vos digo que todas essas cousas hiio de 

vir sabre a presente gera<;iio. Jerusalem, Jerusalem! Que matas os profetas e apedrejas os que te foram 

enviados! Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, 
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33. ( Grande angular do povo) como a galinha a junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vas nao o 
quisestes! 

34.( primeiro plano frontal de Jesus) Eis que a vossa casa vos ficarci deserta. Declaro-vos, pais, que 

desde agora jd niio me vereis, ate que venhais a dizer: Bend ito o que vern em nome do Senhor! 

35.Grande angular com Jesus a esquerda; 

36.Jesus caminha em meio as pessoas em PG; 

37 .Plano de detalhe de Jesus voltando-se para olhar a cidade; 

38.Ciimera subjetiva de Jesus, a paisagem arquitet6nica da Cidade; 

39. Plano medio de Jesus; 

40.Plano de detalhe de Jesus afirmando: "Guardai todas estas coisas, em verdade vos digo, que niio 
restard pedra sabre pedra que niio seja derrubada." 

4l.Corta para grande angular,com uma porta ao fundo, de onde sairiio os que condenarao 

Jesus. 

Encerra-se com uma imagem em plano de detalhe da figueira. 

Comentarios as Admoestagoes 

Como se pode observar ao todo sao cerca de 41 cortes, alguns seguidos de mudan~;a 

de eixo da camera. Ha uma forte enfase nos Pianos Gerais utilizando a Grande Angular. 

Ocorre a utiliza~;ao de cameras subjetivas, usando o recurso da camera na mao. Mas, todos 

estes recursos somados servem apenas para frisar a distancia ffsica entre Jesus e os 

espectadores. Ele sempre esta ao fundo, em quadro, praticamente invisfvel as vezes. 

Apenas ao final, quando seu discurso se torna mais ameno e que ele novamente passa ser 

visfvel em close-up, ainda assim trata-se de urn close da nuca e ele as vezes volta-se para 

atras, como quem espia o espectador que o observa pelas costas. 

Novamente iremos ter uma certa reafirma~;ao do que foi visto no sermao anterior, a 

"fala" e extremamente importante, aqui ela (apesar da presen~;a de Jesus na tela) esta 

praticamente in off, uma vez que ele e pouco visualizado. Isto deu uma enfase maior a sua 

fala. Inversamente ao que ocorria no Sermao da Montanha, este Jesus e pouco visto, sua 

face quase nao e mostrada. 0 valor da "fala", enquanto "verbo" de Deus mantem-se, no 

entanto, a relayao que se deseja nas Admoesta~;oes e realmente em sentido inverso ao outro 

exemplo, pois se em urn discurso o "universal e o atemporal" sao plenamente significados 

neste outro o "objetivavel" e plenamente percebido. 
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Nas Admoestag6es Jesus estii em destaque em relagao ao publico mas estii sempre 

envolto por ele. No Sermao da Montanha a sua "cabega" e a unica imagem possfvel. A 

imobilidade ffsica e gestual do primeiro sermao se choca com a extrema mobilidade que 

ocorre nas Admoestag6es. 0 movimento e o seu signo principal. 0 movimento se localiza 

nas quebras de eixo de camera na passagem entre os Pianos Gerais, no movimento da 

dimera que busca individualizar a assistencia, na camera na mao fazendo as vezes de 

"camera subjetiva" que espia e procura em meio a multidao. Assim a mobilidade que 

ocorre neste sermao se contrapoe a estaticidade do primeiro. 

Jesus e a ligueira esteril. •. 

As pessoas que preenchem os Pianos Gerais dados geralmente pela Grande Angular 

estao quase sempre em constante movimento. Sao vistos na maior parte das vezes de costas 
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para os espectadores e assim, imediatamente a plateia do cinema passa a se incotporar 

iiquela massa representada na tela, pois esta e a mesma situa.;:ao fisica dos espectadores de 

cinema: olham algo a frente. Todos olham algo a frente, logo apenas vern de imediato a 

curta distancia apenas as nucas uns dos outros ate atingirem na distancia o objetivo final da 

visao, que e Jesus. 

Grandes Angulares da prega<;iio do Aide V6s 

Pasolini, em alguns momentos, joga como espectador colocando-o, desta forma, dentro da 

perspectiva. 0 espac;o da tela alonga-se para dentro do cinema atraves dos espectadores. 
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Como se pode notar, uma rela9iio completamente inversa daquela que era dada pela 

imagem do Sermao da Montanha, chapada, achatada, sem perspectiva. 

A oposic;3o 3. cidade- "Niio restard pedro sobre pedra ... " 

Ocorre uma fixa<;iio bastante interessante no cemuio. A cidade de Jerusalem e 

representada por uma cidade italiana em minas, provavelmente em minas desde a Segunda 

Guerra Mundial. A cidade e mostrada com insistencia durante as Admoesta<;oes, ela e o 

pano de fundo, e as vezes, ela e o destaque da cena. Nesta sequencia a cidade adquire uma 

dimensao simb6lica: ela e sfmbolo do humano. 



172 

A cidade e constru~ao do homem, quer seja constru~ao ffsica, quer seja social ou 

polftica. Construfda, desde a Antigiiidade como ponto de encontro para louvor dos deuses, 

comercio e abrigo de defesa, a cidade eo sfmbolo maior da civiliz~ao humana. E nela que 

nossos postulados te6ricos e sonhos, acima de tudo sociais, habitam. E, em Pasolini, ela e 

mostrada como uma barreira ao olhar, ela figura tal qual uma montanha, e esti em rufnas. 

Tambem a cidade e a contra-partida perfeita do local onde ocorre o outro sermao, o da 

Montanha, que e urn sitio distante do meio urbano. No filme, quando Jesus desce da 

montanha ele encontra camponeses em suas !ides e e afavel e born para com eles. A 

mensagem "universalizante" "misericordiosa'' e dada no contexto do "campo", a outra 

mensagem, objetiva, pragmatica e amea~adora, e dada para a cidade. A cidade, o burgos, a 

burguesia. 

A decisao de condenar Jesus encerra o epis6dio com a imagem da figueira 

No momento da mensagem mais agressiva de Jesus e as autoridades religiosas 

constitufdas que ele se dirige, e a todos que estiio na cidade. Nao seria exagero dizer que 

Pasolini "polariza" seus discursos em fun~ao da !uta de classes. Nao e demais relembrar: 

Pasolini foi o primeiro a contribuir com a presen~a do "Ai de V 6s" na est6ria da Vida de 

Jesus no Cinema, e esta foi uma contribui~ao extremamente importante, pois como se p6de 

ver, neste sermao nao ha meias palavras, a personalidade que surge e a de urn Jesus de 

carater forte e desafiador, bern diferente da imagem mais conhecida: Jesus o Born pastor. 

Aqui ele ainda e o Born Pastor, mas, bate nos lobos. 
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As Motiva~oes da Trai~ao de Judas 

Vimos anteriormente que cada cineasta tinha seu proprio motivo para justificar a 

trai<;:ao de Judas, em The King of Kings, de 1927, Cecil B. DeMille desejou ate mesmo 

insinuar urn triangu1o amoroso entre Judas Madalena e Jesus. Vimos que o que ficou 

estabelecido ao final e que Judas decepcionou-se pois Jesus nao queria o poder e ele nao 

poderia tornar-se urn membro do seu govemo. Em Golgotha, 1935, Judas apareceu como 

urn homem atormentado e assustado que facilmente arrependeu-se de seu ato, a motiva<;:ao 

nao foi o dinheiro, mas o medo de ter feito a escolha errada. Nas series televisivas Judas foi 

uma personalidade apagada e nao foi demonstrada nenhuma preocupa<;:ao com suas reais 

motiva<;:oes. Em King of Kings, de 1961, vimos urn Judas dividido entre as duas op<;:oes 

fornecidas pelo diretor, urn Messias da Guerra e urn Messias da Paz, bern distante do gesto 

espurio de uma simples trai<;:ao por dinheiro. 

Em Il Vangelo o motivo da trai<;:iio e semelhante ao The From the Manger to the 

Cross, de Sidney Olcott, de 1912. Pasolini escolhe fazer a cena na qual uma mulher unge 

Jesus com urn perfume carissimo e Judas reclama, pois com a venda do perfume muitos 

pobres seriam alimentados. Nao aceitando a decisao de Jesus a respeito do assunto, Judas 

decide-se a entrega-lo. Simples assim. Ate o tratamento da cena e mais ou menos 

semelhante ao The From de Manger, e claro que nao desejo dizer com isso que Pasolini 

tenha tido conhecimento ou nao daquele filme, e apenas urn dado coincidente. Mesmo por 

que o sentido que Pasolini deve ter-lhe emprestado foi outro. Jesus estava sendo agraciado 

por urn perfume, ungido por uma mulher, uma vaidade, no en tanto, e acima de tudo, uma 

liberdade quase poetica. Urn surto de sensibilidade e sutileza por parte de Jesus que nao 

poderia ser entendido por uma personalidade mais grosseira como a de Judas. 

E importante destacar que Pasolini identificou a mulher que unge Jesus com Maria 

de Betiinia. Esta Maria, ja comentada em outros capitulos e a mesma Maria, irma de Marta 

e de Lazaro. Vejamos o que diz o texto de Mateus: 

"Ora, estando Jesus em Betfulia, em casa de Simao, o leproso, aproximou-se dele uma rnulher, 

trazendo urn vasa de alabastro cheio de precioso bilsamo, que lhe derramou sabre a cab~a, estando ele a 
mesa Vendo isto, indignaram-se os discipulos e disseram: Para que este desperdfcio? Pois este perfume 

poderia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres." (Mt 26:6-9) 
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Como podemos observar nas palavras que destaquei em negrito, nao se trata de 

Judas no texto de Mateus, mas dos disdpulos de maneira geral. Tarnbem nao se trata de 

Maria, mas de uma "mulber". Temos aqui uma escolba do diretor que difere bastante do 

texto de Mateus, e cuja escolha estii relacionada ao fato de desejar encontrar uma 

motiv~ao para a trai<;:ao de Judas. A sua escolba e bastante bern elaborada uma vez que o 

epis6dio seguinte a este no texto do Evangelbo e o da trai<;:ao de Judas, mas, no entanto, 

nao aparece como algo conectado ao epis6dio anterior. A unica informas;ao que temos 

tarnbem de que a mulber que faz este gesto e Maria de Betiinia provem nao do filme mais 

dos seus creditos, pois Pasolini escolbeu para o papel sua arniga a novelista Natiilia 

Ginsburg e seu nome e seguido do da personagem que ela interpreta: Maria de Betilnia. 

Maria de Betania na Santa Ceia 

Ora, Maria de Betil.nia nao e uma personagem do Evangelho de Mateus e sim dos 

outros Evangelbos, mais especificarnente do Evangelho de Joao, que estabelece uma 

relas;ao de arnizade entre Jesus e Lazaro bern como com as suas irmas. Novarnente temos 

aqui a utiliz~ao de algo que concerne a J olio, e algo que tern uma importil.ncia acentuada, 

uma vez que se trata da motiv~ao da trais;ao, que sai do Evangelho de Joao, como 

podemos observar textualmente: 

"Seis dias antes da PJ.scoa, foi Jesus para Betiinia, onde estava Lazaro, a quem ele ressuscitara dentre 

os mottos. Deram-lhe, pais, ali, uma ceia; Marta seria, sendo Lizaro urn dos que estavam com ele a mesa. 

Entao Maria, tomando uma libra de batsamo de nardo puro, mui precioso, ungiu os pes de Jesus e os enxugou 

com seus cabelos; e encheu-se toda a casa com o perfume do btilsamo. Mas Judas Iscariotes, urn dos seus 
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discfpulos, o que estava para trai-lo, disse: Por que nao se vendeu este perfume por trezentos den3rios, e nao 

se deu aos pobres?" (Jo 12:1-5) 

Como se pode perceber facilmente, Pasolini nao utilizou todas as partes de seu 

filme apenas baseado em Mateus, o que evidentemente nao tira o merito da qualidade de 

homogeneidade que o diretor desejou dar a personalidade de Jesus. No entanto, tambem 

nao permite que se diga o tempo todo que ele foi perfeitamente tiel ao texto de Mateus, isto 

quer seja pelas suas eseolhas e omissoes, quer seja ao menos por esta passagem ou, como 

dissemos anteriormente, por seu a priori de urn Cristo da "fala", o "verbo de Deus", que 

tambem e de Joao. 

As Ausencias 

Ao falar de "ausencias" nao desejo afirmar a ideia equivocada de que o diretor 

"poderia" ter feito melhor uso do material, ou poderia ter feito o filme desta ou daquela 

maneira, minha inten<;ao e somente dar ainda maior enfase nas escolhas do diretor 

percebendo o que ele descartou, algo como: desejo dizer isso porque nao quis dizer aquilo, 

ou, aquilo nao me interessou. 

Vanos capftulos inteiros do Evangelho Segundo Mateus foram sumariamente 

cortados do roteiro, como os capftulos 8 e 9 que tratam basicamente dos milagres e curas de 

Jesus, sendo que alguns muito utilizados anteriormente e bastante conhecidos, como: o 

Paralitico de Cafarnaum, a Cura do Criado do Centuriao, a Ressurrei<;iio da filha de Jairo, 

etc. Percebemos mui facilmente, que diferentemente do Evangelho Segundo Mateus, o 

filme de Pasolini nao tern nas curas a sua especial aten<;ao, nao mais de tres curas se 

realizam, e apenas uma e filmada com especial interesse que e a Cura de urn leproso, e se 

pensarmos calmamente veremos que ela assume uma dimensao simb6lica e nao ffsica como 

e o caso do Evangelho. 

A cura de urn leproso, a face deformada ganha importiincia 
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0 leproso tern a face extremamente deformada, a cabe<;:a deformada, num filme 

onde se da especial aten<;:ao ao close-up e as faces das pessoas, nao e estranbo que esta seja 

a cura principal. A "face" do leproso caminha lentamente em dire<;:ao a Jesus, e Jesus 

lentamente ate ele, ate que o doente pede pra ser curado, e voila, a face limpa e perfeita. A 

mensagem e inequfvoca Jesus cura a "deforma<;:ao" aquilo que fez com que a cabe<;:a 

daquele homem se transformasse numa coisa asquerosa. Algo como, as san<;:6es sociais que, 

mesmo que ele nao aceite, !he sao impostas e que o deformam durante a vida, mas e o seu 

desejo de ser curado, a sua busca pela liberta<;:ao que o leva a encontrar Jesus e a sua 

recupera<;:iio. 

A "deforma<;:ao" !he e imposta, mas a busca pela cura e uma atitude consciente. 0 

simb6lico fica bastante claro se pudermos assim argumentar. E, podemos, pois se trata da 

cura mais evidente e importante do filme todo. Os outros milagres de Jesus sao dois que 

podem soar estranhos num filme, que deveria ser de urn materialista ateu, a Multiplica<;:iio 

dos piles, que aparece apenas uma vez no filme, e no Evangelho duas, e Jesus caminhando 

sobre as Aguas. A Multiplica<;:iio dos Paes e uma escolha perfeitamente cabfvel, uma vez 

que havia uma multidao esfaimada seguindo Jesus, ele os alimenta, pois no filme ele pode 

ser vis to como uma especie de "socialista". En tao nao ha problemas com o "maravilhoso" 

pois ele e simb6lico, ou poetico, como preferem alguns. 

Ja a escolha de Jesus Caminhando sobre as Aguas nao e tao tranqiiila, no entanto, 

tambem esta vinculada ao simb6lico, na tradi<;iio bfblica dizer "agua" e algo como dizer 

"materia", no caso "materia primordial" uma vez que e das iiguas que se inicia a vida, e a 

partir delas que Deus faz surgir o elemento seco, etc. Entao, novamente, assim como 

poderia ser pensado tambem em rela<;ao aos "paes" Jesus domina a materia, ele e superior a 

ela de tal forma que pode escolher fazer com ela o que desejar. 
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Jesus caminha sobre as aguas, o domfnio sobre a materia 

Vemos a confirma<;iio a respeito disto em algumas falas do Sermao da Montanha, 

onde Pasolini escolheu explicitamente colocar, no trecho mais poetico, a recomenda<;iio de 

que nao haja uma excessiva "solicitude pela vida", ou seja, nao se preocupem em excesso 

com a alimenta<;iio, vestu:irio e bens materiais, o que esta bern em acotdo com alguem que 

tern o poder de dominar a materia e faze-Ia obedecer aos seus desejos. Em outras palavras 

Jesus representa aquele ponto de dorninio sobre a utilidade das coisas materiais que todos 

devem alcan<;ar. 

Por flill Pasolini escolheu tambem excluir inteiramente os capftulos 12 e 13. No 

capitulo 12 encontram-se ainda mais curas, no entanto, no capitulo 13 ha uma extensa 

narrativa englobando as parabolas de Jesus, como as parabolas: do Semeador, a do joio, a 

do grao de mostarda, a da perola, etc. E inclusive a explica<;iio por que Jesus fulava 

freqiientemente por parabolas e s6 em parabolas ao povo falava: "Todas estas cousas disse 

Jesus as multidoes por parabolas, e sem parabolas nada lhes dizia;" (Mt 13:34). 

Evidentemente esta passagem nao ficaria bern diante das escolhas de Pasolini que preferiu 

colocar Jesus como urn homem "discursador". 

Estamos diante de uma nova escolha que reafmna o fato de Jesus, em Pasolini, ser 

urn homem da a<;ao e da energia, as parabolas sao pequenas est6rias que exigem urn tempo 

para serem contadas e outro para serem digeridas, urn tempo mais ou menos Iento, logo nao 

exatamente urn tempo da "a<;iio". Tambem trazem urn outro Jesus a tona, urn Jesus que 

ensina de forma indutiva e nao discursiva, urn Jesus que ja tern na sua forma de ensinar 

uma maneira mais paciente e compreensiva de ser, logo, este capitulo relativo as parabolas 

nao poderia con vir ao cineasta. 
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Tambem nao foram interessantes trechos do capitulo 15, o capitulo 16 eo 17, sendo 

que neste ultimo encontra-se o conhecido epis6dio da Transfiguravao, onde no Monte 

Tabor Jesus se encontra com as apari~;oes materializadas de Moises e Elias, urn dos sinais 

mais caracteristicos de que ele e o Messias, ou em outra acep~;ao o Filho do Homem. Sao 

retirados os capitulos 24 e 25 que contem os chamados "sermoes escatol6gicos" ou do fim 

dos tempos, pronunciados por Jesus. No entanto, dize-lo em pleno seculo XX significa de 

alguma forma lembrar que eles tambem nao se realizaram. Barnes Tatum cita esta ausencia 

como uma forma de deixar a mensagem de Jesus mais contemporanea. 

Ainda outras partes estao ausentes, mas ja exploradas em outra parte deste capitulo, 

como: urn menor aproveitamento do Julgamento de Jesus perante Pilatos e a ausencia da 

guard a no sepulcro. 

Estas ausencias ficam ainda mais importantes se percebermos que Pasolini nao 

pensou em utilizar a Genealogia de Jesus feita no inicio do Evangelho de Mateus. Esta 

Genealogia e mais ou menos problematica, como vimos no capitulo referente as serie de 

TV, em Mateus ela e realizada a partir da linhagem paterna e em Lucas e a partir de 

linhagem materna. Nao obstante as discrepiincias entre os evangelistas estas genealogias s6 

tern o desejo de demonstrar que Jesus era da linhagem de Davi, e, portanto, da casa Real, e 

logo o Messias prometido. Mais uma omissao relativa a ideia do Messias feita 

conscientemente por Pasolini. Apesar do Evangelho de Mateus ser entre todos os outros 

evangelhos o que busca mais consistentemente estabelecer a confirma.;:ao textual de que 

Jesus era o Messias, mesmo nao o sendo da forma esperada pelos judeus, ele usou 

abundantemente textos do Antigo Testamento para comprovar que Jesus era aquele que 

haveria de vir. 

Estas ausencias reafirmam entao o carater energico da personalidade estabelecida 

por Pasolini, a sua ascendencia "divina" eo poder do seu "verbo". 

Uma outra ausencia observada ao Iongo do filme e a da classica apari.;:ao de Maria 

Madalena. Somente surge aos pes da cruz e pode estar vinculada ao cortejo que leva o 

corpo ate o sepulcro, e ela esta junto de uma "outra Maria" no momento de constatar a 

Ressurrei.;:ao de Jesus, vimos, no entanto, que ela ficou emba.;:ada pela presen.;:a da Virgem 

Maria, que Pasolini desejou colocar a porta do rumulo naquele momento, sem respaldo 

textual. Desta forma Maria Madalena ficou completamente apagada no contexto do filme. 
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Maria e Madalena assistem a crncifica~o 

Lloyd Baugh chegou a citar urn pesquisador recente que vincula este fato, o da 

ausencia de Maria Madalena, a homossexualidade de Pasolini. Nao obstante, isto me parece 

mera tolice, uma vez que ja vimos anteriormente que sobre Maria Madalena nao se tern 

noticias claras. Neste quesito e melhor pensar que o diretor foi mais fie! aos textos 

evangelicos do que a tradi.;;ao que sempre expandiu o papel de Maria Madalena. Tambem 

foi dito pelo autor que a presen.;;a constante dos homens no filme e mais urn indfcio da 

homossexualidade do diretor, nao digo nem que sim e nem que nao, mas isto tambem pode 

ser explicado de outra forma, nao existem mulheres relacionadas o tempo todo a Jesus nos 

textos evangelicos em geral. E, se Jesus teve uma rela.;;ao mais liberal com elas do que o 

faziam outros pregadores e rabinos da epoca, ainda assim nao ha necessidade de se as 

colocar com algum papel expandido, coisa que elas obviamente nao possuem no contexto 

evangelico. E, como a inten.;;ao do diretor nao era expandir papeis ou criar personagens que 

nao estivessem em Mateus, acredito que a alegada homossexualidade para esta ausencia e 

pffia. 

0 significado destas "ausencias" deve ser tambem buscado em outro Iugar. Pasolini 

disse explicitamente que nao desejava incorporar a tradi.;;ao ao seu filme, e este merito tern 

que !he ser dado, ele nao o fez. Anteriormente havfamos falado sobre o "Repert6rio de 

hnagens" formado pela Ora.;;ao do Rosario, pela Via-Crucis, pela Liturgia Cat6lica e pela 

Tradi.;;ao, neste filme, mesmo que alguns fatos coincidentes nele se encontrem e facilmente 

perceptive! que a "tradi.;;ao" dele foi cortada, como pode ser notado na ausencia das quedas 

na via-crucis e de Veronica com sua toalha. Pasolini cortou ate mesmo o dialogo de Jesus 

com os ladr6es, que e textual em Mateus, e, no entanto, tambem era extremamente 

conhecido na tradi.;;ao. 
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0 Materialismo 
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0 fato de o diretor ser Marxista e que esta doutrina, entendida de forma mais 

fechada, ser materialista e pregar o ateismo, fez com que todos os te6ricos cobrassem do 

diretor posturas semelhantes. Entao, olhado por esta perspectiva o filme "soa" estranho uma 

vez que ele parece imerso numa clara perspectiva vinculada ao sagrado. As seqiiencias do 

filme nao conseguem dar conta de justificar o materialismo, a nao ser que viirias delas 

sejam pensadas como metaforas, uma vez que Pasolini gosta de ser reconhecido enquanto 

poeta. 

Para as cenas do anjo, nao cabem metaforas, talvez as cenas de Jesus caminhando 

sobre as aguas, ou da multiplic~iio dos paes. Mas, ele tambem faz a cena com o diabo, e 

niio procurou nem disfar<;ar, fazendo uma voz off no estilo de King of Kings, e dificil 

perceber que materialismo e este. Na cenado batismo de Jesus por Joao Batista Pasolini faz 

ouvir uma voz in of que vern do ceu, e Deus. Ele faz ate mesmo uma camera tomando a 

todos de cima para baixo, seria uma camera subjetiva do Criador? Se "materialismo" 

houver em Il Vangelo ele existe de uma forma bastante rica e ele parece estar vinculado a 

uma explor~ao da paisagem. 

Em King of Kings ha uma grande valoriza<;iio do ceu, em detrimento mesmo do 

restante da paisagem. Il Vangelo valorizou a terra, a paisagem, as constru<;6es humanas, a 

camera faz travellings e panoramicas sobre a paisagem e se detem sobre ela. Ha uma 

rela<;iio homem x natureza. Parece ter uma rela<;iio com o sagrado, talvez por isso Jesus 

caminhe sobre as aguas, a terra treme quando ele morre. Ha uma lig~iio quase panteista 

entre este Jesus e a paisagem onde os homens habitam e trabalham. Alem do mais a escolha 

de tomar estas imagens em preto e branco igualou tudo, homem e paisagem, todos sao do 

mesmo tom. 0 que os diferencia e a sua rel~iio com os pianos cinematograficos e a fala. 

Alem disso, Jesus faz milagres obviamente imensos, como curar urn leproso, multiplicar 

paes e caminhar sobre as aguas. 

0 Socialismo 

Se o embate polftico entre Jesus e as autoridades constitufdas foi esvaziado, como 

vimos anteriormente, sobrando aparentemente apenas o embate religioso, o mesmo nao 

pode ser dito a respeito das preocupa<;6es sociais do dire tor. Vimos que essas preocupa<;6es 
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foram muito claras ja no momenta da pre-produ~ao, onde Pasolini abre mao de fazer seu 

filme na Terra Santa e escolhe a regiao menos desenvo1vida economicamente da Itlilia, o 

sui, e escolhe co1ocar na tela os rostos, a irnagem das pessoas simples e pobres desta regiao, 

utilizando apenas atores amadores. 

Neste quesito ele fez uma escolha importante, o close-up, que teve o papel de 

individualizar e ao mesmo tempo, como comentado anteriormente, igualar a todos. Nao 

somente Jesus aparece em close, mas toda e qualquer pessoa que esteja no filme e em 

algum momenta valorizado pela camera que mostra-lhe os tra~os fision6micos de maneira 

especial. Pode-se ver neste recurso uma forma irnportante do socialismo que e o 

igualitarismo, todos sao iguais no filme. A fixa~ao nos rostos, principalmente no de Jesus, 

informa-nos nosso "parentesco" espiritual com ele, e com as demais pessoas. As imagens 

convocam a uma solidariedade, senao de classes, de humanidade. 

Mas, esta nao e a unica forma qne Pasolini utiliza para deixar clara a sua escolha 

social. Desde as primeiras cenas ele coloca em campo imagens de trabalhadores, pessoas 

trabalhando: pescando, plantando, colhendo ... Todos trabalham o tempo todo. Ninguem e 

pego em descanso ou nas horas de folga. Ironicamente, Pasolini nao quis explorar o 

conhecido detalhe de que Jesus talvez fosse carpinteiro, clara que isto se deve a inferencia e 

a tradi~ao, no entanto, seria uti! para a mensagem socialista colocar Jesus como urn 

trabalhador comum, isto nao e feito. 

0 que me parece mais evidente nao e a "!uta de classes", mas uma rel~ao diffcil 

entre o urbana e o rural. Como ja foi vista, o Sermao da Montanha e em meio ao campo, o 

Ai de v6s em meio a cidade, a mensagem mansa e amiga foi dada aos camponeses, a 

mensagem terri vel foi dada para a cidade e as suas institui~6es. E aqui nao seria estranho 

lembrar, que Antonio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, e leitura 

obrigat6ria de Pasolini, tinha suas esperan~as na Revolu~ao Socialista que poderia ocorrer 

na Italia a partir do campo, mais especificamente a partir do Sui do pais, portanto, duas 

irnagens reincidentes no filme de Pasolini. 

A rela~ao do filme com o socialismo, ou com o Comunismo, tern tambem seu 

momenta de obviedade grosseira. Ap6s a Ressurrei~ao de Jesus, o povo corre, literalmente 

pra ve-lo na Galileia, e os que correm sao trabalhadores saidos do campo, levam a mao seus 

instrumentos de trabalho, e, atraves de varios cortes deste povo correndo feliz na dire~ao de 
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Jesus, a foice- sfmbolo do Comunismo, aparece em ligeiro destaque nas imagens, e ao 

final, posta-se ao !ado de Jesus Cristo. 

A foice e vinculada a imagem de Jesus ao final do filme 

Fora estas rela~oes relativas a tecnica cinematogrnfica ainda ha os textos escolhidos 

para o Sermao da Montanha, e a inser~ao do Sermao das Admoest~oes. E, isto e algo que 

ocorre tanto intenciona!mente, no sentido de atacar as instituic;:oes quanto por razoes 

filol6gicas e textuais, porque de fato, em Mateus, ocorre o paralelismo tfpico dos textos 

hebraicos entre acontecimentos considerados importantes, como tambem ocorria, num 

poema que era elaborado atraves de paralelismo imageticos. Neste caso o diretor conseguiu 

ser fie! a todas as suas inten~oes, uma vez que era grande conhecedor de textos e da forma 

como eles se constroem, e nisto respeitou a estrutura de Mateus, ao mesmo tempo que 

passou a sua mensagem contra as institui~oes. 

ARecepc;ao 

Depois das controversias que antecederam o lanc;:amento do filme, esperava-se que 

houvesse alguma dificuldade de aceitac;:ao do filme. Antecipando uma recepc;:ao negativa e 

provavelmente de conseqiiencias violentas, o chefe de po!icia triplicou o numero usual de 
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policiais e de carabinieri em tomo do Palazzo del Cinema na Piscina de Veneza. Mesmo a 

barulhenta manifestas:ao fascista do !ado de fora nao conseguiu prever a recep<;:ao tranqiiila 

por todos os !ados que o filme obteve. Mais do que isso, ninguem conseguiu prever que o 

filme receberia o Prentio Especial do Juri. Se era diffcil prever que urn filme de carater 

"evangelico" receberia urn prentio de urn publico secular e leigo, mais diffcil seria ainda 

acreditar que o filme de uma figura polentica na propria Italia, nao apenas pelo seu alegado 

ateismo e Marxismo, receberia o prentio International Catholic Film Office (O.C.I.C.), que 

justificou nestes termos o seu prentio para Pasolini: 

"0 autor ... transladou fielmente, com simplicidade e piedade, e com :freqtiencia de forma 

emocionante, a mensagem social do Evangelho, em particular o amor pelos pobres e oprimidos, enquanto 

respeitou suficientemente o aspecto divino de Cristo ... este trabalho e de lange superior aos primeiros, filmes 

comerciais sabre a vida de Cristo. Ele mostra a real grandeza dos seus ensinos despidos de qualquer efeito 

sentimental e artificial."
99 

No entanto, nem tudo eram rosas, Giovanni Cardinal Urbani, arcebispo de Veneza, 

presente a premiere no Festival, aborreceu-se como filme. Professor e estudioso da Biblia, 

queixou-se: "Pasolini ni.io compreendeu o Evangelho. Jesus niio e como aquele 

d 
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mostra o. 

0 pesquisador Lloyd Baugh, comenta que sem perceber o arcebispo estava 

iniciando urn coro que muitas vezes se ouviria de "cat6licos niio familiarizados com o 

Evangelho de Mateus". Ele acrescenta que Cardinal, seguindo a sugestao de urn de seus 

assistentes leu entao todo o Evangelho de Mateus de uma so vez e assim ele mudou de 

opiniao sobre o filme: "Eu percebo que, embora ele seja um leigo, Pasolini projetou na 

tela com muita fidelidade o mesmo Jesus de Mateus, palavra por palavra. "
101 

Talvez a verdade tenha sido outra, e mais que provavel que o arcebispo tenha sido 

convencido a mudar de ideia. Barnes Tatum estranha, com razao, que urn filme que e 

considerado, e e, de critica as institui<;:6es religiosas nao possua repercuss6es criticas a este 

respeito, quando tudo o que se precisa para ve-las e assistir o filme. Deve ser urn pouco 

diffcil convencer urn protestante como Tatum que a critica foi vista, no entanto, que 

religioso ousaria acolhe-la? Se o proprio Cristo a havia feito no passado, como iriam nega

la? Negando-a nao estariam adntitindo que as institui<;:6es estavam falhas? A escolha 

"'Baugh, p. 96. 
100 Baugh, p. 96. 
101 Baugh, p. 96. 
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politica da Igreja Cat6lica foi petfeita, algo como "sim, M religiosos hip6critas ... mas eu 

nao sou urn deles". A critica institucional do filme de Pasolini perdeu-se, por que a Igreja 

soube nao !he dar ouvidos. 

Aparentemente M uma possibilidade de que o Papa Paulo VI, empossado ap6s a 

morte de Joao XXIII,que ocorreu em 1963, tenha visto o filme, pois ele foi exibido 

oficialmente para os 800 bispos Cat61icos reunidos em Roma para o Concflio Vaticano II. 

De acordo com Lloyd Baugh, eles provavelmente gostaram, pois houve uma explosao de 

aplausos ao final. Tres semanas depois da estreia em Veneza, e a despeito de alguns 

comentarios negatives em uma materia, no autorizado jornal do Vaticano, L'Osservatore 

Romano, O.C.I.C. conferiu outra honra ao Evangelho Segundo Mateus, o premio pelo 

melhor filrne religioso do ano, entregue apropriadamente em Assis, onde Pasolini teve a 

ideia de fazer o filme dois anos antes. 

Nao obstante as criticas positivas vazadas por este ou aquele setor da Igreja, o filme 

foi "ignorado" pela Igreja, colocando-o na lista de melhores filmes religiosos apenas em 

1996, 32 anos depois. Na entrega do premio, O.C.I.C., se pronunciou da seguinte maneira: 

"0 autor, que nao compartilha de nossa fe, tern dado prova, em sua escolha de textos e 

cenas, de respeito de delicadeza. Ele fez um bam filme, um filme Cristao que produz uma 

.... d . - ,]02 pro1un a zmpressao. 

0 pesquisador Barnes Tatum, nos informa da recepc;:ao do filme nos Estados 

Unidos. 0 filrne chegou hi apenas dois anos mais tarde. Primeiro foi mostrado 

comercialmente em Nova York, em 7 de fevereiro de 1966, no teatro Fine Arts em 

beneffcio do Msgr. William R. Kelly School, de imediato o filme teve forte apelo, sendo 

visto nas igrejas e universidades americanas, onde era projetado no formato 16 mm. Os 

criticos da irnprensa religiosa tambem deram uma resposta cheia de entusiasmo para como 

filme. 

Ambos Philip T. Hartung e Moira Walsh, cfticos de peri6dicos Cat6licos, deram 

uma pontuac;:ao alta para o filme de Pasolini. Embora nenhum deles tenha percebido 

qualquer coisa relativa a criticas a igreja institucionalizada. Ambos viram o filme como 

apresentando urn desafio teol6gico para o cristao.103 Escrevendo para America, em 26 de 

102 Baugh, p. 97. 
103 

Tatum, p. 113. 
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fevereiro de 1966, Walsh concluiu: "Ironico que seja um Marxista que mais proximo 

chegou de capturar na tela (ou projetar pra fora dela) a salutar mas embarar;osa 

lembranr;a que se os cristiio somente comer;assem a viver os ensinos do seu mestre eles 

fariam do mundo um Iugar maravilhoso." 104 

Escrevendo para Commonweal, em 6 de man;;o de 1966, Philip T. Hartung fez uma 

observa<;;ao similiar: 

"E se Pasolini tern algo a dizer na forma de propaganda, ele estli dizendo 'este e o fundador do 
Cristianismo'. E ele poderosamente questiona se os cristaos vi vern de acordo com seus ensinos. ·o 
Evangelho' pode ser considerado urn diillogo entre os seus fabricantes Marxistas e seus espectadores cristaos 

e nao cristaos."
105 

Os rep6rteres do semamirio liberal protestante The Christian Century tambem 

fizeram elogios ao filme. Em 16 de mar<;;o de 1966, escreveu Robert J. Nelson referindo-se 

a e1e como ''urn milagre" e personalizou sua resposta: "e depois Pasolini n6s devemos 

confessar que tfnhamos pouca fe em voce. "106 
Nelson tambem pensou que a categoria 

"profeta" era uma forma apropriada de descrever o Jesus ali representado. 

Barnes Tatum diz que certamente Il Vangelo recebeu mais ap1ausos que todos os 

seus antecessores. 0 pesquisador cita ainda outros criticos, que s6 discordaram da "forma" 

do filme, criticando a aspereza do seu preto e branco, ou dos cortes, que faziam tudo 

parecer "quadros", no en tanto os criticos mesmo corrigiam-se dizendo que o texto do 

Evangelho de Sao Mate us tambem era assim, "em quadros" .
107 

De maneira geral, o filme foi muito bern recebido, menos na Espanha onde ja 

cometamos que Enrique Irazoqui passou maus bocados, e permanece como uma 

unanimidade entre os crfticos 
108

• 

Conclusiio 

Em 1964 aparece Il Vangelo Secondo Matteo de Pier Paolo Pasolini, surge em 

condi<;;6es s6cio-polftico-religiosas bastante interessantes, pois a Iuilia esta em meio ao mais 

importante congresso da Igreja Cat6lica do seculo XX, o Concilio Vaticano II, sob os 

101 Tatum, p.113. 
105 Tatum, p.ll3. 

"
16 

Tatum, p. 113. 
""Tatum, p. 115. 
108 Os que vern seguin do a elaboras:ao desta tese desd o infcio podem estranhar aqui a ausCncia de comentarios 

mais aprofundados sobre as opni6es de Jon Solomon ou de Kinnard e Davis, no entanto, eles traziam urn 

aporte crftico e informa96es menos detalhadas a respeito deste filme, e por essa razao foram dispensados, sem 

prejuizo do trabalho. 
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auspfcios do Papa reformador Joao XXIJI, ate mesmo o filme !he foi dedicado. Urn filme 

nascido sob uma capa de muitos signos, o socialismo, o cristianismo, e a polemica imagem 

do diretor que trazia o estigma da homossexualidade. 

Nasce sob a carga hist6rica do Neo-realismo cinematognifico italiano, e encontra-se, 

mais a vontade diante das novas interpreta~6es te6ricas da critica francesa que originou a 

Nouvelle Vague e o seu conseqiiente apelo para o desvelamento da tecnica 

cinematografica. E urn filme de autor, com seu autor extremamente consciente do seu 

papel. Nao apenas ele, mas ate mesmo os crfticos que nao tern duvidas ou receios em 

fazerem urn paralelo entre Cristo e Pasolini. Concluir os meritos e demeritos deste poderoso 

ama!gama nao foi tarefu facil em nenhum momenta da sua hist6ria crftica 

Como falei desde o primeiro momenta, as contribui~6es relativas ao ficticio para a 

narrativa da est6ria da vida de Jesus sao minimas ou praticamente inexistentes. 0 que 

tambem nao significa concordar com Pasolini quando ele diz fazer sirnplesmente a 

filmagem do Evangelho de Mateus ponto por ponto, sem omiss6es ou adi~6es. Ocorrem 

muitas omiss6es e ocorrem adi~6es como vimos acirna. Mas, o filme contribui 

decisivamente em vanos aspectos, o primeiro deles foi estabelecer a escolha de apenas urn 

dos textos dos Evangelhos, mas esta contribui~ao limita-se a isso, uma vez que ele nao 

buscou fazer adapta~ao sistematica do texto. A segunda contribui~ao e no aspecto tecnico, 

a sua ampla utiliz~ao dos meios cinematograficos, emprestando-lhes significados e 

sentidos outros que nao fossem apenas o de contar uma est6ria, faz toda a diferen~a neste 

filme, e sem duvida e o quesito onde ele mais teve a contribuir. Pois, atraves do tipo de 

filme utilizado, a ausencia da cor, a maneira como os cortes foram feitos, etc, pudemos 

perceber que ele estabeleceu para o seu Jesus urn "estatuto de coisa diferente" e que isto 

pode ser tambem relacionado ao Sagrado. 

0 desejo de Pasolini em deixar de fora do filme a "tradi~ao" tambem merece ser 

visto como urn fato irnportante, pois ele desejou colocar em termos novos a vida de Jesus. 

Fazendo-o ele consegniu elaborar urn Jesus de personalidade forte e impactante, cujo 

aspecto revolucionario, ou mesmo socialista, nao se deixa veneer por estere6tipos baratos. 

E, nao me lembro de urn outro filme que tenha conseguido estabelecer uma personalidade 

tao uniforme para a personagem quanto conseguiu Pasolini com suas escolhas textuais. 
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No entanto, apesar do diretor ter posto o titulo Cristo16gico "0 Filho do Homem" 

vanas vezes nos labios de Jesus durante o filme, ainda assim (e de ter conscientemente 

optado por essa leitura sobre aquele que seria o "Messias", que e sua e nao de Mateus), 

Pasolini parece ter feito uma escolha teologicamente equivocada ao colocar Jesus fazendo 

serm6es e prega<;6es o tempo todo, fazendo-o urn verdadeiro e exclusivo detentor da fala, 

da palavra, e como ja dissemos do "Verbo". Pudemos observar que este Jesus de Mateus 

nasceu sob a sombra do Evangelho de Joao. Nem as invectivas de que ele seria urn "rabino' 

podem estar corretas ou adequadas, pois Jesus nao ensina nas sinagogas, coisa que fazia 

mui freqiientemente no Evangelho de Mateus, e nem ensina por parabolas, metodo comum 

de ensino sernitico, logo, as ideias de que ele seria o "professor" ou o "rabino" podem ser 

facilmentc descartadas. 

Mesmo que a ideia cristol6gica de se ver Jesus como "o Filho do Homem" seja 

acertada no filme, como sen do uma outra maneira de se compreender o estatuto do Messias, 

ela ainda assim, devido a forma e a maneira como foi explorada pelo aparelho 

cinematogr:ifico s6 existe a reboque de Jesus o "Verbo de Deus". 

Pode-se concordar ou nao que este filme seja uma obra-prima do cmema, no 

entanto, jamais se podera dizer que ele nao tenba tido uma contribui<;ao para a narrativa a 

cerca da vida de Jesus. E uma contribui<;ao que se encerrou em si mesma, uma vez que 

neste formato, sob esta perspectiva, nenbuma outra prodw;;ao p&!e ser encontrada. 
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Cap. 09 - The Greatest Story Ever Told - Jesus, o Pastor -
George Stevens, 1965. 

lntrodu9iio 

Sem du vida alguma o inicio dos anos sessenta nos deu a oportunidade unica de lidar 

com a elaborac;;ao cinematografica de tres monstros sagrados do cinema. Vimos King of 

Kings de Nicholas Ray, de 1961, II Vangelo Secondo Matteo de Pasolini, de 1964, e agora 

resta-nos observar The Greatest Story Ever Told, do nao menos conhecido diretor George 

Stevens. A confluencia de tres grandes produc;;oes e de tres grandes dire<;oes num mesmo 

periodo sobre urn mesmo tema, a vida cinematografica de Jesus Cristo, causa tanto 

estranhamento quanto causou o fato de que se havia demorado muito depois de The King of 

Kings, de Cecil B. DeMille, de 1927, para que este tema despertasse o interesse dos grandes 

diretores e dos produtores. Tratava-se, sobretudo de uma epoca de transic;;ao, de mudanc;a de 

valores, de questionamentos, nao apenas nos estados Unidos, mas tambem no restante do 

mundo ocidental. 

Sob a imensa sombra da Guerra Fria vicejavam diversos movimentos culturais e 

sociais que esta mesma sombra nao conseguiu de todo sufocar. N a dec ada de 60 os Estados 

Unidos passaram pelo trauma coletivo do assassinato de John Kennedy, em 1963, a !uta 

pelos direitos civis dos negros estava praticamente em seu auge, e aos poucos a nova 

gerac;;ao de americanos comec;;ava a questionar o seu estilo de vida e as propostas do seu 

governo todo poderoso. Neste mar de insatisfa<;Cies e possibilidades era natural que alguns 

homens que detinham algum poder sobre o cinema, ou dele participavam de forma mais 

ativa, tivessem o desejo de expressar de forma modelar as suas ideias, e ai esta o genero 

filmes de Cristo, que sempre vern sob medida para expressar, propor, instigar e acima de 

tudo exigir grande qualidade tecnica para ser filmado. 

Se pudemos perceber a qualidade de King of Kings, no tratamento do material 

relativo a fic.;;ao, e como ele avanc;;ou na dire.;:ao de urn Cristo que fosse sobretudo uma 

personagem do Cinema, se pudemos verificar como Pasolini conseguiu dizer algo mais 

sobre o Jesus Cristo do Evangelho de Mateus, atraves da tecnica cinematografica usada e 

utilizada a exaustao, iremos verificar com George Stevens alguns avanc;os e algumas 
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perrnanencias no quesito relativo a narrativa da vida de Jesus, o Jesus de Stevens eo Jesus 

da Arte da Fotografia e da Pintura. 

Sobre The Greatest Story Ever Told ha urn consenso: foi urn fracasso. Este consenso 

as vezes tern pouco a ver corn o conteudo ou com a qualidade do filme, e tern rnuito mais a 

dever a repeti~;ao sempterna das criticas que o filme recebeu no periodo de seu lan~;amento. 

Sempre devemos levar ern considera~;ao essas criticas, por que isto nos inforrna sobre como 

ele foi recebido, no entanto, passados quarenta anos seja por quais rnotivos forern, o filme 

ainda se encontra por ai. 

De alguma forma se pode ate dizer que ele ficou melhor corn o passar do tempo. Por 

exemplo, uma das grandes criticas que se fez ao filrne foi o futo de contar corn urn elenco 

de estrelas hollywoodianas gigantesco, e outra que Max Von Sydow, o conhecido ator 

sueco, tinha "sotaque alernao", passados quarenta anos muitos dos astros que se tornaram a 

diversao dos espectadores que o assistiram, numa perspectiva do tipo "onde Esta Wally?", 

nao sao rnais conhecidos ou lernbrados pelo publico que nao e especializado ern Cinema. A 

nao ser que essa caracteristica seja explicitamente avisada ela ja nao e rnais problema, e nao 

e nern rnesrno notada. Para quem se encontra em paises onde o ingles nao e a lingua 

dominante ... o sotaque "alernao" de Cristo nao e nern percebido, principalrnente se o filme 

passar por dublagem. Enfirn, se puderrnos notar como ha algo tambem passadi~;o no rnundo 

da critica poderernos percebe-lo corn outros olhos, principalmente naquilo ern que ele 

realrnente possufa e desejava ter valor, no aspecto artfstico e no desejo de passar urna 

imagem de urn Jesus Cristo "global". Nestes quesitos o filrne obteve urn sucesso bern rnais 

do que razoavel e e provavelmente devido a eles que ternos a sua sobrevi vencia. 

Estes tres retratos elaborados sobre Jesus Cristo sao ate hoje o ponto de conversao 

da critica. E com eles que se dialoga ern rnaior ou rnenor escala quando se lan~;a urn novo 

filme de Cristo no mercado. Sao eles que estao gravados na memoria coletiva do "senso 

cornum". George Stevens era urn dire tor tao ou rnais tarirnbado do que os outros dois 

citados e, se procurarrnos corn aten~;ao, fatalrnente encontrarernos seus rneritos. As criticas 

completamente arrasadoras que o filme recebeu, tao ou mais ruins dos que as de King of 

Kings, tern uma razao contextual bastante simples, como todos os criticos sabem, o estilo, o 

forrnato do epico hollywoodiano havia se esgotado. Fosse o filme lan~;ado no infcio dos 

anos 50 nao teria sido uma unanirnidade? Nao teria se tornado uma inquestionavel obra-
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prima? Bern, nao foi. No entanto, hoje ele esta disponfvel no formato vfdeo e no DVD e seu 

conteudo merece requalificat;:ao crftica, pois chama-lo de dinossauro, com muito corpo e 

pouco cerebro, ja nao parece mais ser uma opt;:ao razoavel sob o ponto de vista da 

acessibilidade e manuseio atuais das imagens. 

Sobre The Greatest Story Ever Told M algo de misterioso, ele e sempre 

categorizado como urn filme de importancia, seja por Telford, Tatum, Babington e Evans, 

Kinnard e Davis, Baugh, Stern, entre outros, no entanto, ao se ler as observa,6es dos 

crfticos fica-se com a impressao de que nao lhes ocorreram boas explica,oes para a 

"importancia" deste filme. 0 seu a priori explicativo e o do fracasso. Algo como se as 

pessoas o vissem para terem certeza disso ... Nem o fato de que se trata de uma "vida de 

Cristo" e que isto ja e o bastante para que seja visto e explicativo o suficiente. Ele deve ter 

algo, urn "algo" que os crfticos as vezes quase tocaram mas que, talvez ainda por 

insuficiencia do dialogo crftico entre pesquisadores, nao pudesse ser visto de forma mais 

clara. Neste capitulo buscaremos urn pouco da chave deste misterio. 

0 Diretor 

George Stevens em 1967 

George Stevens
109 

foi urn daqueles homens do Cinema sobre o qual se poderia usar 

o epfteto "completo". Foi diretor, produtor, ator, roteirista e chegou ate mesmo a ser 

109 
Biografia elaborada a partir de dados diversos. vide: Hal Erickson, All Movie Guide 

http://entertainment.msn.com/celebs/celeb.aspx?mp-b&c-321915; 

http:llwww.imdb.comlname/nm0828419/bio; http://tumerclassicmovies.com entre outros, acessados em 23 de 
agosto de 2004. 
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cinegrafista em seu come<;o de carreira. Era dotado de urn extremo perfeccionismo que se 

refletia em sua tecnica de fi1mar e posteriormente editar o filme. 

Nasceu em 18 de dezembro de 1904 em Oakland, California, e desde o come<;o e1e 

esteve envo1vido com o meio artfstico, notadamente com o Cinema. Seu pai era Landers 

Stevens e sua mae Georgie Cooper, atores conhecidos no periodo do cinema mudo 

americana. Ele tambem era neto da atriz Georgia Woodthorpe, e seu irmao Jack Stevens era 

cameraman. Fez a sua estreia profissional aos cinco anos de idade na companhia de seus 

pais. Por divertimento acabou desenvolvendo urn grande interesse por fotografia, o que 

mais tarde teria pleno desenvolvimento em seus filmes, tendo em vista o cuidado com a 

composi<;ao e o enquandramento. Aos dezessete anos se tomou assistente do irmao, 

posteriormente, entre os anos 1927 e 1930, ele passou a ser o principal cameraman da Hall 

Roach Studios, rodando alguns classicos de dois-rolos como Two Tars (1928) de Laurel e 

Hardy e Below Zero (1930), bern como fez urn punhado de outros filmes, incluindo 

Westerns como No Man's Law, de 1927. 

Stevens foi promovido a diretor em 1930 para a serie "Boy Friends" da Roach. No 

entanto, devido a Grande Crise economica ele foi demitido da Roach em 1931, foi para a 

Universal e depois para a RKO dirigir comedias curtas (mais tarde confessou odiar as 

comedias de dois ro!os, mas gostava da companhia dos comediantes com quem ele 

trabalhou, especialmente Laurel e Hardy). A RKO promoveu-o por seu trabalho em 1934, 

envolvendo-o numa serie de projetos de or<;amento medio; bern sucedido, foi contratado 

para urn filme do escalao "A", Alice Adams (1935) sob protestos da estrela do filme, 

Katharine Hepburn. 

Quando Alice Adams provou ser urn sucesso, Hepburn mudou completamente sua 

atitude com Stevens, e insistiu para que ele a dirigisse em seu filme veiculo Quality Street 

(1936). Outro triunfo de Stevens neste periodo foi a realiza<;ao de Swing Time (1936) com 

Fred Astaire e Ginger Rogers, no qual o pai do diretor, Landers Stevens, fez urn importante 

papel coadjuvante. Produzindo tao bern quanto dirigindo em Vivacious Lady de 1938, dai 

por diante, Stevens rodou uma serie de sucessos tanto de critica quanto de bilheteria: 

Gunga Din (1939) para a RKO, Woman of the Year (1942) para a MGM, e Penny Serenade 

(1941), Talk of the Town (1942) e The More the Merrier (1943), todos para a Columbia. 
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Transitando com faci1idade por todos os generos: comectias, dramas, westerns, musicais, 

entre outros, sempre reconhecido por seu perfeccionismo e qualidade tecnica. 

0 estilo de direc;:ao de Stevens mostra urn senso acurado de diniimica visual que o 

tinha distinguido em seus primeiros trabalhos como cameraman. 0 diretor refinou e 

aperfeic;:oou o seu estilo atraves de muito suor e persistencia. Uma vez que Stevens 

alcanc;:ou o time "A", tornou-se urn dos mais meticu!osos e esmerados diretores do neg6cio, 

Comec;:ava a produc;:ao somente depois de extensa pesquisa, fllmando take por take ate a 

perfeic;:ao ser alcanc;:ada, e entiio ele gastava muito mais tempo ainda para editar e finalizar o 

produto. Durante a Segunda Guerra, Stevens foi nomeado oficial na Signal Cotps, filmando 

em vividas tomadas, fatos hist6ricos marcantes como as manobras do Dia-D e a liberac;:ao 

dos campos de concentrac;:ao; muitas dessas tomadas foram incorporadas num documentirio 

de 1984 George Stevens: A Filmaker's Journey, reunido por George Stevens Jr. Depois da 

guerra, Stevens produziu e dirigiu seu ultimo contrato com a RKO, I Remember Mama 

(1948), entiio foi para a Paramount, onde rodou aquele que muitos consideram a sua 

principal realizac;:ao A Place in the Sun (1951), uma brilhante filmagem da novela de 

Theodore Dreiser An American Tragedy. Enquanto muitos filmes seus ficaram datados, 

neste Stevens foi muito bern sucedido ao transferir urn volumoso e verborragico livro para a 

tela puramente em terrnos visuais; por este trabalho ele tambem recebeu seu primeiro 

Oscar, em 1951. 

Quinze anos mais tarde ele entrou com uma ac;:ao legal contra a NBC que desejava 

reeditar uma porc;:ao do material deste filme, acabou sendo apoiado pelo Califomiam 

Legislature para manter o filme inteiro. A maior parte do tempo e esforc;:o de Stevens foram 

gastos em seus projetos individuais, e ele produziu cada vez menos. Sua produc;:ao entre os 

anos de 1953 e 1959 consistiu em Shane (1953), urn classico dos westerns; Giant (1956) no 

qual e1e tomou a desajeitada tela do Cinemascope e deu-lhe urn soberbo uso artfstico, 

ganhando seu segundo Oscar neste processo; e finalmente rodou The Diary of Anne Frank 

(1959). 

De 1960 a 1965, Stevens trabalhou na gigantesca filmagem da vida de Cristo, The 

Greatest Story Ever Told (1965). 0 filme fracassou por vanas raz6es, na lista das quais 

estava a curiosa insistencia de Stevens em usar grandes estrelas em vanos papeis. Neste 

filme Stevens acabou perdendo a sua autonomia ganhada duramente, pois devido ao 
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fracasso nas bilheterias ele passou por varias reedi~;oes. Em seu ultimo filme, The Only 

Game in Town (1970), ele foi pouco mais do que urn contratado famoso nas maos das 

estrelas Elizabeth Taylor e Warren Beaty. 

Enquanto a reputa\(ao de Stevens perdia o seu brilho devido aos desapontamentos de 

seus ultimos anos, criticos e fus assumiram a posi\(iio "perdoar e esquecer" desde a sua 

morte em 1975, preferindo citar os seus acertos manifestos do que seus erros fatais. 

Ao radar The Greatest Story Ever Told, George Stevens nao s6 era famoso e 

reconhecido como diretor e produtor, como tambem ja era urn dos mais experimentados 

homens do cinema americana. Ja trazia na bagagem algumas dezenas de filmes, de todos os 

generos, varios sucessos, sendo que alguns deles, como vimos, tomaram-se classicos. Ao se 

decidir pela produ~;ao da vida de Cristo, foi o conjunto de todas essas coisas que 

prevaleceu: o diretor tarimbado, o produtor que sabia angariar recursos, o tecnico 

perfeccionista, o cameraman que conhecia os recursos artfsticos da fotografia, utilizando 

fortemente a composi<;il.o visual e o enquadramento, esfor<;ando-se para retirar do 

Cinemascope todo o proveito possfvel. A produ<;il.o tomaria mais de dois anos de 

investimentos constantes. 

A ProdufiiO 

0 filme de George Stevens, diferentemente do de Nicholas Ray, ficou pronto em 

tempo de beneficiar-se de altera<;oes fundamentals nos 6rgaos controladores da produ<;il.o 

americana, como o C6digo Hays e a Legion of Decency, organiza<;il.o cat61ica 

anteriorrnente citada. As mudan<;as ja se faziam prever, quando em 1952, a Suprema Corte 

dos Estados Unidos, em decisao que envolvia o diretor italiano Roberto Rosselini, quanto a 
exibi<;ao do filme 0 Milagre, estendeu o Primeiro Paragrafo da Constitui<;il.o, dando 

liberdade de expressao para as produ<;oes cinematograficas. Desta forma os filmes 

europeus, que ja possufam c6digos de produ<;il.o mais "frouxos" no que se referia a assuntos 

de teor adulto, passaram a poder entrar nos Estados Unidos sem necessitarem preencher os 

quesitos do C6digo Hays, que, no entanto, continuava em plena vigor para os americanos. 

Isto causava uma certa desvantagem para estes em seu proprio territ6rio, uma vez que, 
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p.ex., nao poderiam mostrar cenas de nudez em seus filmes, isto sem falar em "mortes 

realisticas" .110 

Buscando adaptarem-se a essa 6bvia desvantagem, em 1957, Eric Johnston o 

presidente da MP AA, e por sua vez, sucessor de Will Hays, anunciou revis6es no C6digo 

que passou assim a permitir urn tratamento mais variado do assunto de materials adultos. 

Evidentemente que aquelas decis6es nao se tratavam de pura disputa dentro da industria do 

filme. 0 C6digo Hays ja possuia em torno de tres decadas de vigor nesta epoca e o mundo 

ja havia passado pela Segunda Guerra Mundial, pelo holocausto dos Judeus, estava 

decisivamente na Guerra Fria, e encontrava-se mergulhado em meio ao questionamento dos 

valores tradicionais. A mentalidade das pessoas aos poucos se transforrnara, saira do 

otimismo americano anterior a Guerra, para o pessirrrismo existencialista do p6s-guerra. As 

produ~_:6es europeias traziam estas transforrna~_:6es muito mais mareadas em seus filmes do 

que as americanas, tratando-se de uma op~_:ao mais seria e interessante para o publico. 

Urn outro sinal destas transforrna~_:6es foi que mesmo a conservadora Legion of 

Decency, redefiniu seu leque de classifica~_:ao de filmes em 1957, alem de A-I para incluir: 

A-II, moralmente nao objetaveis para adolescentes e adultos; e A-III, morahnente nao 

objetaveis para adultos. Mais tarde em 1963 ainda uma outra categoria seria adicionada: A

IV, adultos com reservas. Ainda refletindo este espirito de transforrna~_:ao social, em 1965 a 

Legion of Decency transforrnou-se na National Catholic Office for Motion Pictures 

(NCOMP). Esta mudan~_:a refletia a reforrna ocorrida na Igreja Cat6lica como resultado do 

Concilio Vaticano II, e que afetou a sua a~_:ao em terrnos mundiais. Esta mudan~_:a tambem 

pode ser vista como urn sinal de que a Igreja Cat6lica nos Estados Unidos continuava a se 

ajustar para acompanhar os desenvolvirnentos da industria o filme. 

E, enfim, em 1968, a MP AA reorganizou o C6digo de Produ~_:ao com urn sistema 

tambem de acordo com a classifica~_:ao por idade e nivel de sensibilidade, mas sem 

julgamento moral; R: pessoas com menos de 16 anos sao restritas a acompanhamento por 

pais ou responsaveis (no ano seguinte a idade subiu para 17 anos); eX, ninguem abaixo de 

1 7 e adrrritido. 111 

110 Tatum, p. 97. 
111 

Tatum, p. 98. 
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Essas mudanc;:as todas nao chegaram de fato a beneficiar The Greatest Story Ever 

Told, o foram na medida que nao se estabeleceu da mesma forma que havia sido feito para 

King of Kings, uma C!assificac;:ao Especial que reduziu necessariamente o seu publico. No 

entanto, George Stevens tinha uma percepc;:ao muito mais tradicional da Vida de Jesus, e 

filmou com bastante "dignidade" epis6dios que poderiam vir recheados de sensualidade, 

como a Dan<;a de Salome, por exemplo. A forma como pretendia tratar os textos 

evangelicos nao sofreria nenhuma objec;:ao importante mesmo que nao houvessem ocorrido 

mudanc;:as nos 6rgaos controladores da produs;ao. Esta falta de ousadia em relac;:ao a 

adaptas;ao nao significou que ele nao tenha contribufdo. 

Tudo comec;:ou com urn grande sucesso das livrarias, o livro The Greatest Story 

Ever Told, do escritor Fulton Oustler, lanc;:ado em 1949, o best-seller vinha das maos de urn 

escritor experiente que ja havia adaptado com sucesso a Bfblia para o radio, juntamente 

com Henry Denker. Desejando realizar o filme a 20th Century Fox pagou cern mil d6lares 

pelos direitos do livro e passou o trabalho de roteirizas;ao para Philip Dunne, experiente 

roteirista da Fox, que havia escrito alguns roteiros de sucesso daquele periodo, como The 

Robe, David and Bathsheba e Demetrius and the Gladiators, ele, no entanto, recusou o 

contrato. 0 projeto foi entao levado para George Stevens na United Artists, que aceitou 

prontamente o trabalho recebendo urn salano nada desprezfvel de urn milhao de d6lares 

para dirigir e co-escrever o roteiro com James Lee Barret112
• 

Em busca das locas;6es adequadas George Stevens chegou a viajar ate a Terra Santa, 

da mesma forma que havia feito Pier Paolo Pasolini e chegando a conclus6es mais ou 

menos identicas: A Pales tina nao possufa mais caracteristicas de identificac;:ao ''bfblica". Da 

mesma forma que o cineasta italiano que optou por rodar seu filme na Italia, George 

Stevens optou por rodar o seu em seu pais. As locac;:6es destes filmes, querendo ou nao, 

possuiam claras conotas;6es nacionais. Em ambas, as "paisagens" eram adredemente 

conhecidas pelo publico. No entanto, Pasolini e elogiado por te-las escolhido por raz6es 

"sociais" e George Stevens e criticado pois a sua escolha recaiu sobre as paisagens tfpicas 

dos filmes westerns americanos, podendo haver ai uma relas;ao entre Jesus e o mito do 

oeste. Assistindo o filme essa relac;:ao nao e evidente. 

112 
Kinnard e Davis, p. 111. 
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As loca<;:6es escolhidas foram Utah e Colorado, onde Stevens ja havia rodado 

Shane, "onde" segundo o diretor "montanhas e canyons sao epicos em escala, "
113 com as 

Rocky Mountains cobertas de neve, o vasto Grand Canyon e o agitado rio Colorado. No 

filme o conjunto foi amplificado por magnfficos nasceres e pores de sol e pelo 

excepcionalmente azul do ceu com brancas e fofas nuvens, todas fotografadas em wide 

screen technicolor; algumas cenas de interiores, como a Santa Ceia, foram realizadas em 

estiidio em Hollywood. 

0 que podemos observar desde o primeiro momento e a busca do diretor por uma 

escala epica da paisagem. Em Stevens encontramos aquela mesma qualidade de Cecil B. 

DeMille, quando se preocupou com os cenanos de The King of Kings, de 1927, de nada 

serviria a sua "historicidade"114 se e!es nao fossem "atraentes cinematograficamente", como 

ja vimos em capftulo anterior. Tanto para Pasolini quanto para Stevens a paisagem das 

loca<;:6es da vida de Cristo precisava ceder necessariamente as suas raz6es poeticas, no caso 

significando qualidade cinematica. 

Contando com o maior or<;:amento da historia do cinema para urn filme de Cristo, 

vinte milh6es de d6lares, George Stevens construiu gigantescos sets de filmagem em pleno 

deserto. Chegou ate mesmo a preencher urn campo desertico plantando milhares de lfrios 

coloridos para que Jesus simplesmente dissesse "Olhai os lirios do campo". Construiu uma 

verdadeira cidade para tecnicos, atores e extras habitarem, pois a produ<;:ao se desemolou ao 

Iongo de dois anos. 

Esta preocupa<;:ao de construir locais adequados para os atores e tecnicos justificava

se, pois apesar de todos os contra-tempos que isto significava para a produ<;:ao Stevens 

insistia na ideia de que sen filme deveria ter urn elenco estelar. Esta escolha !he custou 

muitas criticas posteriormente. Para o papel de Jesus Cristo contratou Max Von Sydow, 

ator sueco que trabalhou em diversos filmes do conhecido diretor Ingmar Bergman. Stevens 

viu sua atua<;:ao e achou-o adequado para o papel; Sydow era completamente desconhecido 

nos Estados Unidos, ao menos para o grande publico; uma grande vantagem, pois ele era 

urn grande ator e nao possufa a sua irnagem vinculada a filmes comerciais, como ocorreu 

com Jeffrey Hunter. Os papeis de discfpulos de Jesus tambem foram dados para at ores 

113 Citado por Baugh, p.27. 

n4 Vide cap. 04. 
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desconhecidos ate entao. Alem da reconhecida inten<;ao de que o filme fosse urn sucesso de 

bilheteria, e por esta razao, ele deveria estar recheado de astros e estrelas, pode-se pensar 

numa outra razao mais simb61ica para urn diretor devoto como Stevens, Jesus e o grande 

astro e todas as estrelas hollywooclianas sao apenas personagens secundarias cliante dele. 

Entre os inumeros contratados estava o poeta Carl Sandburg - com oitenta anos na 

epoca- e que ficou urn ano e meio ao !ado de Stevens para ajudar a "clarear" sua visao do 

filme; ele desejava urn "Espirito Santo Cinenuitico"115
. Esta perspectiva de Stevens, aliada 

it perceps:ao do poeta, e bastante importante pois o papel do Espfrito Santo na Santfssima 

Trindade e o de intermediar a presen<;a de Deus entre os homens, faze-la manifesta, ate 

mesmo as "conversoes" se realizarn por intermeclio do Espfrito Santo. A inten<;ao do 

diretor entao e suficientemente clara: urn filme que inspire os espectadores, que fa<;a sentir 

entre os homens a presen<;a do divino, do sagrado. 

No perfodo pouco anterior ao infcio das filmagens em dezembro de 1962, 

comentando como desejava fazer o filme, George Stevens nao se furtou a uma compara<;ao 

com a produ<;ao de Nicholas Ray: "N6s estamos fazendo simplesmente a est6ria de Jesus, 

sem interrupfoes para embroma~;oes teatrais. Nosso contato e mais com ideias do que com 

o espetdculo "
116

. Deixava claro assim a distancia que iria marcar as duas produ<;5es, a de 

Bronston, como vimos, marcada pelo fictfcio e pela a<;ao, mas em outro quesito as duas 

produ<;5es erarn bastante parecidas: "Nosso tema - compaixiio e humanidade do homem 

para o homem - e desejdvel para homens de todas as jes. ". Vimos que King of Kings 

tambem se pautou por temas como o Amor, a Tolerancia e a Compaixao. 

Posteriormente, em fevereiro de 1965, quando o filme era preparado para estrear em 

Nova York, Stevens reiterou sua compreensao do tema em palavras similares: "0 tema 

bdsico da est6ria e um que, infelizmente, niio tern sido sempre associado com ela no 

passado. E/a se relaciona com a universalidade dos homens e como eles deveriam vive-la 

sempre. "
117 

0 universalismo se tornou ainda mais claro do que era no infcio da produ<;ao 

"desejdvel para homens de todas as fes" . E sob esta 6tica, a do "universalismo" que 

George Stevens organizara seus temas dentro do filme. E tarnbem sob esta 6tica que ele vai 

perceber urn Jesus aceitavel para o maior numero de pessoas possfvel. 

115 Tatum, 87. 
116 

Tatum, p. 89. 
117 

Tatum, p. 89. 
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Outro detalhe sobre a produc;:ao: Stevens contou com a co1abora<;ao de dois diretores 

David Lean e Jean Negulesco, tendo em vista a longa durac;:ao das filmagens. David Lean 

rodou a cenas onde aparecem o ator Claude Rains, no papel de Herodes, o Grande. 

Infelizmente nao obtive outras informac;:oes sobre as cenas que ficaram a cargo de 

Negulesco. 

Ocorreu tambem urn certo desejo de "reabilitac;ao cinematografica" o ator Joseph 

Schildkraut, que fez o papel de Nicodemos, chegando ate mesmo a sair em defesa de Jesus 

perante o Sinedrio, trata-se aqui do veterano ator que havia feito o papel de Judas Iscariotes 

no classico filme de Cecil B. DeMille, The King of Kings, de 1927. 

Ficha Tecnica 

Produtores
118

: Frank I. Davis (executivo), George Stevens Jr. (associado), George 

Stevens, Antonio Vellani (associado). 

Direc;:ao: George Stevens, David Lean (nao creditada), Jean Negulesco (nao 

creditada). 

Roteiro: George Stevens, James Lee Barret (baseado na Bfblia, no livro de Fulton 

Oustler, e no roteiro para radio de Henry Denker); 

Fotografia (llitra-panavision 70, Cinerama, Technicolor): William C. Mellor, Loyal 

Griggs; 

Musica Original: Hugo Friedhofer, Alfred Newman, Fred Steiner. 

Edi<;iio: Harold F. Kress, Argyle Nelson Jr., Frank O'Neill; 

Direc;:ao de Arte e Cen:lrios: William J. Creber, Richard Day, DavidS. Hall, Fred M. 

MacLean, Ray Moyer, Norman Rockett 

Efeitos Especiais: J. McMillan Johnson, Clarence Slifer, A. Arnold Gillespie, 

Robert Hoag; 

Figurinos: Vittorio Nino Novarese, Marjorie Best. 

Durac;ao original de lanc;amento: 260 rninutos; ap6s reedic;ao: 191 rninutos. 

Elenco: 

Max Von Sydow faz Jesus num elenco que incluiu: Dorothy McGuire (Virgem 

Maria); Robert loggia (Jose); Claude Rains (Herodes o Grande); Jose Ferrer (Herodes 

118 
A presente ficha tecnica foi elaborada com o auxflio de infonnas:Oes retiradas a Barnes Tatum, Kinnard e 

Davis, com alguma complementas:ao do site Turner Classic Movies e tambCm do prOprio filme. 
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Antipas); Marian Seldes (Herodias); John Abbott (Aben); Rodolfo Acosta (Capitiio dos 

Lanceiros); Philip Coolidge (Chuza); Michael Ansara (Comandante de Herodes); Dal 

Jenkins (Filipe); Joe Perry (Arquelaus); Charlton heston (Joao Batista); Donald Pleasence 

(Eremita das Trevas); David McCallum (Judas Iscariotes); Roddy McDowall (Mateus); 

Michael Anderson jr. (Tiago Menor); David Scheiner (Tiago maior); Gary Raymond 

(Pedro); Robert Blake (Simao o Zelota); Burt Brinckerhoff (Andre); John Cosidine (Joao); 

Jamie Farr (Judas Tadeus); David Hedison (Filipe); Peter Mann (Natanael); Tom Reese 

(Tome); Telly Savalas (Poncio Pilatos); Angela Landsbury (Claudia); Johnny seven 

(auxiliar de Pilatos); Paul Stewart (Questor); Harold J. Stone ( General Varrus); Cyril 

Delavanti (Melchior); Mark Leonard (Balthazar); Frank Silvera (Gaspar); Joanna Dunham 

(Maria madalena); Janet Margolin (Maria de Betiinia); fua Balin (Marta de Betiinia); 

Michael Tolan (Lazaro); Carrol Baker (Veronica); Pat Boone (Homem da Tumba); Sal 

Mineo (Urias); Van Heflin (Bar Armand); Ed Wynn (0 Velho Aram); Shelley Winters 

(Mulher hemorroissa); Chet Stratton (Te6filo); Ron Whelan (Anas); John Lupton (pregador 

de Cafamaum); Russel Johnson (Escribas); Abraham Sofaer (Jose de Arimateia); Martin 

Landau (Caifas); Nehemiah Persoff (Shemiah); Joseph Schildkraut (Nicodemos); Victor 

Buono (Sorak); Robert busch (Emissano); John Crawford (Alexandre); John Wayne 

(Capitiio Romano); Sidney Poitier (Simao de Cirene); Richard Conte (Barrabas); Frank De 

Kova (carrasco); Joseph Sirola (Dumah); John Pickard (segundo acusador de Pedro); Celia 

Lovsky (Mulher qjoelhada na rua); Mickey Simpson (fucentivador da Rale); Richard 

Bakalyan (born ladrao); Marc Clave! (Mau Jadrao); Renata Vanni (Mulher chorando). 

0 Filme: Urn Evento 

0 filme
119 

tern suas intens;oes colocadas previamente num Programa, se constitui, 

sobretudo, numa pes;a programatica. A maneira como se fomeciam urn libreto de opera ou 

urn programa de teatro.O que isto quer dizer? Que o espectador saiu de casa para algo 

especial, que exige algum "sacrificio" algum esfors:o da inteligencia ou da vontade, para se 

divertir ou para pensar. Is to empresta urn outro tipo de importancia para o filme que sai da 

categoria de puro entretenimento para assumir uma func;:ao de "even to". Este "evento" 

u
9 

0 filme aqui analisado trata-se da c6pia A Maior Hist6ria de Todos os Tempos (The Greatest Story Ever 

Told), distribuida pela Twentieth Century Fox Home Entertainment, Inc., com 199 minutos de dura<;ao, 
Janqada em 2002, em DVD, obedecendo ao formato widescreen. 
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possufa originalmente cerca de quatro horas e vinte minutos de durac;ao com urn intervalo 

entre as partes, isto ja vinha previsto no programa. 

Na abertura do filme surge a palavra Programa, seguida do conteudo previsto: 

Programa: 

Abertura: medita~oes: Jesus de Nazare. 
Primeiro A to 

A Profecia 
Uma Voz no Deserto 
VenhaaMim 

A Grande Jornada 

Tempo de Maravilhas 

Intervalo 
SegundoAto 

Urn Novo Mandamento 
A hora chegou 
A Vit6ria do Espfrito. 

A meditac;ao proposta, na Abertura, e urn conjunto de imagens, inicia-se com a cena 

de uma especie de Igreja com afrescos pintados, a camera enquandra o teto mostrando uma 

abertura circular para o ceu, imitac;ao da abertura no teto do Panteao de Roma e nao de 

alguma catedral, vai fazendo urn Iento travelling para baixo, passa pela cena de Jesus 

carregando a cruz e termina na imagem de Jesus, em pe, de brac;os abertos, vestido de 

branco. 0 que pareceria urn afresco tradicional, smpreende, pois a pintura tern o rosto de 

Max Von Sydow. 

Abertura 

A pintura na parede parece desgastada, foi feita para parecer antiga, no entauto, 

provavelmente a imagem de Sydow foi ali introduzida para ja acostumar o espectador com 

sua face incomum e mesmo sugerir que aquela face ja era "conhecida" ou estava institufda 

por meio da pintura. 0 diretor assim a justifica e sacraliza. A meditac;ao sugerida e na 

verdade o pr6logo do Evaugelho de Joao. 
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Stevens desde o inicio faz urn forte contraste entre a luz e as trevas. A cena sugerida 

e a da fusao de uma estrela que brilha no ceu com a chama de uma vela, que esta nas maos 

de uma mulher encapuzada que caminha ate uma crianc;;a, da qual se ve apenas a mao, surge 

uma aureola dourada de metal em torno desta, e ela subitamente preenche-se de luz e a mao 

com ela se funde, imagem esta que por sua vez se funde com o soL Urn sol brilha 

fortemente, e esmaece fundindo-se com a imagem de urn outro sol que brilha por tras de 

uma muralha onde quatro trombeteiros tocam anunciando o comec;;o do filme. 

Ultima sequencia da Abertura 

0 proximo plano e uma grande angular dos muros de Jerusalem, que se dissolve 

para urn grupo de tres homens enfileirados vindo sobre camelos. 0 filme enfim comec;;a. No 

entanto, este "comec;;ar" foi cercado de vanas evidencias que o tomam algo especiaL A 

primeira coisa que se ve em The Greatest Story nao e o Pr6logo do Evangelho de Joao, na 

verdade a primeira coisa e urn fundo preto, que se man tern na tela por quase dois minutos, 

enquanto se ouve a musica tema do filme. A musica, composta por Alfred Newman, urn 

dos mais importantes compositores de musica para cinema, e calma e tranqtiila podemos 

dizer que ela e "meditativa". A sua music a foi feita numa relas;ao praticamente in versa ao 

filme de Bronston, que era "estrondosa", epica no melhor sentido da grandiloqtiencia. 
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Devemos nos perguntar sobre qual o efeito desejado e produzido sobre o espectador. 

Possivelmente o de tranqiiilizamento, de preparac;ao. 

E, esta prepara<;iio pode ser pensada ao menos de duas formas, uma que deseja 

acalmar o "estado de espiritd' a agitac;ao, buscando colocar as pessoas num estado 

receptivo, mas nao passivo, e a outra forma e pensar que funciona como uma "preparac;ao" 

para entrar em contato com coisas relativas ao sagrado. Seja de que forma for, esta musica 

posta antes do fi!me remete-nos aos usos e costumes relativos as primeiras filmagens de 

Pec;as da Paixao, onde havia musica ambiente recepcionando e aguardando os espectadores, 

incenso, palestras religiosas, etc. Uma postura de "reverencia" completamente de acordo 

com o tema tratado, urn filme "reverente" foi a melhor critica que The Greatest Story 

recebeu no periodo posterior ao seu lanc;amento. 

Outra percepc;ao que ocorre e o fato que o escuro significa tambem a ausencia de 

imagens, entao ele serve tambem para apagar as imagens do cotidiano e propor outras. Por 

urn outro !ado, podemos nos lembrar do que foi feito em The King of Kings, com a 

utilizac;ao que foi dada ao aparato cinematografico, onde ate a luz projetada na tela poderia 

significar a "Luz de Deus". Essa escuridao inicial permite que valoremos a luz e as imagens 

por ela projetadas como podendo possuir urn significado. Podemos atribuir-lhe urn 

significado que pode, no entanto, ter passado bern ao largo das reais intenc;6es do dire tor. 

Nem mesmo neste infcio M sobressaltos ou cortes secas e bruscos, pois a primeira 

imagem projetada e o fundo aparentemente de textura e cor de "papel envelhecido", mas 

esta imagem surge em fade out, fica urn tempo sem conteudo, exceto a sua cor, e depois 

come<;am lentamente a subir os creditos, que informam o conteudo programatico em 

primeiro Iugar. Ap6s a primeira parte do filme, urn cartao de textura semelhante a este 

surge com a palavra "intervalo" inscrita, a imagem surgiu em fade out e depois ela 

dissolveu-se no fundo negro e volta a se ouvir a musica tema do filme por vanos minutos. 

Quando se inicia a Segunda parte, urn outro cartao a visa disto, tambem dissol vendo-se, e 

surgem novamente os quatro trombeteiros sobre os muros de Jerusalem, chamando aten<;iio 

para o fato de que o filme iria come<;ar. Ao final do filme a ultima imagem de Jesus 

Ressurrecto funde-se com a sua primeira imagem na parede da igreja, e esta dissolve-se no 

fundo cor de papel e assim termina o filme!? Nao, novamente aparece o fundo preto com a 

musica tema, tocando calmamente, sem os creditos. 
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Urn dos maiores indfcios para a analise deste filme que pode passar despercebido, 

principalmente se for visto em vfdeo, e a sua proposta, e o seu programa. E significative 

que o primeiro tftulo deste programa seja "Abertura: Meditar;oes - Jesus de Nazare~' para 

s6 en tao iniciar-se o Primeiro Ato. 0 texto usado nesta abertura e o Pr6logo do Evangelho 

de Joao. No entanto, este pr61ogo pode se tratar de uma "meditru;ao" e nao de 

"meditru;oes". Assistindo o filme pode-se perceber que ele esta realmente propondo 

"meditru;oes". Sao temas, ideias que sao expostas de forma clara, suscinta, com urn mfuimo 

de informa~ao, para que o espectador nao se perca em divaga~oes, mas pense exatamente 

sobre aquila que esta sendo proposto. Poucas informa~oes racionais (texto) e muita 

informa~ao imagetica. 

Devido a ideia das medita<;6es e que o filme pretende ser Iongo. Este fato nao se 

deve, como ironicamente comentam os pesquisadores, que ele deveria ser "A Maior est6ria 

de Todos os Tempos" em todos os sentidos, pelo numero de astros famosos recorde ou pela 

dura~ao recorde, ou ainda pelo custo fantastico da produ~ao, alem do tempo gasto para ser 

rodado. Nao, para alguem pensar, meditar sobre algo, M a necessidade de tempo. E, o 

diretor empenhou-se em fomecer os temas eo tempo necessanos para o espectador meditar. 

E, que medite tranqiiilamente, absorvendo a mensagem do filme. 

E, a preocupru;ao de que esta mensagem seja perfeitamente compreendida e alcance 

de fato o espectador fez com que tambem o dire tor, pela primeira vez na hist6ria do cinema, 

deixasse de !ado a empolada linguagem bfblica e fizesse os textos serem habitados por certa 

coloquialidade. Saem os "tus" e os "V6s" e entram o "Voce" e os "Voces". A linguagem 

bfblica ou o fato de outros filmes deixarem as frases de Jesus completamente textuais, se 

por urn !ado desejavam relembrar o "sagrado" ao espectador, por outro tambem 

demarcavam a distancia entre este e o assunto. Esta adaptas;ao da linguagem teve por 

finalidade uma aproximac;;ao maior com o espectador. Neste quesito esta urn dos grande 

meritos da produc;;ao de Stevens, ele pela primeira vez na hist6ria dos filmes de Cristo, sem 

colocar palavras exatas de texto de fic~ao nos labios de Jesus, colocou palavras adaptadas 

realmente. Importante era a "ideia". A ideia desejada passar pelos textos bfblicos estava 

completa o que diferia era a forma. Apesar dos crfticos terem percebido este coloquialismo, 

ninguem recriminou-lhe imperfeic;;oes teol6gicas decorrentes deste fato ou de qualquer 

outra coisa relativa ao filme. 
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Ao se assisti-lo, nao sopor se tratar de urn filme Iento, tem-se a impressao de que hii 

urn verdadeiro vazio "drarmitico" na est6ria de Jesus Cristo. E, se se desejar ver urn born 

drama, este filme nao e recomendado, pois ele nlio se pretende e nem se coloca como uma 

narrativa "dramatica" ou de "a<,:iio", como foram por sua vez King of Kings e Il Vangelo 

Secondo Matteo, a est6ria de Jesus aqui esta a servi<;o das ideias que se deseja passar. Isto e 

diferente do que se desejou are entlio. Sempre se procurava os textos evangelicos 

suficientemente para contarem uma est6ria de Jesus e que nesta est6ria a sua mensagem 

fosse percebida ou contivesse em si a mensagem. Em Greatest Story a mensagem veio 

antes. A est6ria e as imagens elaboradas servem para organizar a mensagem ou apresent:i

la, talvez por isso assistindo-se o filme tenha-se a impresslio de que se trata de uma "est6ria 

banal" sobre Jesus, e, de fato, trata-se de uma est6ria banal se nos ativermos apenas ao 

aspecto do desenvolvimento da narrativa. 

A Questiio Narrativa 

Numa coisa todos os pesquisadores estlio concordes Greatest Story tern suas bases 

solidamente fincadas no Evangelbo de Jolio. E, com certeza e de Joao que vern a maior 

parte do seu material. Quando falamos sobre Pier Paolo Pasolini, sobre o Evangelho de 

Jolio aquele diretor declarou "e mfstico demais". Parece que esta qualidade rnistica era o 

que mais interessava ao diretor George Stevens. E, isto e importante, pois nlio interessa 

tanto a est6ria contada quanto a sua qualidade de "sagrada". 

Fossem escolbidos outros fatos, talvez ate mesmo outro evangelista, ainda assim, o 

filme iria passar esta "aura" de qualidade rnistica. Pois essa sua qualidade encontra-se 

vinculada a algumas escolbas tecnicas, como o tempo de dura<;lio das tomadas, a utiliza<;ao 

constante de Grandes Angulares tomando a paisagem, a busca constante de passagens entre 

os pianos que nlio causassem "choque" ou excesso de movimenta<;iio, e, por fllll os 

enquadramentos fechados, fomecendo composi<;oes est:iticas e extremamente equilibradas, 

alem de uma extensa utiliza<;lio de Salmos em voz off, ou nlio, sendo recitados 

coletivamente, criando urn clima de misticismo. 

Algumas dessas imagens, parecendo apenas "ilustrativas" feitas para o filme ser 

mais Iongo as vezes tambem possuem uma mensagem, neste quesito e importante lembrar o 

trabalho de composi<;ao que o diretor faz com as "filas". V:irios e v:irios pianos sao 

preenchidos com pessoas que carninham em fila, com animais carninhando enfileirados, no 
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entanto, uma das mais comicas e significativas e uma fila de cegos, que nao servem apenas 

para definir a qualidade do enquadrarnento ou o equiHbrio da composi~ao, mas ilustrarn a 

conhecida maxima evangelica: Se urn cego guia a outro ambos caem no abismo. Ou ainda a 

conhecida admoest~ao de Jesus aos Fariseus: Cegos guias de cegos. E, e isto que esta fila 

representa, uma fila de cegos guiada por urn cego. 

Cego Guia de cegos 

George Stevens !ida bastante com a repeti~ao se eu tivesse condi~oes de ver o filme 

original de quatro horas e vinte minutos de dura.;ao, teria mais do que comprovada esta 

ideia, pois se na c6pia que analisei, com 199 minutos de dura.;ao, pude perceber vanas 

repeti<;6es, imagine-se a original com cinqiienta minutos a mais. Estas repeti.;oes ocorrem 

propositadamente, com o uso das "filas", dos enquadramentos estaticos, das composi~oes 

equilibradas ao excesso. Sao todas absolutamente propositais e pensadas. Deseja-se que o 

espectador observe a "repeti.;ao" a mensagem que esta sendo repetida, colocada novamente 

para a sua percep.;:ao. 

Estas imagens de "filas" que cruzam de forma extremamente ordenada o centro da 

tela, unindo-a de uma ponta a outra, sao utilizadas a maneira de "molduras", quando elas 

aparecem na tela podemos ter certeza de que alguma mensagem mais significativa, ou 

algum evento mais importante ira ser mostrado. Tratam-se de imagens de liga~ao entre urn 

epis6dio e outro, no entanto, nao aparecem entre todos os epis6dios e nem sempre fazendo 

apenas "liga.;ao", sao, como afrrmei antes, especies de molduras elaboradas para chamar 

aten.;ao para urn aspecto em especial, talvez uma "medita.;:ao". 
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Fila 1 

Fila 2 

Contribuigoes para a Narrativa da Vida de Jesus 

Nao obstante a questiio da narrativa da est6ria nao ser a mais importante do filme, 

ele ainda assim faz as suas contribui~;oes, seja pelo que efetivamente mantem, ajudando a 

consolidar a narrativa cinematografica da vida de Jesus, seja pela forma como ele da 

tratamento a materiais novos e empresta a materiais antigos novas fun~;oes. Devemos nos 

lembrar que este filme encontra-se ja em meados da decada de sessenta e teve como seus 

predecessores uma serie de outros filmes. E, que estes lidaram com diversas questoes 

relativas a adaptal(iiO dos textos evangelicos e ao serem levados para a tela se depararam 

com uma infinidade de problemas que nao podiam ser imaginados antes do surgimento do 

veiculo cinema. 
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Muito da quest:iio da adapffi\:ao da imagem de Jesus sofreu diretamente com o 

diilogo intenso promovido pela sociedade e por grupos religiosos. Vimos que, muitas 

decadas antes do Concilio Vaticano II, no cinema a desculpabiliz<19ao dos Judeus, na morte 

de Jesus Cristo, ja era urn assunto discutido em 1916, com Griffith, em Intolerance
120

• 0 

Cinema, tendo em vista suas rel<196es com o valor da sua prodn<;:ao e a sua necessidade 

efetiva de ser lucrativo mostrou-se muito mais sensfvel ao diilogo com a sociedade, pois 

esta efetivamente pagava-lhe para ver o que preferia. Transformando-se desta forma num 

"espelho" eficiente da sociedade e da epoca na qual foi produzido. 

Em meados da decada de sessenta muita coisa a respeito da est6ria de Jesus ja 

estava consolidada ou frrmada em termos mais ou menos concretos. Vimos a irnportiincia 

que adquiriu a est6ria de Joao Batista ao Iongo dos anos, a relevancia de se tratar com 

cuidado a questao dos judeus, o Marianismo embutido em alguns filmes, o Primado de 

Pedro colocando a posi<;:ao de superioridade da Igreja Cat6lica, a escolha de fatos relativos 

a vida de Jesus em superioridade a escolha de mostrar-se a sua mensagem, exce<;:ao feita ao 

II Vangelo Secondo Matteo, de Pasolini. Alem disso, percebemos o estabelecirnento de 

personagens "hfbridas" como Maria Madalena, e mais do que isso, a sobrevivencia de 

aspectos relativos a tradi<;:ao. A esse respeito tambem Greatest Story tern a contribuir. 

0 Marianismo, esta ausente do filme de Stevens. A Virgem Maria nao esta 

passando por qualquer elabora<;:ao importante. 0 que nao significa que ele nao estava de 

qualquer forma preocupado com ela, ele possufa outros objetivos em mente. A sua imagem 

e importante, no entanto ele nao ousou coloca-la em epis6dios onde ela evidentemente nao 

se encontrava nos textos evangelicos. A cena na qual Maria mais se expressa e a do 

Nascimento de Jesus. 

Os pastores espiam pela janela do estabulo, Maria e Jose estao !a dentro numa 

especie de segundo piso. Maria aparece num close, e ela nao fala, mas sua voz aparece in 

off, sinal de que estava pensando: "Ele sera grande e sera chamado filho do altissimo. 0 

Senhor Deus lhe darti o trona de Davi, seu antepassado. E seu reinado niio terti fim". 

Aparece urn close de Jose, af entram os magos. Maria apenas pergunta: quem silo voces? 

Eles respondem que vieram ver Jesus, perguntam o nome do menino e ela responde: Jesus. 

A Virgem Maria nao tern mais nenhuma fala ao Iongo do filme inteiro, e tambem pouco 

120 Vide Cap. 04. 
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voltarii a aparecer. 0 Marianismo estii assim ausente. Ainda podendo ser notado para tanto 

a au sen cia das cenas evangelicas do An6ncio, do Magnificat, da visita a Isabel, entre outras. 

Presepio com Reis Magos 

0 mesmo ocorre com a personagem de Maria Madalena, ela existe no filme, e e 

associada a personagem da "Mulher Adultera", aparece em outros momentos alem desse, 

ouvindo as preg~6es ou em meio ao povo, ou surgindo no momenta da ressurreis;ao, mas a 

sua presens;a nao e de forma alguma valorizada. Ela e tao somente uma imagem que estii 

par af, nao possui "relas;oes" com Jesus e nao e de forma alguma mais intima, mais querida, 

ou mesmo vista de forma especial pelos discfpulos, nem mesmo no momenta da 

ressurreis;ao. Se ela nao possui no filme nenhum valor especial, ainda assim Stevens 

mantem a tradis;ao de samar a Maria Madalena (a mulher adtiltera) outras personagens que 

nao se !he referem nos textos evangelicos, como bern vimos no capitulo referente a The 

King of Kings, de 1927. Este "hibridismo" de Maria Madalena e importante, pais ela e uma 

personagem que da Versatilidade as ideias de quaisquer que forem OS diretores OU 

produtores. Alem disso, atraves do papel da "Mulher Adtiltera" verificamos mais urn 

epis6dio se mantendo constante na est6ria de Jesus. 

A personagem de Joao Batista firmou-se de vez com esta prodw;ao. Todos os tres 

mais importantes filmes do perfodo colocam Joao Batista numa posis;ao especial em rela<;iio 

a Jesus. Pudemos perceber, que nao obstante o seu valor religioso natural, ele recebeu 

atraves das narrativas cinematogriificas uma valoriza<;:iio bastante especial, ainda mais se 

pudermos comparar com o que era feito no Primeiro Cinema, onde ele era apenas a imagem 

de urn homem que batizava Jesus. Alem de todas as contribui<;:6es de nossa hist6ria cultural 

para que este desenvolvimento se desse, principalmente no quesito "Salome'' para a qual 
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foram escritos livros, pe<;as de teatro e filmes em particular, esta "escolha" cinematografica 

(de desenvolver a personagem de Joao Batista) pode se dever ao fato de que ele eo iinico, 

dentro dos textos evangelicos, fora Jesus, a possuir uma "est6ria" que corre em paralelo a 

deste. Isto perrnite variedade e mobilidade a est6ria. Talvez, de todas as razoes esta seja a 

mais plausfvel, J oao fomece suporte narrativo. 

Em Stevens, Joao Batista, representado por Charlton Heston possui uma dimensao 

maior do que nos outros dois filmes citados. A escolha do ator ja denota isso, Heston havia 

acabado de sair de dois sucessos fenomenais, Ben-Hur e Os Dez Mandamentos, isto sem 

lembrar o epico El Cid, realizado por Bronston na Espanha. 0 ator empresta caracterfsticas 

de extrema for<;a para a personagem. For<;a ffsica inclusive, alem de agressividade que 

chega a vio!encia quando o prendem, ele e descrito a Herodes Antipas pelos seus soldados 

como "o homem e urn animaf'. 

0 Joao Batista de Heston e urn petulante e arrogante pregador, que nao titubeia em 

mandar Herodes ajoelhar diante de si para que demonstrasse arrependimento de seus 

pecados. Mais que "autoridade" o Joao Batista de Heston mostra "autoritarismo". Esta 

diferen<;a mostra urn pouco mais da contribui<;ao de Stevens, pois Joao Batista nao surge 

em seu filme como urn apendice de Jesus Cristo, que no momento certo e cirurgicamente 

removido. Joao e agressivo, violento, arrogante, bern diferente da imagem que se deseja 

mostrar de Jesus, e diferente da imagem que vinha se firmando, surgida na serie de TV The 

Living Christ, enos filmes, de urn Joao Batista "bonzinho". 

Charlton Heston como J oiio Batista 
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Este fato pode ser notado principalmente quando ap6s as Tent~6es, Jesus, em seu 

carrllnho de volta, encontra-se com Joao as margens do rio Jordao, e ele resolve indicar a 

alguns discfpulos seus que o seguissem. Jesus prontarnente recusa-se, dizendo que voltaria 

para a Galileia e que aqueles que fossem "seus" o reconheceriam e seguiriam. Sobre a 

personagem vivida por Heston, Barnes Tatum deu uma definic;:ao bastante boa, ele parece 

estar Ia, acima de tudo, por ser urn "beefcake". De fato, a impressao que se tern e que o 

ffsico de Heston que jamais esteve tao musculoso quanto neste filme foi fundamental para 

que ele caracterizasse tao bern a forc;:a da personagem. 

Outras personagens sobre as quais nao havia nenhuma notfcia no comec;:o da hist6ria 

do cinema, como Jose de Arimateia e Nicodemos, cujos primeiros sinais verificamos nas 

series de TV, The Living Christ, de 1952 e Os Quinze Misterios do Rosario, de 1958, sendo 

que nesta ultima Jose de Arimateia ganhou urn papel importante, recitando durante a 

crucificac;:ao urn grande trecho do Salmo que Jesus havia comec;:ado a declamar na cruz: 

"Pai, por que me abandonastes ... " e, na outra serie, vimos que Nicodemos apareceu pela 

primeira vez a fazer o conhecido dia!ogo encontrado no Evangelho de Joao, sobre a 

necessidade de "renascer na came e no espirito". Em Stevens as duas personagens 

evangelicas, urn tanto quanto esquecidas ate entao, sao chamadas para auxiliarem na 

questao da "desculpabilizac;:ao dos judeus". E fato dito e sabido que os dois personagens 

eram figuras da elite judaica e por sua vez faziam parte do Sinedrio, o grande Conselho, 

parte ativa da condenac;:ao de Jesus. 

Se em Os Misterios do Rosario, Jose de Arimateia era questionado pelo centuriao 

Romano, durante a crucificac;:ao, dizendo "os amigos dele teriam ajudado rna is se tivessem 

chegado mais cedo ... " Stevens em seu filme colocou Nicodemos e Jose de Arimateia, 

juntamente a uma personagem completamente ficticia, Sorak, indo "vigiar" os atos e 

palavras de Jesus. Desta forma, no mornento do julgamento ambos estavarn bern 

informados sobre as suas atividades. Stevens coloca Nicodernos questionando Caifas e a 

legalidade do julgamento. 
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Nicodemos (em pe) questiona Caifas 

Durante o julgamento do Sin&lrio, urn judeu toma a defesa de Jesus. Da segninte 

forma: ele nota a ausencia de Nicodemos (o que e meio confuso, uma vez que eo proprio 

Nicodemos quem esta falando), mas a presen<;a de Sorak, morador de Ematis e Annas que 

mora mais Ionge e que Nicodemos que mora mais proximo nao pode ser avisado e pergunta 

se Arimateia esta presente. Caifas alega a ausencia de muitos, e o homem argnmenta: 

"Sim, nobre Caifds, muitos que pensam igual a mim estiio ausentes, s6 aqueles que pensam 

igual a voce estiio presentes." Ao que ele responde "Estamos julgando este homem por 

blasj{!mia, nobre Nicodemos, por favor, sente-se." Com indigna<;1io o outro continua: "Eu 

niio vou me sentar. N6s, todos os romanos, agora, desprezamos a decencia e a justic;a. E 

realizamos julgamentos secretos e julgamos homens inocentes na colada da noite? 0 que 

estiio fazendo e ilegal, nobre Caifds!". Sua interven<;1io e cortada para a continuidade do 

Julgamento, Caifas afirma: "Este homem e um blasfemo!" E, em seguida comprova 

levando Jesus a afrnnar que ele era filho de Deus, ao que Nicodemos uao pode responder e 

nem fazer mais nada. 

Esta participa<;1io efetiva de Nicodemos mostrando uma cisao dentro do proprio 

Sinedrio ajuda a estabelecer a ideia de que nem "todos os judeus" concordaram ou 

aceitaram que Jesus fosse sacrificado. Tambem foi removido do julgamento publico a frase 

fatidica do anti-semitismo: "que seu sangue recaia sobre n6s e nossos filhos". Nicodemos 

e Jose de Arimateia tambem estao presentes no momenta da crucifica<;1io e no sepultamento 

do corpo de Jesus. A expansao destas personagens perrnitiu manter praticamente ilesas 
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todas as partes do julgarnento e ao mesmo tempo dirimir a culpabilidade dos judeus. Mas 

esta niio foi a iinica maneira encontrada por Stevens de desfazer esta especie de injusti<;a 

hist6rica. 0 Diabo visto de forma Iigeirarnente diferente no filme, e o verdadeiro 

responsavel pela morte de Jesus. E ele quem manipula as situa<;6es e as pessoas envolvidas. 

E ate mesmo Jesus esta ciente deste fato. 

Essa nova versiio do "diabo" ou "Satanas" e proposta durante as Tenta<;6es. A sua 

primeira diferen<;a ja esta no contexto e local como elas se derarn. Textualmente as 

Tenta<;6es ocorrem no deserto, ap6s o batismo de Jesus, em Stevens ele sobe uma alta 

montanha, enquanto ouve clararnente a voz de Joiio Batista fazendo as suas prega<;6es. 

Chega ate uma gruta, localizada pouco antes do pico da montanha, e Ia ele encontra urn 

homem idoso, sentado ao fundo da gruta, em meio as trevas. 

Jesus eo Eremita das Trevas 

0 velho niio tern nada de especial e mantem com Jesus o conhecido dialogo das 

Tenta<;iies, mas adaptado, no entanto. Ele niio e a figura "classica'' do diabo, e apenas "the 

Hermit Dark" como aparece nos creditos a referencia ao ator que fez a personagem. Bern, 

se trata tao somente de uma outra forma de nomear o "mal". Os evangelhos niio costumarn 

colocar o diabo em outras situa<;oes, exceto o de Marcos no qual "Satanas" tomou Judas 

Iscariotes. 
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0 Eremita incita o apedrejamento da muDter Adultera 

No filme o Eremita das Trevas ira surgir em alguns momentos decisivos. E ele 

quem esta por tras do quase apedrejamento da mulher adultera. E sua presen<;:a e bastante 

forte e constante nos ultimos dias de vida de Jesus. Ele esta presente no momento em que 

Judas pretende trair Jesus e e perceptive!, pelo depoimento emocionado de Judas, que 

terminou afirmando entre Iagrimas que amava Jesus, que ele e levado por uma for<;:a maior 

a trai<;:ao. 

0 Eremita influindo no julgamento de Jesus 

0 Eremita das Trevas tambem esta associado ao julgamento publico, onde incita 

parte da multidao a pedir a liberdade de Barrabas. Enfim, o eremita surge em uma serie de 

cenas, basta que se olhe atentamente para percebe-lo. Desta forma, os judeus nao sao mais 

os responsaveis pela morte de Jesus, eles foram apenas manipulados pelo diabo para o 

condenarem. Sao responsaveis por nao terem sido "vigilantes" no entanto, isto e bern 

menos do que deicfdio. Gra"as a esta escolha, de alguma forma teologicamente correta, 

expandindo a personagem do diabo, Stevens conseguiu estabelecer de forma muito mais 

harmonica do que qualquer outro diretor a "desculpabiliza"ao" dos judeus. Digo "melhor" 

pois ele nao precisou valorizar em demasiado as personagens romanas - nada simpaticas 
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em seu filme -, evitando incorrer em alguns equfvocos hist6ricos ja aqui sobejamente 

conhecidos. Esta simples decisao livrou-o de se ver em "maus len<;6is" como Nicholas Ray 

que elaborou seu julgamento de Jesus a partir da premissa da desculpabilizw;:ao, como ja 

vimos anteriorrnente. 

Stevens ira tambem manter todos os epis6dios relativos ao Primado de Pedro. 0 

mais notavel e o momento em que Pedro confessa que "tu es o Messias, o Filho do Deus 

Vivo", notavel porque o dire tor colocou Jesus em suas falas seguintes ajoelhado diante de 

Pedro, uma forma de ainda mais ampliar a sua autoridade. Depois se seguiram as Nega<;oes 

de Pedro, sem, no entanto, haverem ao final a confirrna<;iio de Cristo "Tu me arnas?", o que 

nao chega a ser relevante pois Stevens tambem cortou a passagem, mantida por Pasolini: 

"Arreda-te de mim, Satantis, poises para mim pedra de esdindalo." 

Jesus ajoelhado diaute de Pedro 

A ultima e mais importante contribui<;iio de Stevens para a narrativa da est6ria de 

Jesus e a valoriza<;iio extrema que deu para a amizade entre Jesus e Lazaro (e a sua fanu1ia). 

As rela<;oes entre eles s6 existem no Evangelho de Joao, como ja foi dito outras vezes. 

Vimos essa fanu1ia surgir pela primeira vez na serie The Living Christ, Ia como uma 

especie de narra<;iio epis6dica, aqui ela surge com uma intensidade e significados 

extremamente aumentados. E a rela<;iio de carinho e aruizade entre eles que empresta 

significado maior para posterior Ressurrei<;iio de Lazaro. A utiliza<;iio dessa fanu1ia na 

est6ria teve outros fins tambem, a ela voltaremos posteriorrnente. 
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Apesar da importilncia das suas contribui<;:oes para a narrativa cinematogcifica da 

vida de Jesus, o filme caracteriza-se por outros elementos que !be emprestam uma 

importilncia especiaL 

As Medita{:oes que Conduzem o Filme 

Nao e uma tarefa das mais simples localizar adequadamente as medita<;:6es 

propostas ao Iongo do filme. Principalmente se tivermos em mente que ele passou por 

v:irias reedi<;:6es e que com isso pode ter perdido mais do que simples "repeti<;:6es" de 

imagens panoriimicas, pude localizar algumas. Elas podem ser divididas em: principais, 

pois sao textos maiores ilustrados por urn acontecimento; e secundarias, textos curtos 

falados em som off sobre imagens de paisagem. Sem duvida nenbuma as Medita<;:6es 

Principais sao as que orientam de maneira geral a estrutura do filme. Nao seria de todo 

equivocado se pensassemos que elas sao os pr6prios sub-tftulos do conteudo programatico: 

Abertura: medita~oes: Jesus de Nazare. 

Primeiro Ato 

AProfecia 
Uma Voz no Deserto 

VenhaaMim 
A Grande Jornada 

Tempo de Maravilhas 

SegundoAto 
Urn Novo Mandamento 
A hora chegou 
A Vit6ria do Espirito. 

Mas, como se pode ver por uma rapida leitura estes sub-tftulos sao mais indicativos 

do conteudo e nao chegam a realmente propor "medita<;:oes", no en tanto dao boas pistas do 

que podemos encontrar em cada urn deles no que a elas se refere. 

Prime ira meditac;:ao - 0 Verbo de Deus Encarnado = Luz x Trevas 

A abertura "Meditm;:i5es- Jesus de Nazare" e a mais simples de se relacionar com 

uma meditavao. A medita<;:ao proposta alem da encama<;:ao do Verbo, do texto de Joao, e na 

verdade a rela<;:ao Luz x Trevas. Essa relavao orienta todo o filme. Ja verificamos ate 

mesmo como o papel do Erernita das Trevas e importante na condu~;ao da narrativa. Este 

momenta do filme ja foi analisado anteriormente, portanto, passemos para a proxima 

meditavao. 
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Segunda medita9ao - 0 Prometido 

Nesta parte do filme ocorre uma grande utiliz~ao de textos do Antigo Testamento, 

eles vern de varios profetas, como Miqueias, Oseias e Isaias. 0 cumprimento das profecias 

sao o mote para o nascimento de Jesus. Nao ha necessidade de anjo nenhum anunciando o 

nascimento, Jesus ja havia sido anunciado pelos profetas. Ate mesmo a Matan~a dos 

fuocentes, e iniciada por Herodes, o Grande, citando textualmente a profecia: "Uma vozfoi 

ouvida em Rama, Be/em. Ld havia choro e grande pranto. Era Raquel, chorando par seus 

filhos, par que eles niio mais existiam." E ordena "Que seja esta a profecia cumprida." 

Uma medit~ao menor e introduzida ao final do epis6dio, quando estao Maria e Jose 

no Egito. A camerae fixa, tern urn enquadramento fixo e pega-os em plano geral e Jose tern 

urn pergaminho em sua mao e le: "Pais um menino nos nasceu e umfilho se nos deu e seu 

nome sera chamado maravilhoso. Pai da Eternidade e Prfncipe da Paz". 

Jose Ie profecia 

Terceira medita9ao - Arrependei-vos! 

A Terceira Grande medit~ao surge no contexto do bloco "Uma Voz no Deserto" e 

ela esta de acordo como tradicional papel de Joao Batista, o anunciador do Messias e o que 

convoca a todos para o arrependimento de seus pecados. Ele come~a citando a conhecida 

profecia de Isaias: "Arrependei-vos! Eu desejo Amor inabaldvel e nfio sacriffcios, o 

conhecimento de deus e niio oferendas queimadas ... " A continuac;ao dessa frase e dita com 

o pano de fundo de uma tomada aerea do Templo de Jerusalem, depois o conjunto de 

grandes pianos vao se dissolvendo uns nos outros, atraves de travellings aereos ate 

encontrarem Joao Batista no rio Jordao. 
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Travellings aereos 

A mensagem de arrependimento, ao mesmo tempo que e de carater individual e para 

"todas as n~Oes": 

"Arrependei-vos! Arrependei-vos! Aproximem-se e ouyam a voz do que clama do deserto! Todo vale 

se encheni e toda montanha e colina se aplanarao e os caminhos escrupados se aplanadi.o e toda a carne vera a 
salva<;OO de Deus! 

Preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas para o Nosso Deus! Eis que envio meu 
mensageiro para preparar o caminho, que a terra o escute, e tudo o que nela hll, e todas as coisas que dela 
vern. Arrependei-vos! Aproximem-se e ous:am a voz do que clama no deserto. Arrependei-vos ! A ira de Deus 
do Senhor est:a sabre todas as nay6es. Arrependei-vos !" 

Ap6s o batismo de Jesus que acontece em seguida a essas falas, ouve-se a voz in 

off, de Joiio enquanto Jesus sobe numa montanha: 

''Erguei suas cabeyas! Abri os port6es e o Rei da GlOria entrani! Sub a para o alto da montanha e erg a 
sua voz bern alto! Erga sua voz! Que todas as nac;6es e reinos se rellnam! Digam a elas ou'tam o seu Deus! 0 

Senhor Deus vira com mao forte! 0 Bra'to de Jesus reinara por ele. Pe'ta urn sinal ao Senhor teu Deus, 
procure-a nas profundezas ou nos lugares altos." 

Quando Jesus chega ao alto da montanha encontra o Eremita das Trevas, que vai 

nos informar quais sao as tenta<;6es e de quais erros devemos nos arrepender 

conseqiientemente: 
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'Uma sub ida longa e dura, nOO foi? Entre, se quiser. Ha os que pensam que a vida deveria ser diffcil 

assim. A vida fAcil e uma vida pecaminosa E o que eles pcnsam, mas nlio e assim. A vida deve ser tOO fAcil 

quanta o homem puder torn3-la e ela pode ser fAcil se o homem conhecer o caminho do poder e da glOria 
neste mundo." 

Depois de resistir as tenta<;:oes, Jesus ouve a voz in off da prega<;:ao de Joao Batista, 

e obedece a sua ordem de "Levantem-se!": 

''Dentro de pouco tempo a terra sera transformada num campo frutffero. Os olhos do cego verao nas 

trevas. 0 humilde se alegrani no Senhor. E os homens pobres se regozijarao. Os necessitados nlio serao 

esquecidos para sempre, pais eles serao os saciados para sempre. Levantem-se! Alegrem-se! Pais a luz 
chegou! A glOria do Senhor ergueu-se sabre ti!" 

Jesus p6e-se em pe ao ouvir "Levantem-se" e termina de subir a montanha, isto e 

tempo suficiente para as pessoas meditarem. Jesus diz in off. "Todas as tribos da Terra 

veriio o filho do homem vindo entre as nuvens do ceu, com poder e grande gloria". 

Na medita<;:ao do "Arrependei-vos !" foram colocadas algumas questoes para a 

medita<;:ao do espectador, como o arrependimento das exterioridades do culto e o perigo das 

"facilidades do mundo". Mas, acirna de tudo, a informa<;:ao mais interessante e que Jesus 

veio para todas as na<;:oes. 

Quarta medita9ao - Os Bens Materiais 

No Epis6dio "Venha a mim" a imagem Cristol6gica que domina o filme e 

apresentada, e sabre ela nao ha duvida alguma. Nao obstante Jesus ser chamado de o 

"Ungido" que tern urn significado bern especifico no Antigo Testamento, pais tratava-se da 

escolha de urn Rei, feita por urn profeta, sendo que Samuel iniciou a tradi<;:ao, ungindo o 

primeiro rei, Saul, e depois ungindo Davi. 

Para Joao Batista nao ha duvidas e para Jesus tambem nao parecem existir. Ao 

retornar das Tenta<;:6es Jesus esti ao !ado deste que diz para dais homens pr6ximos: "Este e 

o nos so pastor, o ungido ... " Mas, e interrompido por Jesus que afirma "Aqueles que silo 

meus me conhecem, se eles me seguirem eu os conhecerei, vou voltar para a Galileia ". 

Imediatamente dais homens come<;:am a segui-lo, tratam-se de Simao e Andre, urn terceiro 

aborda-o nestes termos: "Pastor! 0 meu nome e Judas Iscariotes!" e Jesus apresenta-se: 

"Jesus de Nazare". Depois se apresentam Joao, Pedro e Andre. E Jesus diz: "Farei de 

voces pescadores de homens". 

A figura de Jesus aqui e muito bern estabelecida. Ele nao e "Jesus o Born Pastor" 

pura e simplesmente, e na verdade urn Pastor, no sentido que o termo e usado nas 
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denomin~6es protestantes, como o termo padre e nsado na Igreja Cat6lica. E o lider de 

uma comunidade que a guia espiritualmente. Bern, evidentemente este termo "pastor" 

gaston alguns seculos para chegar a essa elabora<;ao que hoje conhecemos, nao poderia, 

tecnicamente falando, ser aplicada a Jesus na antiga Palestina, no entanto, aqui no filme o 

termo e utilizado sem a menor cerim6nia e significa exatamente isto. 

George Stevens nao ira apenas afrrmar "textualmente" que Jesus e o Pastor, ira 

sempre que possfvel introduzir imagens de pastores, imagens de gente sendo guiadas por 

outras pessoas, irnagens dos discfpulos sendo guiados por Jesus, etc. Jesus chega ate 

mesmo a ter urn cajado, sfmbolo maximo do pastor e o carrega durante a maior parte do 

filme. 0 ponto climatico de semelhan<;a entre este Pastor e o Pastor modemo ocorre 

exatamente no momenta em que Jesus prega no Templo de Jerusalem, onde suas frases sao 

entrecortadas pelas aclama<_;6es do povo que dizem "Aleluia", como e costumeiro em 

algumas assemb!eias protestantes. 

Ponte inutil eom fmalidade estetiea 

Neste mesmo epis6dio viirias medit~6es sao propostas, as duas mais importantes 

tratam da questao da riqueza, a primeira trata da conhecida questao da "solicitude pela 

vida", urn dos temas mais importantes do filme Il Vangelo Secondo Matteo, de Pasolini, 

como ja vimos anteriormente. Esta medit~ao e dada num contexto completamente fictfcio, 

Jesus e seus discfpulos encontram-se conversando embaixo de uma ponte. Essa ponte liga 

nada a Iugar nenhum, nao ha sob ela urn rio, e a sua volta nao existe nenhuma ribanceira, 
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ela parece ter sido feita apenas por uma questao estetica, pois divide a grande tela em duas 

partes. 

Jesus diz para seus discfpulos: 

"Nao trabalhem pela comida que perece, mas por aquilo que e duradouro, a comida da vida eterna. 

Pois o pao de Deus e aquele que vern do ceu e d:i vida ao mundo. Todos os que comem deste pao viverao para 

sempre. Portanto, deixem de lado todas as ansiedades quanta a comida que os mantem vivos. E as roupas que 

cobrem seus corpos. A vida e mais do que o alimento e o corpo mais que as vestimentas. Olhem as aves do 

ceu, nao plantam nao semeiam, nem cegam, nao possuem armazens nem celeiros, todavia Deus as alimenta. 
Ele fanl mais pr voces que valem mais do que OS pissaros. Existem alguem de voces que atraves da sua 

preocupas:ao conseguem acrescentar urn cOvado a sua vida? Se nao podem fazer uma coisa tOO pequena, por 

que se preocupar com outras necessidades? - Ah homens de pouca f6!'' 

A noite os soldados, de dia o Pastur 

A cena e estatica e lenta, Jesus continua: "Ndo se preocupe com o que heber ou 

comer estas coisas que as outras pessoas no mundo correm atras. Voces tem um pai que 

sabe do que precisam, portanto, pensem mais no reino de Deus e tudo isso sera 

acrescentado, sem que per;a. " 

Urn discfpulo pergunta: "Diz-nos: quando vira o Reina de Deus?" 
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"0 Reino de Deus esta aqui. Dentro de voces". Responde Jesus, encerrando a 

apresentac;:ao do texto da meditac;:ao. Stevens deseja mostrar ainda mais e coloca passando 

sobre a ponte uma fila de soldados, a cena se passa a noite. De manha, com o sol, o que 

passa pela ponte e uma fila de ovelhas sendo guiadas por urn pastor e Jesus acrescenta aos 

seus ensinos: "Olhai os lfrios do campo ... " o deserto esti florida. Esta parte e mais nipida 

e nao parece uma meditac;:ao, mas urn complemento. 

Essa parte e encerrada, por pianos dos discfpulos se organizando em filas, seguindo 

o seu "pastor'' seguem para a Galileia e mantem algum dialogo no carninho. Enquanto Ia 

nao chegam, avistam Jerusalem de Ionge e passam pela casa de urn homem rico, Lazaro, 

que os convida para entrar. Inicia-se a segunda parte da meditac;:ao sobre os Bens Materiais, 

agora trata-seda riqueza. Servir a Deus ou as Riquezas? 

Jesus e a familia de Lazaro 

Epis6dio todo montado atraves de belfssimas cenas estiticas, com enquadramento 

fixo. 0 dialogo e interessante: 

Lazaro: Qual e 0 maior dos mandamentos? 

Jesus: Ou<.;a Israel, o Senhor nosso Deus e urn s6 Deus. Tu amanis o teu Deus de todos teu cora<;ao, 
de toda a tua alma, com todo teu entendimento e com toda a tua fora E segundo, amanis ao prOximo como a ti 

mesmo, nao existem mandamentos maiores do que estes. 

Lazaro: Disse bern, disse a verdade. Amar o prOximo como a si mesmo e mais do que todas as 
oferendas queimadas. Gostaria que outros entendessem a sabedoria do que disse. 

Pedro: entendedio, nao e Mestre? 

Jesus: Voce nao esta lange do reino de Deus, Lizaro. 

Lizaro: diga-me seria possfvel eu ir como senhor? 

Jesus: Voce e rico ... 

L:izaro: e eu sou rico ... considera a riqueza urn crime? 
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Jesus: claro que nao ... mas pode se tamar urn empecilho, pais de que adianta a urn homem ganhar o 
mundo todo e perder a sua alma. 

Lazaro: esta dizendo que urn homem nao pode ter dinheiro e sua alma? 

Jesus: estou dizendo que e mais f<icil urn camelo passar por urn buraco de agulha do que urn rico 
entrar no reino dos cCus ... 

Ao perceber que Lazaro nao daria o dinheiro Judas foi o primeiro a levantar-se, 

Lazaro os convida para voltar. E Jesus diz: "Lazaro eu niio me esquecerei de voce". 

Ate mesmo pesquisadores como Baugh e Tatum notaram a dificuldade exposta por 

essa medit~ao. Jesus nao consegue repreender verdadeiramente urn rico. 0 que seria 

impossfvel se este fosse o Cristo de Pasolini. Ele repreende-o, mas no tim diz que nao 

esquecera Lazaro. E, de fato, durante o filme inteiro, Lazaro e seu melhor amigo. 0 

resultado desta meditac;:ao e urn tanto quanto dubio. Para os que nada possuem, Deus prove, 

para os ricos ... Deus mantem. A associ~ao fictfcia entre Lazaro e o jovem rico, que nao e 

nomeado no Evangelho, criou uma outra situac;:ao aflitiva, em termos teol6gicos, e 

jnstamente urn rico assumido e bern reso!vido que ira ser ressuscitado por Jesus Cristo. 

Quinta medita~ao - Venha a mimi 

Ainda no mesmo epis6dio chegamos a meditac;:ao que !he da o nome "Venha a 

mim". Ap6s chegar a Galileia, especificamente na cidade de Cafamaum, Jesus convoca 

Mateus para segui-lo, e entra numa Sinagoga, onde ap6s dar o tema da medit~ao cura urn 

paralftico. Jesus interrompe o Rabino que falava contra pecadores: "Estd nas escrituras, 

Misericordia eu quero e niio sacriffcios, e eu lhes digo arne este seu irmiio que pecar, mas 

se ele se arrepender, perdoe." 

0 Rabino questiona-o: "0 que voce estd dizendo a essa boa gente?" 

E, Jesus responde como texto a ser meditado: 

Estou dizendo que fa~am aos outros o que gostariam que os outros lhes fizessem. Nosso Deus e urn 

Deus de Salvayao, nao de vinganya. Somente atraves da fC existe salvayao. Somente atraves do Amor existe 

esperanya. Batam que as portas se abririio. P~am e vao receber. Tenham f6 e serao curados. Creiam e viverao 
para sempre. Andem com a glOria de Deus no corayaoo 

Aparece o paralftico que o questiona. - e e curado. Ha urn jogo de pianos contra 

pianos de luz e trevas. 0 paralftico nas trevas, Jesus na luz e ele carninha das trevas para a 

luz. Em seguida mostra-se uma preg~ao de Jesus a beira do !ago de Genesare, onde 

novamente insiste-se no lema: "Venham a mim todos os que estiio cansados e oprimidos e 

eu lhes darei descanso. Tomem sabre voces o meu juga. E aprendam comigo. Po is sou 
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manso e humilde de corat;iio e encontrarei descanso para suas a/mas. Pais o meu juga e 

suave e meu fardo e /eve. " 

Jesus cura o paralitico 

Novos discfpulos se acrescentam, Simao, o Cananeu, Tome e Judas Tadeu. Apenas 

pedem para segui-lo depois de informarem seus nomes. 0 Epis6dio encerra-se com uma 

pequena meditac;ao, com som in off: "Eu sou o piio da vida, aquele que vem a mim niio 

tera fame e aquele que ere em mim nunca tera sed e." 

A Grande Jornada 

No epis6dio "A Grande Jomada'' Jesus inicia a sua caruinhada que deveria terminar 

por levii-lo ao conflito final com as autoridades de Jerusalem, e e todo feito atraves de 

narrativa paralela entre os feitos de Jesus e as informac;:oes que as autoridades recebem. 

Logo no comec;o do epis6dio surge uma voz in off sobre cenas do deserto, com ovelhas e 

pastores, que sao uma referencia no filme, dando uma pequena meditac;ao: "Eu sou o Bam 

Pastor e conher;o os meus e os meus me conhecem. Eles ouviriio a minha voz e a{ havera 

um s6 rebanho e um s6 Pastor." Confirmando novamente a imagem Cristol6gica 

estabelecida no filme. 

Quando Herodes possui informac;oes suficientes para mandar homens prenderem 

Jesus, e o exato momento em que ele inicia o Sermao da Montanha. Aqui, as imagens 

necessitam falar muito mais fortemente do que em outras passagens. Poderemos perceber 
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que apesar de toda a dura<;ao do filme, os textos sao bastante curtos, se comparados com 

outros que ja verificamos: 

''Bern aventurados OS que sao perseguidos por amor a justi<;a. pois deles e 0 reino dos ceus. Bern 

aventurados sao voces quando os homens vos injuriarem e os perseguirem e disserem toda sorte de caliinias e 

mentiras contra voces por minha causa. Bern aventurados OS pobres de espirito pois deles e 0 Reina dos ceus. 

Bern aventurados os que choram pois eles seriio consolados, bern aventurados os manses, pois eles herdarao a 

terra, bern aventurados os que tern fome e sede de justic;a pois eles serao saciados, bern aventurados os 

misericordiosos pois eles obterao misericOrdia, bern aventurados os puros de corac;ao, pois verao a Deus, bern 

aventurados os pacificadores pois serao chamados filhos de Deus. Voces sao o sal da Terra, sao a luz do 
mundo. Fayam essa luz brilhar diante dos homens para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem seu pai 
que esta no ceu. Agora, oremos deste modo: Pai nosso que estais no ceu ... " 

0 Sermao da Montanha 

A proxima grande medita<;ao dentro deste mesmo epis6dio e a afirrna<;ao 

Cristol6gica por natureza, e o Primado de Pedro, obedecendo a mesma estaticidade comum 

as outras medita<;5es o dialogo se estabelece entre os discfpulos que descansam numa 

clare ira: 

Jesus: "quem dizem os homens que eu sou?" 

Judas diz que Jesus e urn grande lfder. Outro diz "maior de todos OS professores" e 

Tome "Jesus de Nazare". Pedro levanta-se e fala: "Eo Cristo, o Filho do Deus Vivo." 

Esta cena e interessante, pois Jesus ajoelha-se diante de Pedro, para falar-lhe da 

chave com a qual abrira e fechara as portas do ceu. Aqui, a afirma<;ao de Pedro nao e 

contestada posteriormente com o famoso "arreda-te de mim Satands ... pois es pedra de 

escdndalo ". 
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Sexta e setima meditagoes - A morte e a ressurreigao 

0 epis6dio "Tempo de Maravilha" encerra as duas mais belas medita<;6es, belas 

tanto pelo seu conteudo humanfstico quanto pelo seu contelldo imagetico. Elas nao se 

encerram em si mesmas e uma complementa a outra.Uma e a medita<;ao a cerca da Morte, a 

cerca do sentido da vida humana, a outra, sobre a Ressurrei<;ao. 

0 contexto e o da morte de Joao Batista e logo a seguir da rejei<;ao que Jesus sofre 

em sua cidade, Nazare. Jesus e seus discipulos caminham pelo deserto, quando Natanael, 

urn dos seus discipulos vern avisa-lo de que Lazaro esta doente e que esta a morte e Jesus 

diz que vai depois, informando: Esta doenr;a nao veio para a morte de Lazaro mas, para a 

gloria de Deus 

Continuam caminhando, a cena dissolve-se para urn enquadramento estatico onde 

todos estiio a beira do rio Jordao, onde Joao Batista pregava, urn discipulo pergunta: 

"Mestre, os homens sao como os cfrculos na tigua? Eles saem flutuando e depois 

desaparecem? Tinha um circulo hem ali, onde Joao Batista ficava. Quando Joao Batista 

pregava eu me sentia hem .. " 

A Resposta de Jesus foi urn curto silencio e iniciou a ora<;ao: "0 Pai nosso que 

estais no ceu ... " Os discipulos cobrem as suas cabe<;as ( e repetem as suas palavras ), depois 

Jesus se ajoelha e continua a ora<;ao dominical ate o fnn. A cena e bela, a camera e fixa, o 

enquadramento tambem, a unica coisa que se move e a agua do rio. Depois que terminam a 

ora<;iio, chegam noticias de que Lazaro morreu. Natanael cobra Jesus, diz que curou muitas 

pessoas mas nao o seu amigo. Os discipulos questionam sobre a necessidade de ir a 

Betilnia. E Jesus diz: "A ohra de meu pai estti Ia". 

Talvez o mais belo nesta medita<;ao seja, nao somente as imagens, mas a ausencia 

de respostas para o misterio da morte e da condi<;iio humanas. E algo que deve ser apenas 

meditado, nao respondido. 

A sequencia seguinte e A da Ressurrei<;ao de Lazaro, Jesus parte para Betania e Ia 

encontra todos chorosos por causa do morto. Jesus mesmo emociona-se. 0 epis6dio e todo 

realizado por Grandes Angulares, cenas de uma montanha e composi<;6es estaticas. Ate 

mesmo ocorre uma fila de soldados passando por ali. 

Uma das irmiis (Marta) questiona Jesus amargamente, sobre a sua demora, ou sobre 

porque ele esta ali. Faz-se urn pp de Jesus fortissimo on de ele afirma: "Eu sou a 
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ressurreir;iio e a Vida, e todo aquele que ere em mim ainda que esteja morto, ainda assim 

viverd. E todo aquele que vive e ere em mim, jamais morrerd. Voce ere nisso, Marta? Voce 

ere nisso Maria?" 

Maria diz: "Se voce estivesse aqui eu creio que Lazaro niio teria morrido". 

Jesus encanllnha-se para o topo da montanha onde se encontra o t:Umulo de Lazaro, 

fica diante da porta e ora: "Quem e igual a ti, 6 Pai celeste, majestoso em santidade, 

terrfvel emfeitos gloriosos e maravilhas. Niio hd ninguem que possa escapar de tuas miios. 

Tu Jeres e curas, tu matas e fazes viver ... Vern dos quatros ventos, 6 sopro, e sopra dentro 

deste homem para que ele viva". 

Depois da or~ao ele chama: "Lazaro, Lazaro! Vern para fora". 

"Quem i igual a ti, 6 Pai Celeste ... " 

Faz-se urn eco, antes havia urn grande silencio, come<;a urn coro suave e depois vai 

crescendo ate se vislumbrar a Haleluia de Handel, do conhecido oratorio "0 Messias". A 

camera procura na multidao os varios discipulos. Lazaro ressuscita e em seguida 

intensifica-se o coro de "Haleluia". 

Este e o momento mais forte de todo o filme. A segunda parte, depois do iutervalo, 

que ocorre a partir deste momento tern uma fun<;ao "meditativa" bern menor, no entanto, 

bastante importante, pois tern a prega<_;ao no templo, bastante significativa. Neste momento 

e importante se notar que tanto George Stevens, quanto Pasoliui, desejaram colocar em seus 

filmes dois momentos bastante semelhantes, o Sermao da Montanha e a Preg~ao no 

Templo de Jerusalem. Mas as coincidencias param af. 
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Oitava medita9ao - Jesus ungido - misterio do seu sacriffcio 

Ap6s o intervalo o filme reinicia-se com a mesma preparf19i'i.o do infcio, o fundo 

negro com o tema do filme tocando suavemente. As imagens reabrem com as mesmas 

trombetas do infcio do filme, tocando, conclamando, chamando pra assistir. A primeira 

cena mostrada e uma con versa no Sinedrio. Caifiis e informado da ressurreil(i'i.O de Lazaro. 

A cena seguinte trata-se de uma grande meditf19i'i.o, e ela e de alguma forma uma ponte 

entre o Batismo de Jesus por Joii.o, que niio deixa de ser uma "un9iio" e a sua indicf19i'i.O 

como o "Prometido". A cena em questiio e ficticia, adaptada da cena evangelica onde uma 

mulher, em Betiinia, na casa de Simiio o leproso, perfuma os pes e os cabelos de Jesus. No 

entanto, aqui a cena e realizada por Marta, irma de Lazaro, e ao fmal os tres irmiios estiio 

em torno de Jesus, todos ungido-o. Nada mais natural para o roteiro, pois Lazaro havia sido 

ressuscitado e esta parece ser uma forma carinhosa de agradecimento. 

Jesus ungido pela familia de Lazaro 

A cena e bern sombria, apenas Jesus encontra-se razoavelmente iluminado, 

enquanto ele e ungido os seus discipulos oram urn Salmo "Rendei grm;:as ao Senhor, pais a 

sua misericordia dura para sempre ... " o som e mfstico, como o de uma oral(ii.o que pode 

levar os fieis ao extase. Judas faz com Jesus o conhecido dialogo sobre o valor do perfume 

e que poderia ser vendido e doado aos pobres. No entanto, aqui diferentemente de outros 

filmes este nao e o motivo da dissensao entre Judas e Jesus, neste filme Judas e 

influenciado pelo Eremita das Trevas. A cena e estatica, lenta e dolorosa. Anunciando 

realmente a morte de Jesus. 
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Nona medita~ao - Misericordia e nao sacriffcios 

A cena seguinte e da Expulsao dos Mercadores do Templo, e Jesus cita a mesma 

frase que iniciou toda a evolw;;ao do seu drama, que estava no infcio do filme nos labios de 

Joao Batista: "Estd escrito nas escrituras: eu desejo misericordia e niio sacriffcios. Prefiro 

o conhecimento de Deus e niio oferendas queimadas. Eu niio me alegro com o sangue de 

novilhos, cordeiros e cabritos ... ". 

Esta frase esta sendo dita pela quarta vez no percurso da narrativa fflmica. E, a sua 

meditas:ao e bastante clara: Misericordia, nao sacriffcios. E, se nos lembrarmos que Judas, 

no filme, atira-se ao Altar de Sacriffcios ao inves de enforcar-se teremos a ideia concreta de 

que ele fala de "sacriffcios" humanos, claro que em linguagem metaf6rica. E interessante 

como urn filme tao Iongo nao tenha dificuldade em "repetir" frases ou assuntos, quando 

pareceria natural que inclufssem outras citas:6es e temas, mas, o desejo de George Stevens e 
fixar o ensinamento, entao: lentidao e repetis;ao. 

Expulsao dos Mercadores 

Decima medita~ao - Jesus veio para todas as na~oes 

A ultima Grande Meditas;ao ocorre no contexto da pregas:ao de Jesus no Templo, e e 

dividida em duas partes, uma durante o dia e outra durante a noite. Na primeira parte ele 

afrrma: 

"Nao pensern que vim destruir a Lei ou os profetas. Eu nl'io vim destruir eu vim cumprir. Estes 
escribas e estes fariseus, todas as coisas que disserem a voces fayam. Mas nao tomem a obra deles como 
exemplo, pois eles nao praticam o que pregam, tudo o que fazem eles fazem para serem vistos. E, como 

desculpa fazem longas oray6es. Eles gostam de serem chamados de pai, Mestre ... pois eu lhes digo que s6 
existe urn Mestre e urn Pai, e eo seu pai que esta nos cCus." 
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Como podemos observar trata-se de uma adaptac;:ao do Sermao das admoestac;:oes de 

Mate us, o Ai de V 6s m. 

As autoridades sao informadas de que o Messias, o Ungido, chegou e esta no 

Templo pregando. Herodes tenta ignorar o assunto e Poncio Pilatos toma as atitudes de 

autoridade local, manda tirar a multidao das ruas, fechar os port6es da idade e prender 

Jesus. Na cena seguinte o exercito prepara a carnificina contra urn povo desarmado que s6 

reza. Enquanto Jesus prega com uma tocha na mao, que se repete por viirias maos entre os 

ouvintes, seu sermao e entrecortado por: "Hosana! Aleluia!" A maneira de algumas 

pregac;:6es de confissao protestante. 

"(povo: Aleluia!) 'Eu vim pra trazer salva9ao ao mundo! (povo: Aleluia!)Eu sou a luz do mundo! 

(povo: Aleluia!) Aquele que crer em mim nao andara em trevas, mas tera a luz da vida. (povo: Aleluia!) 
Aquele que der ouvido as rninhas palavras, mas nao guard<i-las eu nao serei o seu juiz. Eu nao vim para julgar 

ninguem, mas para a salva~ao do mundo. (povo: Aleluia!) Enquanto tiverem a luz, andem na luz. Enquanto 

tiverem a luz coloquem a fe na luz, para que se tomem filhos da luz. (povo: Aleluia!) Fe, Esperan9a e Amor, 

tenham estes tr&, mas o maior deles eo Amor. (povo: Aleluia!) E, lembrem-se, onde dois ou tres se reunirem 
em meu nome, ai eu estarei.' (povo: Aleluia!)" 

Prega<;iio de Jesus entrecortada por "Aleluia!". 

Alguem na multidao comec;:a a recitar o Salmo 23: "0 Senhor e meu pastor, nada 

me faltard ... " ( o povo repete em seguida as frases curtas) E Jesus vai se retirando, enquanto 

as pessoas vao se ajoelhando e orando. 0 exercito chega quando o primeiro Salmo termina. 

Come~am outro Salmo "Aquele que tern maos limpas e corar;ao puro que nao levou a sua 

alma para a vaidade ... " 

121 
Vide cap. 8, onde as Admoestas:Oes sao bastante exploradas, na analise relativa ao fihne ll Vangelo 

Secondo Matteo de Pier Paolo Pasolini. 
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Enfrentamento pacffico das pessoas com o exercito. Parece que vai haver urn 

massacre, mas sao mostradas posteriormente apenas as portas de Jerusalem sendo fechadas 

depois de uma grande multidao sair por elas. 

A moral do ensino e bastante clara. Jesus eo Senhor Universal, ele veio para todas 

as na<;'6es. Isto vai ser novamente reafrrmado no encerramento do filme, nas frases finais de 

Jesus, ap6s a Ressurrei<;'iio: 

"Agora vao e ensinem todas as na~6es, o principal mandamento: que se amem uns aos outros. E que 
busquem o reino de Deus e todas as outras coisas serao dadas sem que pe~am. Niio tenbam medo do amauba. 
Deixem que o amaubii cuide das suas necessidades. Po is hoje, os problemas de hoje, ja bas tam. E saibam que 
estarei com voces para sempre, ate o fim do mundo." 

"Agora viio e ensinem a todas as na~;oes" Esta e a ideia de George Stevens. Ele esta 

no centro cinematografico do mundo, ele pode agir e atingir o "universo" com sua 

mensagem, e ele esta se utilizando do vefculo cinema "universal" para falar do "Jesus de 

todas as Na<;'6es". 

As Trevas x A Luz 

0 grande elo unificador de George Stevens vern anunciado desde o infcio, nas 

"Medita~;oes - Jesus de Nazare", onde ele coloca o pr6logo de Joao e faz uma rela<;'iio 

poetica entre diversas imagens onde afirmara que Jesus e a Luz. E, se Jesus era a luz 

poderia haver urn representante das Trevas, e este foi elaborado com a personagem do 

Erernita das Trevas, ou o diabo. A expansao do seu papel teve o principal efeito de permitir 

uma desculpabiliza<;'iiO dos judeus, criar uma motiVa<;'iiO para Judas e ainda permitir que 

Jesus assumisse plenamente o seu papel de agente da luz. Mesmo isto sendo bastante claro 

nas imagens utilizadas no filme que possuem urn constante jogo de claro escuro, inclusive 

com significados metaf6ricos embutidos, o diretor nao chegou a fazer nenhuma men'<ao 

especial a fala de Jesus, tambem do Evangelho de Joao "eu sou a Luz do Mundo", no 

entanto, esta frase esta representada no proprio contexto das imagens. 

0 pesquisador Stem, comenta que o filme e "monocromatico"
122

, e sim, ele poderia 

dar essa impressao. Mas na realidade e a escolha pelo escurecimento continuo em jogo com 

a luz quem da essa impressao. Stevens tern bastante bern delineado nos figurinos quem e 

quem no filme. Por exemplo, Jesus e seus discfpulos estao sempre de branco e as pessoas a 

ele associadas tambem ou estao de branco ou de cores diferentes da multidao, em tons 

122 Stern, p. 147. 
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pasteis. 0 branco e reconhecidamente, de acordo com a tradi~ao, a cor da pureza, tambem 

foi utilizado com o mesmo fim na serie televisiva The Living Christ, e nos filmes I Beheld 

His Glory e Day of Tiunph, realizados na decada de cinqiienta pela Cathedral Films. 

A cor dos figurinos simboliza a posi~ao moral das personagens 

A multidao esta quase sempre vestida de tons de marrom que variam do marrom escuro ao 

clara. Desta forma pode-se dizer que a multidao, e de alguma forma "neutra", e tambem e 



233 

born lembrar que "marrom" par excelencia e a cor da terra, do chao, e porque nao dizer, do 

mundo. 0 que e proprio das coisas profanas, das coisas comuns. 

George Stevens reservou uma cor especial para as mulheres da corte de Herodes, 

todas, absolutamente todas se vestem de verde-escuro, que combinam bastante bern com os 

lugares escuros que vi vern e habitam. Os homens que representam o "mal"" estao 

ordinariamente vestidos de preto ou de tons muito escuros como o cinza chumbo. 0 preto e 

associado a cor das trevas. 0 vermelho em tom mais clara e a cor dos que "vivem em 

pecado" assim sao mostrados Mateus, antes da sua conversao, pais era urn coletor de 

impastos e urn mulherengo assumido e Maria Madalena, aqui representada no papel da 

mulher Adultera. 0 vermelho escuro surge como uma insignia do poder, os romanos as 

vezes estao vestidos com esta cor e as vezes ate mesmo Herodes esta vestido de vermelho 

escuro. E indicia!, que ap6s a morte de Herodes, o Grande, esteja jogado sabre o seu trona 
---~ 

urn manto vermelho escuro representando-o. 

A importilncia da cor no filme e tal que, na seqUencia relativa a Ressurreis;ao, ap6s o 

fato, a tela recebe urn faixa azul mais ou menos triangular, como se fosse uma marca de 

tinta cobre a pelfcula. 0 Azul torna-se entao, nao apenas a cor do ceu, mas o sfmbolo de 

Jesus Ressuscitado. 0 fato de ele aparecer "pintado" em todas as cenas desta seqUencia 

demonstra que "Jesus esta presente". E importante lembrar que Azul tambem e a cor usada 

pela Virgem Maria ao Iongo do filme, apenas com a diferens;a que a tonalidade e clara. 

A faixa azul relativa a Ressurreit;iio 
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Desta forma, alem do fator iluminao;:ao, bastante forte ao Iongo do filme, n6s temos 

reforo;:ando-o as cores do figurino, que nos informam imageticamente quem sao os bons e 

os maus. Neste quesito, o filme de George Stevens foi o mais Maniquefsta visto ate agora, 

talvez o primeiro realmente a poder ser desta forma classificado. 0 Maniquefsmo e uma 

doutrina antiga, considerada heretica, e que se originou entre os cristaos da Persia. Eles 

acreditavam que existiam dois deuses, urn da luz e outros das trevas, e que Jesus era o 

representante da Luz e "final dos Tempos" haveria uma grande batalha entre os filhos da 

Luz e os Filhos das Trevas. E interessante notar este vestfgio de Maniquefsmo num filme 

em pleno seculo XX. 

A relao;:ao Trevas x Luz, reforo;:ada, quer seja pelo roteiro, como pr6logo de Joao, ou 

com as afirmao;:6es de que Jesus e "o Filho de Deus" encarnado, ampliada pela questao da 

luz e das cores dos figurinos, conduzem fatalmente a percepo;:ao do Maniquefsmo. Talvez 

esta nao tenha sido a real inteno;:ao do diretor George Stevens, explorar o maniquefsmo, ele 

poderia estar apenas refletindo este aspecto bastante conhecido da cultura americana, e por 

sua vez, colaborando por mante-lo. 

A Recepfiio do Filme 

The Greatest Story Ever Told estreou em Nova York em 15 de fevereiro de 1965, 

proximo de fazer dois anos desde o infcio das filmagens, de alguma forma, para o publico e 

para a crftica, Hollywood errara novamente. Com certeza nao tinha feito os mesmo erros de 

King of Kings, de 1961, que pecou pelo excesso de material de fico;:ao, de acordo com as 

antigas crfticas. Ao ser lano;:ado, o filme possufa quatro horas e vinte minutos de durao;:ao, 

aturdido e chocado pela reao;:ao extremamente negativa dos expectadores, Stevens foi 

levado a fazer uma serie de cortes, mais de sete "edio;:6es" foram estabelecidas, uma das 

quais tinha menos da metade da durao;:ao do filme origina!123
• 

Embora a Legion of Decency tenha dado para King of Kings uma "classificao;:ao 

especial", Greatest Story recebeu uma classificao;:ao A-I, moralmente nao objetavel para 

todas as idades. Como comentamos anteriormente, o sistema de classificao;:ao havia passado 

por sensfveis mudano;:as entre urn lano;:amento e outro, mas isto tambem nao significou que 

se !he pudesse aplicar em outra epoca a "classificao;:ao especial", pois o filme mantinha-se 

bastante fie! aos materiais retirados dos Evangelhos fazendo born uso deles no seu 

123 Baugh, p. 26. 
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con junto, sem adicionar sub-tramas ou cenas ficticias em excesso; nao havia razao aparente 

para que ele recebesse outra classificac;:ao senao esta. 

Uma das grandes crfticas feitas ao filme foi quanto as locac;:oes, os crfticos 

mostraram-se bastante sensiveis a qualidade da fotografia e das imagens no entanto a 

acidez dos comentanos nao desejam enganar ninguem, urn deles, citado por Lloyd Baugh, 

chegou a falar sarcasticamente de "locat;oes pelo Hallmark, panorama pelos cartoes 

postais do Grand Canyon, Inc." Outro argumentou que "as locar;oes sao marcantes, 

marcantes demais ... A orar;ao do Senhor ficou perdida no cendrio. "124 Outras pessoas que 

assistiram a estreia notavam a sua semelhan<;a com "cart6es postais"125
• 

Brendan Gill, escrevendo sua critic a para The New Yorker, em 20 de fevereiro, 

resurniu sua opiniao numa palavra: "Urn desastre"126
• Pode-se ter uma boa ideia do 

impacto negativo do filme que estava havia quase dois anos sendo esperado pelo publico. A 

expectativa era tanto maior se tivermos em mente o fracas so anterior de King of Kings, 

esperava-se mais de George Stevens, no fracasso do primeiro ele tomara-se herdeiro das 

expectativas que fariam com que se buscasse em seu filme compara<;6es com The King of 

Kings de DeMille, de 1927, e, se lembrarmo-nos de que ele deu a Joseph Schildkraut o 

papel de Nicodemos e que o fizera em fun<;ao deste ator ter feito no filme de DeMille o 

papel de Judas Iscariotes, teremos bern a ideia de que mesmo no horizonte do diretor era 

aquele filme que se tomara a "pedra de toque" da sua produ<;ao. 

Os rep6rteres nao identificados de News Week, em 20 de fevereiro de 1965, e Time, 

em 26 de fevereiro de 1965, e os rep6rteres Hollis Alpert de Saturday Review, em 27 de 

fevereiro de 1965, e Robert Hatch em The Nation, Ja em primeiro de mar<;o nao foram 

muito mais generosos do que Brendan Gil. Entre os julgamentos negativos: a extrema 

lentidao, a distra<;ao causada pe1os atores conhecidos fazendo personagens evangelicas; a 

transforma<;ao dos dialogos da tradicional versao em prosa da Bfulia King James para urn 

falar americanizado, e a biblicamente infundada representa<;ao de Lazaro como o jovem 

rico e o diabo como o "Erernita das Trevas" 127
• 0 reporter da Time acrescentaria a tudo 

124 Baugh, p.27. 
125 Tatum, p. 98. 
126 98 Tatum, p. . 
127 

Tatum, p. 98. 
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isso: "Stevens superou a si mesmo produzindo um austero epico cristao que oferece pouca 

. - d l . " 128 exczta<;ao e qua quer tzpo . 

Bosley Crowter- do The New York Times, em 16 de fevereiro, ja havia expressado 

reservas similares em relac;:ao ao filme, ele concluiu seu artigo com a certeza de que o filme 

possufa vanas qualidades, entre as quais a "Reverencia"129 de Stevens que deveria cativar 

os espectadores religiosos e devotos. Esta ideia de "reverencia' que parece urn parco 

consolo para aqueles que fizerarn tao grandes investimentos num filme, havia sido por 

muito s anos a crftica mais desejada para filmes deste genero. Agora, o filme era 

"reverente", mas por alguma razao isto ja nao era mais tao importante. Talvez porque 

segundo o mesmo crftico: "0 que mais causa distra<;iio e a frequente apari<;iio de rostos 

familiares em muitos papiis secunddrios, estragando a ilusao do momenta com a diversao 

da mente ao neg6cio do descobrimento "130
• 

Na imprensa Cat6lica a recepc;:ao foi positiva, Moira Walsh, em America, em 27 de 

fevereiro, disse ter sido confrontada com alguns momentos de "grm;a" "maravilha" e 

"misterio ", apesar de nao saher bern o que Stevens queria dizer, pensava que ele havia feito 

uma leitura compreensiva da est6ria de Jesus e depois a tentou comunicar da melhor forma 

'I d 131 possJVe para o seu especta or . 

Philip T. Hartung, em Commonweal, em 12 de marc;:o de 1965, colocou o filme 

entre a "obra-prima" e o "desastre". Ainda assim ele disse que o filme era "reverente" e 

que de Ionge representou o melhor esforc;:o para levar a est6ria de Jesus para a tela. 

Tarnbem observou o born esforc;:o para nao culpar os judeus. Creio que a opiniao de 

Hartung e a mais caracterfstica de expectativa frustrada, pois ele percebeu bastante 

adequadamente que aquele, de fato, era o melhor esforc;:o feito ate en tao para se passar uma 

imagem razoavel de Jesus no cinema, e, que era "respeitosa", mas, que evidentemente !he 

falta ou sobra algo que pode levar a classificac;:ao do desastre. 

Edward H. Peters, em The Catholic World, em abril do mesmo ano, fez observac;:oes 

similares as de Hartung, considerando que foi dado enfase nos milagres e palavras de Jesus 

que o tornavarn mais universal, naquilo que o tornavarn ainda mais universal. 

128 Kinnard e Davis, p.ll2. 
129 Tatum, p. 98. 
130 Kinnard e Davis, p.ll2. 
m Tatum, p. 99. 
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Fred Myers, na critica para o protestante The Christian Century, 21 de abril de 

1965, expressou o habitual desdem para as produ<;6es bfblicas. Myers notou que o filme em 

nada contribuiria para urn melhor "entendimento" dos evangelhos pelos protestantes. A sua 

opiniao estava embasada na percep<;ao mais social dos Evangelhos como declarada em 

1908 em "The Church and Social Problens" e adotada pela Methodist Episcopal Church.
132 

De todos os pesquisadores citados neste trabalho, apenas Kinnard e Davis ousaram 

colocar uma critica francamente positiva, ada importante revista Variety: "A soma de seus 

meritos e impressionante. 0 resfduo de seus defeitos nao e importante"133
. 

Praticamente todos os criticos foram unanimes em reconhecer a grande atua.;:ao de 

Max Von Sydow no papel de Jesus Cristo, o que nao e pouco se se considerar, como a 

critica da epoca, que ele teve que competir com as gtandes estrelas de Hollywood e com a 

belfssima fotogtafia das Joca<;6es. 

Talvez, em realidade, o maior problema do fi1me fosse o seu contexto hist6rico. 

Antiquado e retr6gtado em sua proposta, se visto em termos de inovac;:ao e narrativa 

cinematogtaficas, e Jocalizado no apice decadente dos filmes epicos produzidos 

exaustivamente por Hollywood por mais de uma decada. 

0 filme estreou no auge do movimento pe1os direitos civis - urn mes antes da 

marcha de Selma para Montgomery, Alabama, na prima vera de I 965. Aquele tambem era o 

periodo de gtande oposic;:ao ao envolvimento dos E.U.A., na Guerra do Vietnam e 

representava urn consolo bastante vazio para a ausencia de Kennedy, recem assassinado, o 

pais encontrava-se num vazio de her6is e voltando-se para o filme de Stevens Ia tambem 

nao os encontrou. Neste quesito o filme era tradicional demais e estava vinculado a 

necessidades mais antigas, de obediencia, castidade e conforrnismo. Diferentes das 

situa.;:oes sociais vividas pelos americanos e pelo resto do mundo no momento de seu 

Janc;:amento. 

A opiniiio dos Pesquisadores Recentes 

Em rela.;:ao a Greatest Story ha entre os criticos e os pesquisadores, mesmo os 

atuais, uma unanimidade: o filme foi urn fracasso. Embora todos fac;:am uma analise mais 

ou menos apurada do contetido, tendem a ficar pr6ximos da critica do periodo do 

132 
Tatum, p. 99. 

133 Kinnard e Davis, p. 112. 
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lan<;amento do filme. Quando se aproximam dele para fazerem suas analises o que 

normalmente tern em mente e tentar colocar em cheque aquelas criticas ou verificar se elas 

eram cabiveis. 

A partir da 6tica do fracasso, com a qual ele concorda, Lloyd Baugh, em seu livro 

Imaging the Divine, observa as diferen<;as e semelhan<;as entre este filme eKing of Kings, 

que para ele se tratam das "versoes hollywoodianas do evangelho". 0 fracas so do filme e 

tao claro que ele inicia assim a sua argumenta<;iio: "Se o filme de Stevens era, como o seu 

imediato predecessor, King of Kings, um colossal fracasso, isto claramente niio ocorreu 

porque Stevens tenha feito os mesmos erros de Nicholas Ray: de muitas maneiras os dois 

filmes eram diferentes (. .. )134
". 

A partir da 6tica do fracasso descreveu as diferen<;as, e, mesmo sem deixar isto 

explicito fica claro que algumas diferen<;as eram 6bvias vantagens em rela<;iio ao que ele 

achava a respeito da produ<;iio anterior: 

''Talvez a maior diferens:a entre eles e que o Jesus de Stevens e mostrado claramente como divino, o 

V erbo encarnado, desde o come(OO do filme. Sua identidade como Filho de Deus e clara para ele e e clara para 

n6s. Stevens havia feito ele falar repetidarnente de Deus como "Meu Pai", e quando ele 6 proclamado por 

Pedro e outros como o Messias, o Filho de Deus, ele afirma sua identidade. Al6m disso, este filme, em 

contraste como de Ray e essencialmente tiel aos evangelhos, com uma tendencia em favor da versao de Joao. 

Quase todo o material de Jesus vern diretamente dos textos do Evangelho. 0 material que se refere 

especificamente a conspiracOO contra Jesus, nao e precisamente evangelico, mas reflete o espfrito daquelas 

passagens dos evangelho.''
135 

Como se pode perceber pelo texto acima, havia pontos positives para ele. King of 

Kings, havia falhado por nao ter se preocupado, ou por nao ter conseguido, expressar algo 

sobre a divindade de Jesus, e aqui ele expressa claramente que Stevens consegue faze-lo. 

Chega inclusive a perceber bastante bern que mesmo o material oriundo de fic<;iio "reflete o 

espfrito daquelas passagens" dos Evangelhos. Aparentemente prevalecem criterios 

diferentes para julgar os dois filmes. Outro criterio importante para Baugh era o fato das 

produ<;5es americanas esfor<;arem-se muito pela "desculpabilizar;iio dos jude us" com a qual 

ele nao concorda, pois a "culpa" dos judeus esta claramente expressa nos textos 

evangelicos. Neste quesito novamente o Jesus de Stevens teria pontos positives a ganhar 

com ele, que efetivamente nao os da: 

"Alem disso, diferentemente de Ray, Stevens nao evitou totalmente a delicada e complexa 

responsabilidade pela crucificas:ao de Jesus. Responsliveis, juntamente com Herodes e Pilatos, sao Caiflis e o 

134 Baugh, p.25. 
135 Baugh, p.25. 
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Sinedrio. Ainda claramente e niio realmente em contradis;ao com os evangelhos, 'Stevens divide o Sinedrio', 

op5e Caifcis e companhia a Nicodemos e Jose de Arimateia que simpatizam com Jesus e questionam sua 

condenas:ao. Ele divide a multidao de observadores durante o julgamento de Jesus; durante os gritos de 

"crucifica-o" sao ouvidos lamentos de "liberta-o".
136 

0 que esta na perspectiva de Lloyd Baugh nao e exatamente a compara<;:iio entre 

King of Kings e Greatest Story, como ja vimos no capitulo anterior o seu filme predileto e 

fl Vangelo Secondo Matteo, por isso o que realmente orienta a sua analise e a percep<;:iio 

mais clara de que os dois tern alguns defeitos em comum e delimita o motivo pelo fracasso 

do filme: 

"( ... ) alguns dos inevitliveis elementos daquele genera: locac;oes gigantescas, mllsica poderosa 

sobreposta, elaborada coreografia de massas e exagerada lentidOO; sendo que a versao b<isica tinha mais de 

tres horas de dura~ao. Mas estes espetaculares elementos nao sao os responsaveis pelo fracasso do filme. A 

falha fatal de A Maior Hist6ria de Todos os Tempos esta em outro Iugar, no centrale total que Stevens teve do 
projeto. George Stevens foi nao somente o diretor do filme: ele foi tambem seu produtor e co-escritor do 

roteiro, que com efeito, deu-lhe ilimitada autoridade sabre a prOOus:ao inteira" 137 

Ora, o fato de George Stevens ter possuido ilimitada autoridade no caso deste filme 

nao pode ser considerado mais negativo ou menos do que a autoridade qne Pasolini 
138 

tambem gozou para produzir o seu. Pasolini s6 nao foi o produtor, apenas isto, mas 

manteve a sua versao como planejou desde o inicio. Talvez o que realmente incomode 

Baugh seja o fato de que se trate de uma produ~ao hollywoodiana e que ela seja em escala 

epica. Mas esse pesquisador vai alem, declarando que a questao mais delicada em Greatest 

Story, e uma grande falha e esta pode ser percebida ate mesmo pela manuten<;:iio do titulo 

do romance de Oustler no filme, The Greatest Story Ever Told: 

"Na mente de Stevens, o imponente evento do sacriffcio de Jesus Cristo, a narrativa da universal 

reden<;OO humana atraves da extraordin3ria intervenyao do Filho de Deus Encarnado, era claramente A Maior 

Hist6ria de Todos os Tempos, e uma est6ria na qual ele como urn devoto crisHio, sinceramente acreditava, 

requeria uma vasta, c6smica, universal, lentidao na tela "
139 

Baugh na realidade, nao conhecia as "inten96es" de Stevens, ate onde pude 

pesquisar e perceber. Stevens (como citado entre os vanos pesquisadores) nao mencionou a 

questao da temporalidade, da duras;ao do filme como sendo urn quesito importante. Talvez 

fosse, como verificamos antes, urn fator necessaria se se desejasse que os espectadores 

136 Baugh, p. 25. 
137 Baugh, p.26 
138 Vide cap. 8. 
139 Baugh, p.26 



240 

fizessem uma "reflexao" durante o filme. Outra critica sem embasamento de Baugh e que 

ele e completamente contrfuio a cena inicial onde Jesus aparece pintado num afresco de 

Igreja, o afresco nao o incomoda, mas o fato da face de Cristo sera de Max Von Sydow, 

fez com que ele afirmasse: "(. .. ) uma das pragas do filme, pais niio era o Cristo 

Pantocrdtor e sim Max Von Sydow. Afamiliaridade do rosto do ator destruiu a ilusiio de 

' . d c . ,140 uma genuma 1magem e nsto. 

0 pesquisador demonstra desconhecer o fato de que o ator sueco era completamente 

desconhecido nos Estados Unidos no periodo do lan~amento do filme. Nao ha 

"familiaridade" da face. Stevens procurou, ao fazer este afresco, exatamente elaborar urn 

"passado" para a caracteristica face de Sydow. E, se nos lembrarmos bern "familiaridade" 

nao foi uma critica que fizeram a Jeffrey Hunter, quando fez King of Kings, disseram que 

era para "teenagers", mas a familiaridade da face nada tinha a ver com isso. Outra 

dificuldade de Baugh com o filme e que ele sente a dura~ao como sendo problematica e 

tamanha dura~ao s6 se justificaria se houvesse uma quantidade maior de conteudo 

evangelico: "( ... ) o filme e como um enorme e volumoso dinossauro, que como ele, possui 

um cerebra pequeno e absorve lentamente as informar;:i5es; assim o filme santifica uma 

pequena quantidade de assunto e conteUdo evangelico".
141 

Bern, ai temos mais algumas criticas de Baugh as quais podemos juntar: lentidao, 

escala epica e pouco conteudo. Citando a recepc;:ao da epoca o pesquisador fez das 

ressonancias do periodo as suas pr6prias criticas. Ele verificou como Stevens falhou ao 

escolher fazer o seu filme no Oeste Americana e que desta forma as imagens de seu filme 

ficaram bastante "pr6ximas" aos westerns. Chega ate mesmo a lembrar que Stevens 

tambem dirigira este genero: "Jesus o Cristo anacronicamente e contra-culturalmente 

inserido dentro do mito do Oeste americana simplesmente niio funciona"
142

• Citou os 

criticos que chamavam o filme de "conjunto de carti5es pasta is", mas percebamos como de 

alguma maneira Baugh quase chega a conclusao relativamente as meditac;:oes, mas nao as 

percebe por que seu parametro de compara~ao nao e o que o filme tinha a dizer, mas o 

filme de Pasolini: 

140 Baugh, p.26. 
141 

Baugh, p. 26. 
142 Baugh, p.27. 
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"Alem disso Stevens nao percebeu que a espetacular beleza das paisagens naturais do filme eram urn 

extrema contraste para as loca<;6es obviamente artificiais criadas em estU.dio, para cenas tais como a Ultima 

Ceia, clara imita<;3o do afresco de Leonardo da Vinci, e a iluminas;ao extremamente artificial, em perfeito 

estilo de cartao postal devocional, na cena da crucifica<;OO. Stevens tinha esperado que a beleza extraordimlria 

de suas paisagens seriam experienciadas como "um equivalente visual para as idiias," que elas deveriam 

inspirar aos espectadores, refletir sabre a beleza e poder das ideias de Jesus que seu filme estava 
representando. Ele estava errado. No fim, as loca~oes espetaculares amplificadas, "magnlf!Cadas e 

santificadas em Cinerama e Ultra panavision 70," simplesmente distrafram o espectador para o mais sublime 

e sutil significado espiritual do evento-Cristo."143 

A Santa Ceia 

E interessante como ele critica Stevens, percebe que ele estava errado em "acreditar 

na experiencia das imagens" para inspirar o espectador a refletir sobre a beleza e o poder 

das ideias de Jesus, no entanto, Baugh nao chega a perceber a estruturac;ao e a proposta do 

filme: ideias, imagens, dura<;iio, reflexao, inspirac;ao. Chega ate mesmo a criticar a mesa da 

Santa Ceia, ele ja havia criticado a mesa em Y de King of Kings, se a questao era ser 

tradicional, Stevens foi. Entao, e diffcil perceber onde Lloyd Baugh deseja chegar, a nao ser 

que nos lembremos que ele tinha II Vangelo como a "obra-prima". Todo filme que nao for 

o de Pasolini esta aquem da qualidade desejada por este pesquisador. Infelizmente, para ele 

nao parece bastar a qualidade intrinseca de cada filme realizado. Em outras palavras, 

devemos analisar urn fihne pelo o que ele contem, pelo o que pode ser percebido pela 

analise de seu conteudo, e diante destas rela<;6es perceber se ele foi bern sucedido ou nao, 

ou seja, se ele obedeceu sua proposta. 

Nestes quesitos parece-me que Greatest Story cumpnu o que se propos e com 

sucesso. E, isto da pra perceber mesmo pela critica de Baugh. Como vimos ele notou tudo, 

143 
Baugh, p. 27. 
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a dura~ao, os cart6es postais devocionais, a filia~ao divina de Jesus, a proposta do diretor 

em organizar o filme por "ideias", e, se ele nao avan~ou efetivamente para verificar alguma 

qualidade do filme foi por que tinha como pressuposto o filme de Pasolini, e, assim, o autor 

esbarra na parcialidade de julgamento. 0 que, em si mesmo nao e problematico, diffcil e 

nao deixar clara esta escolha para seus leitores. 

Baugh e Tatum repetem parte do material encontrado em Kinnard e Davis, entao 

ambos sao unfulimes em repetirem a critica daqueles pesquisadores, de que a maior falha do 

filme foi a escolha de urn super elenco
144 

e que este fato distrafa os espectadores da 

proposta. 

Barnes Tatum, em seu livro Jesus at the Movies, cita dados e fontes parecidos com 

os de Lloyd Baugh, mas este estudioso tern uma atitude muito mais cuidadosa. Ele e 

sempre bastante imparcial e mesmo que se quisesse nao seria possfvel observar uma 

mudan9a de criterios de uma analise para a outra. Tatum nao tern uma opiniao formada 

sabre os defeitos ou qualidades do filme, no entauto, tambem nao transcreveu das suas 

fontes neuhuma critica completamente positiva do filme. Talvez a informa9iio mais 

interessante que ele passou foi a da participa9ao do poeta Carl Sandburg na produ9ao, cu ja 

ajuda Stevens pediu para deixar mais calara a sua visao a respeito do que gostaria de passar. 

E deste poeta a ideia de fazer do filme urn "Esp{rito Santo cine matico "145
• 

Uma das coisas que mais faz transparecer a postura de Tatum e o fato dele ter 

percebido certa competi9iio de Stevens para com Bronston, tendo em vista a proximidade 

das duas produ96es, uma de 1961 e a outra de 1965. A escala epica desejada por Stevens 

deveria ser em tudo superior a de Bonston. Por isso a escolha das loca96es e a sua extrema 

valoriz~ao, por esta razao tambem foi co1ocada uma constel~ao de astros dentro do filme, 

e por esta razao tambem deveria ter uma dura9ao muito maior. Stevens tambem desejava 

fazer algo diferente em rela9ao a King of Kings, aquele havia sido urn filme de "a9ao" o seu 

ele desejava que fosse uma "aproxirna9ao com ideias"
146

• E quais sao essas ideias? A 

principal e ada universalidade de Jesus, como ele demonstrou citando Stevens: "0 tema 

basico da est6ria e um que, infelizmente, niio tem sido sempre associado com ela no 

144 Baugh, p.27. 
145 Tatum, p.87. 
146 

Tatum, p.89. 
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passado. Ela se relaciona com a universalidade dos homens e como eles deveriam vive-la 

sempre. "
147 

A ironia era que a forma como Stevens falava sobre o seu tema basico era mais 

apropriada para King of Kings de Bronston, pois este focou principalmente sobre o amor, a 

paz, e a fratemidade, mas em meio a urn conflito armado, o que !he dava urn sentido mais 

adequado. "0 filme de Stevens antes oferece ao espectador mais e menos, mais pais pensa 

num leque muito maior de questoes, menos arao frenetica. "
148 

Tatum descreve bastaute detalhadamente o filme, de certa forma, buscando o que 

dizer sobre ele. Neste percurso, assim como outros pesquisadores percebe a filia({ao deste 

filme ao Evangelho de J oao, atraves do misticismo e da elabora({ao expandida da 

personagem de Lazaro. Ele achou interessante a safda criada por Stevens para a 

"desculpabiliza({ao dos judeus", expandido o papel do diabo atraves da figura do Eremita 

das Trevas. A abertura ele relaciona com o final. Nota tambem a repeti.;ao continua das 

palavras "luz" e "vida", eo pr6logo de Joao149
• Define a cena de abertura, como afresco de 

Jesus, e que tambem e a cena de encerramento, como uma especie de moldura onde toda a 

est6ria esta contida, e que isto define a imagem mais ortodoxa de Jesus Cristo. Neste 

material todo Tatum acha problematica a extrema valoriza(iaO de Lazaro, pois ele foi 

apresentado como sendo tambem o "jovem rico", com a sua ressurrei(iaO encerrando o 

primeiro Ato, antes do Intervalo, ele fica bastante valorizado. 

Ap6s argumentar a respeito da imagem Cristol6gica presente, que para ele e a do 

Messias Prometido, haja vista a utiliza(iaO dos textos do Antigo Testamento, ele completa, 

dando sua opiniao: 

"0 fUme como expressado mais diretamente nos desenvolvimentos entre Jesus eo Eremita, como 

tambem entre Jesus e Lazaro - reflete uma critica do materialismo e consumismo - P6s-Depressao e P6s 

Segunda Grande Guerra na America Este filme do inicio dos anos 60 nao apela para a generosa mudan<;a de 

valores e de estilo de vida que surge com a contra-cultura mais tarde nos anos 60. Jesus esta acomodado a 
ideia de que o dinheiro e divindade podem co-existir."150 

E, e realmente isto que o filme significa para ele, uma produ(iao que nao veio de 

encontro as transforma(i6es socials que ocorriam na epoca de seu lan.;amento. 

Provavelmente essa tenha sido a causa principal do seu fracasso. Mas, aqui novamente 

147 
Tatum, p. 89. 

148
Tatum, p. 89. 

149 Tatum, p.90. 
150 97 Tatum. p. . 
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temos outro pesquisador que analisa o filme a partir da ideias originadas da critica daquele 

periodo. A principal busca de Tatum e a imagem Cristol6gica que desejava ser representada 

no filme. Ele acredita muito rapidamente, como Baugh, que a imagem que ali esta presente 

e a do Messias ou do Verbo Encamado, pois sao palavras e inform~6es "textuais" dadas 

dentro do filme. 0 que realmente constitui a imagem Cristol6gica num filme e o con junto 

de aspectos invocados dentro do mesmo e que termina por elaborar uma imagem, mesmo 

que seja discordante das tradicionais imagens Cristol6gicas da Teologia Bfblica. Entao, o 

conteudo das imagens, das "falas", da estrutura do filme sao todos importantes e relevantes, 

nao basta saber se o diretor mandou dizer "messias" mas saber se ele realmente conseguiu 

representar aquela imagem em sua plenitude. 

Em busca de uma boa identific~ao da imagem Tatum notou o uso de diversos 

textos no filme com Herodes e Joao Batista, etc, e depois os Salmos, mas todos referem-se 

primeiro ao Messias e em seguida a Deus; no caso referindo-se a Jesus. Entao ele e divino 

(Salmos 24:8-9) (Sa!mo 23), implicando que Jesus e o pastor e o Senhor. 0 pesquisador 

nota ser importante tambem, para a identificar,;ao de Jesus como Evangelho de Joao, de que 

este tern auto-consciencia messianica: "Este filme retrata Jesus como o Messias que veio 

em cumprimento das promessas das Escrituras. 0 jilme enfatiza seus feitos milagrosos 

como tendo atrafdo multidi5es levando a seu enfrentamento com as autoridades. "151 

Tatum tambem percebe as palavras de Paulo na boca de Jesus: Fe, Esperan~;a e 

Amor (I Cor 13), mas nao nota Jesus dizendo varias vezes que sem a fe nao M salva~;ao, 

caracteristica basica da Teologia Protestante, e, se ele chega a notar que Jesus e o Born 

Pastor, nao percebe que Stevens nao sabe a diferen~;a entre a imagem Cristol6gica do Born 

Pastor e a imagem contemporanea de "urn pastor". 

V arias criticas de Kinnard e Davis foram incorporadas por estes pesquisadores, mas 

aquela na qual eles efetivamente contribuiram nao foi bern exposta, razao pela qual 

transcrevo-a: 

<'Urn diretor s6lido e met6dico, Stevens tinha uma falha b<:isica que prejudicou muitos de seus filmes: 

uma obsessilo com a perfeiyao. Is to e aparente, em grau vari<ivel, mesmo em seus primeiros trabalhos, e seu 

constante, bern intencionado mas algumas vezes mal guiado esfon;:o pelo que via como qualidade ou o levou a 

incluir cenas que nao funcionavam (como nos finais fon;ados de 'Alice Adams' e 'Swing Time') ou a 

fotografar cenas ate tirar delas toda a vida e espontaneidade (como em 'Shane'). Esta tendencia infeliz chegou 

ao mAximo em 'The Greatest Story Ever Told', mas mesmo apesar da direyao ser enervante, e o ritmo do 

151 Tatum, p. 94. 
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filme softer com isso, ainda h:i muito para se admirar visualmente, especialmente as composi<;Qes 

precisamente enquadradas das vistas fotografadas em loca~es no Arizona e em Utah." 152 

Bern, ao menos se nao podemos concordar de todo com a crftica ao menos podemos 

dizer que ela era originada de uma analise. Kinnard e Davis rem razao quanto ao 

perfeccionismo de Stevens, talvez, ele tenha exagerado urn pouco, no entanto, nao a ponto 

de por a perder o filme no qual ele mais levou aos extremos o seu perfeccionismo com a 

fotografia, a composic;:ao e o enquadrarnento. E, num quesito Kinnard e Davis tern razao, 

"ainda hci muito que se admirar visualmente ", o filme de Stevens e o mais visual de todos 

os analisados ate agora. Esta caracterfstica marcante, nnida ao tempo entre as tomadas, etc, 

que serviria para dar tempo para os espectadores fazer sua reflexao, e de fato o que 

estabelece a caracterfstica principal do filme. Ele pode ser feito em cima das meditac;:6es, 

como antes argumentado, no entanto, estas encontram-se conjugadas com as imagens e 

delas dependem necessariamente, ou seu tempo e a sua beleza evocam o estado meditativo; 

era nelas que se deseja estabelecer o "Espfrito Santo Cinemcitico ". 

Stern, em seu livro Savior on the Silver Screen, ve pela primeira vez uma evoluc;:ao 

para o tratamento das quest6es relativas ao Velho Testamento, conhecendo e citando o 

trabalho de Tatum, diferencia-se deste por ter nao apenas localizado as citac;:6es mas 

principalmente porter percebido que Stevens teve urn cuidadoso esforc;:o para fomecer uma 

percepc;:ao dos textos que poderiam ter influenciado Jesus (a personalidade hist6rica) na 

visao que ele possufa de sua propria missao. Ele avanc;:a tambem fazendo uma relac;:ao 

importante, percebida tambem por Lloyd Baugh mas nao desenvolvida, o uso do Evangelho 

de Marcos, principalmente no que se refere ao papel do diabo na condenac;:ao de Jesus 

Cristo, mas, tanto quanto os outros pesquisadores, prefere manter o prevalecimento do texto 

de Joao. 

Entre todos OS pesquisadores citados Sterne 0 unico a se preocupar com as quest6es 

mais relati vas a tecnica de filmagem. Sabe que as cameras e a fotografia sao muito mais 

refinadas que as de King of Kings. Percebe ainda o cuidado com as cameras e com os seus 

angulos; nota sobretudo que a figura de Jesus torna-se mais valorizada com isso153
• 

Nota que as passagens entre os pianos contribuem para dar a impressao de lentidao 

no filme, citando como exemplo a sequencia dos Reis Magos onde as imagens dissolvem-

152 Kinnard e Davis, p. 111. 
w 'Stem, pp. 140, 146 e 147. 
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se umas nas outras dando a entender a passagem do tempo. Ele acha que as imagens sao 

inacreditavelmente literanas, tomando as cenas mais poderosas, mais evidentes e mais 

comunicati vas. 

Relativamente a tecnica utilizada ele percebe a iluminaqao como sendo urn dos 

fatores mais importantes do filme: 

"A ilumina¢o e uma poderosa ferramenta de comunica<_;ao neste filme. ( ... ) Sobretudo, a iluminayao 

encontra-se submetida pelas sombras, especialmente em comparayao com King of Kings, e e bern menos 

desagrachivel e dramatica que a de 0 Evangelho Segundo Siio Mateus. Ha muitas, muitas cenas nas quais a 

iluminayao e submetida e muitas outras nas quais as pessoas esHio nas sombras. Por exemplo, quando Jesus 

vai a sinagoga a sala e escura, exceto para Jesus, que esta de alguma maneira preenchido pela luz." 154
. 

Stem observa que os romanos tambem esta:o envoltos em sombra, e que o diabo, nas 

tentaqoes tambem est<i, ele nota uma rela<;ao metaf6rica com a luz, no entanto, 

espantosamente nao desenvolve a simples no<;ao da Luz x Trevas, deixa-se ficar apenas na 

percep<;ao do fato, sem comenlli-lo de qualquer forma. Ele ainda ira notar a questao das 

cores no filme. Acha o filme monocromatico, que os interiores sao em tons de cinza; os 

exteriores em marrom; chega mesmo a estabelecer o vermelho como a cor do poder ou 

daqueles que esta:o sob a influencia do "Eremita das Trevas". No entanto, tambem nao 

consegue estabelecer uma relaqao mais evidente e explicativa sobre elas. Nao percebe que 

da mesma forma que a ilumina<;ao elas servem para demarcar a rela<;ao entre luz e trevas 

que existem entre as pr6prias personagens do film e. E, termina por concluir: 

"Caracterizac;ao, iluminayao, edi~ao, e os outros elementos do vocabulario visual ajudaram a criar 

este tom (de submissao). Eles dizem alga sabre a imagem de Jesus que o diretor desejou retratar, mas eles 

tambem revelam algo sobre o diretor eo tempo no qual o filme foi feito." 155 

154 Stem, p. 147. 
155 s 48 tem,p. I . 
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Transposi~iio de imagens de Jesus a maneira dos quadros-vivos 

Este "algo" revelado da epoca do diretor tambem nao foi explicitado e nem 

desenvolvido. Stern, da mesma forma que Tatum nao viu problema na imagem do afresco 

na "catedral" no come<;o e no fim do filme, para ele e uma reafirma<;iio de que se trata de 

uma imagem ortodoxa de Jesus
156

• Todavia, se desejarmos avan<;ar urn pouco em nossa 

analise, precisaremos somar os esfor<;os de todos os pesquisadores, para pensar que na forte 

rela<;ao da Luz x Trevas, das cores bern pensadas, dos enquadramentos bern organizados, 

das composi<;6es extremamente elaboradas, do estatico das imagens ( cart6es postais) ou 

cart6es devocionais, para podermos redefinir o significado desta imagem de afresco que 

abre o filme. Creio, que se trata sobretudo de uma mensagem do diretor, que serve, nao 

somente para apresentar a face de Sydow, mas tambem para jogar seu espectador num 

mundo de "imagens pintadas", e essa uma das principais caracteristicas do filme de George 

Stevens, ele e urn con junto de grandes "pinturas" visuais, e, elas tambem sao apresentadas 

de forma lenta para poderem ser apreciadas (a! em do aspecto meditativo ). Neste quesito, 

156 
Stem, p.143. 
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Stevens, e bern tradicional, pois aproxima-se dos "quadros vivos" do primeiro cinema, onde 

com poucos gestos os atores apenas ilustravam quadros vivos da vida de Jesus. 

Devido ao fato de George Stevens ter feito filmes de western Stem ira fazer uma 

relat;:ao entre o filme e o mito americana da fronteira, no en tanto, essa relat;:ao nao fica bern 

provada atraves das imagens de Greatest Story, ela esta mais proxima da an:ilise feita por 

mim do filme de Pasolini, quando fiz a comparat;:ao entre Sagrado x Profano, Campo x 

Cidade. Stem chega a estabelecer uma lista
157 

de oposit;:6es: 

157 s 5 tern, p. 1 7. 

Deserto 

Liberdade 

Pequeno gmpo de aprendizes 

Conhecimento rnistico intemo 

Apolftico 

Pureza 

Sem dinheiro 

Jerusalem 

Confinamento 

Burocracia institucional 

Formulas extemas 

Politica 

Contaminat;:ao 

Dinheiro. 

Paisagem tipica de westerns no Serntiio da Montanha 



249 

A comparaqao e imaginativa, e coloque-se imaginativo nisto, pois assistindo-se o 

filme se percebe muito rapidamente que ela nao existe e que, apesar de bern intencionada, 

nao passou disto. A relaqao do filme de Stevens com os filmes de Western nao e de 

qualquer maneira produtiva. 

Como pudemos observar, como anunciei desde o inicio deste capitulo, a sensaqao 

que se tern dos pesquisadores e que percebiam "algo" no filme, mas que por muitas razoes 

nao desenvolveram a ideia das "meditaqoes", apesar de nelas terem tocado, e nem a sua 

apresentaqao a maneira de "pinturas", e, como pudemos verificar, eram nestes itens que 

este filme tinha efetivamente a colaborar para a construqao da imagem de Jesus Cristo no 

Cinema. 

Conclusiio 

Ao finalizar este capitulo tambem se encerram as an:ilises das produq6es da decada 

de 60. Algumas transformaqoes s6cio-culturais que se vislumbravam em King of Kings, que 

ficaram mais claras com II Vangelo Secondo Matteo, e que por fim, tenninaram por se 

refletir no fracasso hist6rico de bilheteria de The Greatest Story Ever Told, ja serao na 

dec ada de setenta fatos consolidados. 

0 filme de Stevens, aliados aos outros dois, fecha urn formato narrativo, ja se tern 

em meados da decada de sessenta a consolidaqao clara dos fatos que sao considerados 

importantes na vida de Jesus, fatos, pensados e escolhidos pelo cinema para o cinema. E 

com esta elaboraqao consolidada que outros filmes dialogarao nas decadas seguintes, em 

maior ou menor grau. Ate o momento vinhamos sugerindo influencias desta ou daquela 

produqao, a partir da decada de setenta estes tres filmes e que serao os exemplos modelares 

de critica ou de execuqao dos futuros filmes, serao o modelo do que se deve ou nao deve 

fazer numa produqao de Filme de Cristo. 

Ao encerrar este capitulo percebemos que, aos poucos, a "chave" do misterio 

sugerido no inicio girou, e podemos, com a ajuda do trabalho de outros pesquisadores 

pensarmos as qualidades e meritos de The Greatest Story. E foi, de a!guma forma, 

surpreendente observar urn exemplo unico, urn filme que foi moldado para dar vazao as 

ideias de universalidade dos ensinos de Jesus, sob a forma de "meditaq6es" pensadas em 

termos imageticos, propostas em termos de duraqao temporal. Urn filme proposto nao tanto 

quanto urn filme, mas como uma pe<;a de conteudo programatico, elaborada para a reflexao, 
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medita<;ao e se o "Espirito Santo Cinematico" permitisse, inspiras;ao e conversao dos 

espectadores. Neste sentido, verificamos como, curiosamente, algumas "meditas;oes 

imageticas" assemelhavam-se a "Quadros Vivos" referencia fundamental para as primeiras 

formula.;:oes dos Filmes de Cristo do final do seculo XIX e inicio do XX. 

Se pudemos dizer que King of Kings trazia o "ficticio" a respeito de Jesus a urn 

ponto maximo ate entiio, sobre Greatest Story pode-se dizer que conseguiu a melhor 

adaptas;ao da mensagem a forma, a melhor adapta<;ao das palavras de Jesus, das situas;oes e 

cenas, sem que perdessem "o espirito evangelico". E, podemos enfim aclarar a perceps;ao 

de que no filme a imagem realmente passada de Jesus, afora o Verbo Encamado e Jesus o 

Born Pastor, foi a de Jesus o "Pastor", no senti do mais estrito da palavra em nos sa 

contemporaneidade. E esta perceps;ao Cristol6gica tende a beneficiar e propiciar uma 

versao mais proxima de urn Jesus Cristo do protestantismo americano. 

Ao fmal deste capitulo desejo ter conseguido recolocar em questao nao as 

deficiencias, mas as qualidades deste filme, uma vez que ele as possui em abundancia. 
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Cap. 10- Jesus Christ Superstar e Godspell: 
e Espirito Santo. 

Anti-Cristo 

lntrodw;iio 

No inicio da decada de 70 surgiraJm dois filmes que marcaraJm indelevelmente o 

genero Filmes de Cristo, Christ Superstar e Godspell. Alguns te6ricos gostaJm de 

Pensar oue aJmbos tratavaJm-se na verdade de uma "atualizadi.o" da est6ria de Jesus (Tatum, 
' ' 

Baugh, Telford). Uma busca sincera e honesta de fazer com que a mensagem de Jesus 

Cristo alcan<;:asse as pessoas de uma fonna mais eficiente do que fizera entao o Cinema. 0 

primeiro filme desejando-se uma opera rock e o segundo apenas urn musical, alcan<;:aram 

urn publico bastante razoavel, principalmente Jesus Christ Superstar, que custou pouco 

mais de tres milhoes de d6lares e arrecadou mais de doze milhoes. 

No quesito que todos nos gostaJmOS de classifica-los, filmes da Contra-cultura, 

aJmbos apareceraJm bastante tarde em rela<;ao ao movimento jovem, movimento Hippie, etc, 

ja encontravaJmo-nos no momenta do esvaziaJmento do Poder das Flores, se bern isso 

nao era de todo visfvel em 1973. E neste contexto de movimentos organizados pelos jovens 

do mundo inteiro, e mais explicitaJmente os jovens aJmericanos, que estes fiL.'nes vern se 

localizar. A decada de sessenta caracterizou-se por ser uma epoca de gra'ldes lutas para os 

ac'TiericaTJos, !uta contra a discrimina<;ao racial, !uta pelos direitos civis, !uta contra o 

govemo, por causa da '-'u<Oua do Vietna, e acima de tudo a luta entre as gera<;:6es, que a 

gr<md.e marca preparava'TI-se ja 

desde a decada de 50 e explodiram com toda forc;a ao iongo dos anos 60. Seu maior anseio 

era iiberdade. A !iberdade de ir contra o "Sistema", de propor comportaJmentos novos, 

id6ias novas para as pessoas como urn Estas propostas de "vida AJtemativa" mais do 

que pregadores possufa aqueles buscavam vivenciarem-na na pratica, Et talvez por isso 

const~grriu arrebanl1ar urn grande ntimero de seguidores, fonnando a grande gera<;:ao Hippie. 

Na outra mao das suas id6ias de liberdade ta.rnbem encontrava ressonfulcia as 

experiencias com drogas, principalmente LSD, que havia sido recem-descoberto tendo ate 

mesmo urn professor como seu ac6lito Timothy Learry. Recheando este 
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ideario havia urn forte retorno as cu!turas orientals. Uma busca do conhecimento hindu, 

chines, o que viesse la do oriente era bern vindo, desde que nao trouxesse junto a ideia de 

repressao, ate mesmo as forrn2.s musicals orientais foram apropriadas fortemente, se nos 

lembrannos do importante papel do musico indiana Ravi Shankar no cenario musical 

americana. 

No conjunto de movimentos jovens havia ate mesmo os agruparnentos que se 

desejavarn cristaos, como "nao drogados para Jesus" ou "drogados para Jesus" como 

poderiarnos defini-los grosse modo. A experiencia com as drogas ou a sua auseucia 

mediava diversas rel~oes, e isto nao seria diferente mesmo entre os que se diziarn cristaos. 

Barnes Tatum, gosta de dizer de maneira indireta que "havia publico" para estes filmes 

serem lan<;ados, deixando urn certo indfcio de que para ele estes filmes sao "vazios" 1 de 

mensagem, nao tern nada com que contribuir de verdade para a imagem de Cristo, foram 

apenas explora<;ao comercial de urn momento social rico. Lloyd Baugh nao parece sentir a 

coisa de fonna muito diferente. 

Mas, pensemos, nao seria paradoxa! que dais filmes sobre a Vida de Jesus, lanc;ados 

no mesmo al'10, fossem nao s6 relacionados a musica, mas que nenhum deles pensou em 

fazer, p.ex., a Ressurrei<;ao de Cristo ao Ou, ta!vez diversamente, nao se pensou 

a fundo nos motivos pelo qual ambos se propoe como pe<;:as dentro de uma pe<;a? Ou seja, 

6bvia representa<;iio? Nao deixa de ser curiosa que ap6s decadas sem nenhuma fi!magem da 

vida de Jesus na Palestina, provave1mente a Ultima sido a do italiano Luigi Toppi~ em 

1915, exalalnente urn filme que nao tern compromisso como real ira busca !oca<;:oes na 

Palestina para realizar as suas fihnagens? 

Certamente devemos buscar as destes filmes no de ambos terem sido 

pensados como pe;;:as musicals e de terem estreado e tido uma Carreira teatral antes de 

chegarem aos cinemas, no entanto, isto nao pode ja.rnais afetar nosso julgarnento, pais 

sempre teremos em nosso horizonte de ami!ise apenas o filme. E necessaria percebe-lo em 

sua inteireza, mas sempre a dele pra sociedade e nao o in verso, por que se nao sempre 

que chegru111os ate o filme ele estara ""vazio" 0 

muitas ou>estot:s 

a que costuma ser abordada com mais insistencia, o forrnato, a mais simples. Interessa-

1 
Tarum, p. 117. 
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nos perceber que esta sendo formulada naquele momenta. Ela e 

puramente crista? Nao estaria sendo preenchida de sentidos e significados repletos do 

oricercta][iSl:110 ace ito a epoca? se nao estava repleta do orientalismo, como essa imagem 

se propunha? Era realmente algo novo que estava sendo colocado a frente dos espectadores 

ou era simplesmente uma roupagem nova para ideias velhas? Era uma reatualiza9ao da 

imagem de Cristo ou era apenas uma maquiagem? 

Certamente o balxo custo destas prodw;:oes nao seria ao acaso, pois ja seguia desde 

o primeiro momenta a propria ideologia destes movimentos, nao ao consnmismo, nao ao 

materialismo. Entao, nao haveria, mesmo que alguma gnuJde produtora desejasse investir, 

grandes somas de dinheiro neles, pois entao estes filmes nao seriam aceitos. E, quando 

foram aceitos, o foram por que? Em que medida eles realmente cooperam com a irnagem de 

Jesus Cristo? Havia uma mensagem que "co lou", foi aceita, entendida, ou apenas a musica 

era boa e ai a letra ficou? 

Apesar da aparencia de inusitado, e destes serem os primeiros e os ultimos filmes do 

sub-genero Musical de Cristo, a ideia de re!acionar Jesus e Musica nao e nada nova. A 

devo9ao, em todas as culturas. No ocidente. durante a Idade Media, existiram mornentos 

em que a tinica musica que poderia existir era a sacra. Logo, nao pode haver nada de 

estranho na ideia de se vincular Jesus e a mil sica. Johail Sebastian Bach, ja o fizera com sua 

Paixao Segundo Siio M<Ueus, e com a Paixao Segurulo Siio Joao, Handel nao fizera menos 

com o oratorio 0 Messias, pode-se contar as pe9as de boa qualidade sobre o tema as 

centenas. Ser-a que elas teriarn de alguma forma co,ntrib•u para o sm·girne11to filmes 

(lUandc AYldrew para 

sua Opera rock foi buscar onde? Nos textos evru1gelicos ou na fonnata~ao jB. existente de 

um on de urn Handel\, muito mais faci! de ser reelaborada, uma vez que ja havia 

enfrentado os diversos problemas tecnicos como: protagonistas, arias principals, momentos 

se a estrt1tura estabelecida pela mtisica 

""~"""" foi utilizada ou nao, mas 6 importante pern:bc:r como este mUsicos reorgartizaram a 

~n-nti'v" e em PJ.nyao de que. 

clim8..ticos, etc. e nosso intuito 

0 fato de que ruubos os filmes tern~am se tornado bastante datados no decorrer dos 

o sen significado. Eies existem e 
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mais do que anteriormente. Suas can~;oes ainda sao 

utilizadas nos Estados Unidos em igrejas evangelicas, e Godspell e amp!amente usado na 

catequese infantiL 

Jesus 

Apesar de ter chegado aos Estados Unidos, e possivelmeme gra<;as ao cinema. 

pareoer vinculado a ideia de que se trata de urn musical americano, Jesus Christ Superstar 

surgiu atraves do trabalho de dois jovens compositores ingleses Tim Rice e Andrew Lloyd 

Webber. A ideia surgiu timidamente, primeiramente Christ Superstar iniciou como 

uma linica can9ao de mesmo nome. Como os compositores nao encontraram quem se 

dispusesse a investir dinheiro para levar a ideia originai da pe,;a ao palco, eles gravararn urn 

album duple com as musicas, que constou de talentos promissores, desconbecidos a epoca, 

que ganbariam certo renome num futuro proximo. Entre eles estavam Ian Gillar?, vocalista 

do conbecido conjunto Deep Purple (interpretou as can~6es de Jesus), e Yvonne Ellima'1 

(Maria Madalena) que alem de aparecer em varies discos de Eric Clapton, teria ainda urn 

sucesso seu na era da discoteca I Can't You). Nesta primeira grava<;ao inciuem-se 

OS musioos Steve Vaughan, Chris Spedding e Henry McCulloch, e ca'1tm-es bastante 

conhecidos daquela epoca, como Madeline Bell, Terry Saunders, P.P. Arnold, Kay Gamer e 

Tony Ashton. 

0 sucesso do disco, principalmente nos Estados Unidos, Ievou a rea!iza<;ao de uma 

tume pelo pais, alem disso, gmpos de estrada representara..m-no tambem respeitando o seu 

formato de Opera rocko No do axto de 197 L a sua boa aceita~;ao enfim, a a 

com outre elenco, diferente do en1btJra nomes como 

o de Yvoruie e Bany Dennen penna.t1ecessem. A opera rock elaborada e 

produzida para ser representada no teatro Mark Hellinger em Nova Iorque sob a dire<;ao de 

Tom O'Horgan, que pri,_-rneiro dirigido o musical A produ<;ao novaiorquina de 

Jesus Cristo Superstar teve o tratamento de sua est6ria coberto pela revista Tirr.e (25 de 

2 Algumas informay5es rclati·vas a prc>:lu~ao foram retiradas do sire \Vhiplash, especiahzado em musicals e 
traduyOes das letras do mais fa'1losos. Raul Branco e Fernando Silva sao os responsaveis por algumas 

inf<)mn~oes nde encontradas. 0 site foi acessado em 23/09/2004. 
http:/ iv,rhip lash. net/force frau e.hrml? /traducoeslis t. mv ?regis tro= l 08 
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estrcla Jeff Fenho1t- hoje urn evangelico da televisao- vestido com urn manto cujo custo 

tOr anunciado como sendo de d6lares, o que para os religiosos significou uma 

nao interferiu de todo no sucesso que o musicai obteve, o que acabou por levar a pe~a a ser 

encenada em diversos paises, tendo, ate hoje, vers6es em pelo menos vinte e duas lfngnas 

diferentes, inclusive portugues, hlingaro e ate japones. 

0 cineasta Norman Jewison interessou-se em levar Jesus Christ Superstar para a 

tela enquanto ainda estava na Iugosl::ivia filmando outra est6ria judia- o musical Fiddler on 

the Roof(197l). Jewison envo!veu-se na produqao em diversos nfveis, co-produziu o filme 

com Robert Stigwood para a Universal Pictures Studios, escreveu c roteiro em associ<19ao 

com Melvyn Bragg, e tarnbem o dirigiu3
. 

0 filme foi rodado no verao e final de ! 972, em Israel, a urn custo de tres rnilh6es e 

rneio de d6lares. Antigos sftios arqueol6gicos forarn utilizados como locaq6es, a 

intersec<;:ao entre o passado e o presente tomam-se evidentes no filme em alguns momentos, 

de diversas maneiras: urn tanque de guerra aqui, urn barulhento c<19a ali, roupas modemas 

e capacetes contemporaneos aparecern ocasionalmente, e urn templo rnarcado com sinais 

em 8.rabe e ingles com os dizeres "Money (troca-se - cfunbio). Para o 

filme, Ian Gillan
4 

foi novarnente procurado para retomar seu papel de Jesus; o cantor, 

porern, preferiu se dedicar a sua banda Deep e recusou o convite. Jesus seria 

Dennen repetirarn seus papeis, sendo assim os linicos a pa.rticiparem dos tres projetos: 

pe<;:ae 0 talvez o papel princ:ipal, coube a A.JJ.derson. Os 

outros do entre homens e em 

:montagens teatrais de Los A11geles e Nova York
5

• 

Ha variayOes minimas entre as letras da pe9a e do filme, sendo que as mUsicas Then 

We Are Decided e 

versao. Anos mais tarde -em 1987 - ja tendo se estahelecido como compositor de sucessos 

da Bradway, como Evita e 

de pano de 

3 Tatum, p. 118. 

'Vide wnlpn!Sn, 
5 Tatum, p, 118. 

para Jesus Superstar: Iscariotes Deus ao seu 
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lado 7 e no final, um acidente ou o que era 

necessdrio para os polfticos da £poe a? "6
" 

0 compositor Andrew Lloyd Webber
7 

nasceu na Inglaterra, em 1948. Ele e 

originario de uma farm1ia de musicos. Seu pai, compositor e maestro, chegou a ser diretor 

do Royal College, pareee, curiosamente, nunca ter incentivado a carreira musical do 

po1s em se opos quando o filho desejou abandouar o conservat6rio antes de se formar. 

Webber possui urn talento bastante precoce, escreveu sua primeira can\:ao aos 9 anos de 

idade, aos vinte ja elaborara seu primeiro musical Joseph and the Amazing Technicolor 

Dreamcoat, escrito em 1968. 

A este seguiu-se Jesus Christ Superstar (1971). Impulsionado por uma carreira que 

prometia-lhe sucesso dedicou-se com bastante afinco as suas produ~oes, surgindo Gumshoe 

(1971), Jeeves (1974), The Odessa File (1973), Evita (1976), Variations (1978), Tell Me on 

A Sunday (1979)- estes dois posteriorrnente reunidos em urn musical como titulo de Song 

and Dance - Cats (1981 ), Starlight Express (1984 ). The Phantom of The Opera (1986), seu 

maior sucesso, Aspects of Love (1 ) e Sunset Boulevard (1993). 

Em 985 fez uma incursao no terreno 

em memoria de seu pai. 0 sucesso de Webber pode ser medido pelos vanos premios Tony

o equivalente teatral ao Oscar -, que reeebeu, e diversas outras premia<;:6es. Em 1985 ele 

ganhou o Best Classical Score por seu Requiem. Em 1992, ganhava cerca de US$ 150 

por semana de direitos autorais. Seus musicals sao representados em vii..rias cidades ao 

mesmo te:m;1o, alem companhias m::menml:es que p-ercorrem os EU"A,., .A"- sua fo1tu:na, 

calculada em 550 de como 

coop tar como urn pr:Jdutcl, pode ajudar a indUstria do entreteni.rnento a crescer e a se 

desenvolver. 

6T , , 1~ 
~ arum, p. 11?'l. 

'Ha virios sites na Internet que dao e sobre Andrew WebbeL as 

refcrencias biognificas, relativas a pessoas ainda vivas, sao diffceis de serem verificadas. Na maior pa..rte das 

vezes comp5em-se de pequenas sem neiL"i-:!um detalhamenlo, ou, inversamente, detalham algum 

aspccto especffico a exaustao.Optei aqui por uma ir;forma9ao ripida a respeito do grande parte 

destas mforma9(Jes pertencem a um site cspecializado: 

http:/ /v/wv,; .gcoci tics.corn/Broadv,,.,a v/S raz.c/6255/alv,r .htm_ acessado em 23/09/2004. 
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0 

0 Diretor Norman Jewison, canadense de Toronto, nascido em 21 de julho de 1921, 

uma longa ca"tTeir~ da 

no Malvern Collegiate Institute, Victoria College e na University of Toronto, tambem 

estudou piano e teoria musical no Royal Conservatory. Na decada de quarenta fez uma 

breve carreira na marinha, em seguida, por falta de oportunidades no Canada ele seguiu 

para a Inglaterra onde trabalhou como ator e roteirista, hi chegou a ttabalhar na BBC de 

Londres. Com esta experiencia na bagagem retornou ao seu pafs onde entre os anos de 1953 

e 1958 foi urn dos principals diretores da Canadian Broadcasting Corporation, o servi<;:o de 

televisao do Canada. Foi contratado posteriorrnente pela CBS, em New York, pela qual 

ganhou ttes prernios Emmy entre 1958 e 1961. 

Seu primeiro filme foi 40 Pounds of Trouble (1962), que !he perrnitiu urn Iongo 

contrato com a Universal Pictures. Seu primeiro sucesso de publico e crftica s6 aconteceria 

em 1965, com Cincinnati Kid. Depois ele chegou a ser indicado para o Oscar eo Globo de 

Ouro por sua dire<;ao em In the Heat of the Night (1967), apesar de ter continuado sendo 

urn respeitavel produtor e diretor, nem todas as suas produ<;oes posteriores forarn bern 

tratadas pela imprensa. Urn dos seus maiores sucessos foi a sua fiimagem do musical da 

Brodway: Fiddler on the Roof (1971 ), ou Um Violinista no Telhado, gra<;as a este trabalho 

ele foi reconhecido como urn homem que respeitava a etnicidade, colocarldo no espelliculo 

pessoas de todas as "cores", tendo em essa veia mais humanfstica chegou ate mesmo a 

ser apelidado pel a imprensa de Norman "Christia.l1Son". Ap6s a prodw;:ao e dire<;ao de Jesus 

Christ Superstar continu:ou 

como 

FICHA TECNICA 

0 foi dirigido por Norrmm Jewison, que tarnbem foi o produtor junUL.11ente 

com Robert Stigwood e Patrick Palmer como produtor associado. 0 roteiro foi escrito pe!o 

mesmo Jewison em parceria Bragg baseados na Opera Rock Jesus Christ Superstar, 

e no !ivro hom6nimo Tim Rice. A mUsica e do hoje conhecido compositor de 1nusicais 

Andrew 

Rice. No 

Webber, na epoca ainda urn inician:te as !etras forarn compostas por Tim 

a musica foi conduzida pelo conhecido maestro Andre Previn. A supervisao 

da Produyao foi por Larry de e a ediyao 

1 ! 
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Fotografia foi de Douglas Slocombe B.S.C.. A coreografia ficou a cargo de Rob Iscove. o 

desenho da prodw;;ao por Richa..rd Macdonald e os figurines forasn de Yvonne Bla..lce. David 

o Assistente dos Produtores e a p6s-produ~ao iicon com Carruth. Jesus 

Christ Superstar foi filmado em TODD-AO 35, e feito em Technicolor. E conveniente 

lembrar que a orquestra~ao foi do proprio Andrew Lloyd Webber. 

Os papeis principals ficaram a cargo de Ted Neeley (Jesus Cristo); Carl Anderson 

(Judas Isca..riotes); Yvonne Ellirrtan (Maria Madalena) e Barry Dennen (Poncio Pilatos). 

Nos papeis mais secundarios ficaram Bob Bingham (Caifas); Larry T. Marshall (Simao o 

Zelota); Joshua Mostel (Herodes Antipas); Kurt Yaghjia;1as (Anas); Philip Toubus (Pedro). 

Os outros ap6stolos foram feitos por: Pi Douglas; Robert Lupone; Jonatlmn Wynne; 

Thommie Walsh; Richard Moliare; David Devir; Jeffrey Hyslop; Richard Orbach; Shooki 

Wagner. as mulheres que aparecem no filme. misturada ao coro dos ap6stolos sao: 

Darcel Wynne; Marcia Me Broom; Sally Neal; Leeyan Granger; etc. 

questiio da representat;iio 

Talvez a questao mais de!icada relativamente JCS seja ada representar;ao, apesar de 

nenhum dos pesquisadores fazer uma analise sobre ela, isto e sempre o que 

apontam, tanto JCS quanto Gods pel/ se de fin em como "per; as den to de uma per; a". Ou seja, 

nas cenas iniciais de JCS n6s perceberemos a chegada dos atores num 6nibus, neste 

contexte eles ja. estao participando primeira hpeya" que e o filme~ em seguida montam a 

per;a JCS e ao final retomam para o ponte inicial voltando para o 6nibus e partindo. No 

enta.Tlto~ essa "'moldura"' que envolve o filme nao e a Unica gara.'1tia de que nao estamos 

algo que deseja ser uma sCrie outros 

elementos espalhados ao longo do filme que tern a fun9ao especffica de nos relembrar que 

aqui!o nao e real, que "daque!a forma nao pode ter sido". Vamos verificar essas estrategias 

dentro desta prodw:;ao. 

18 
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Analise da abertma 

A garantia de que este filme
8 

se trata de uma represent~ao, ja esta sendo 

estabelecida na abertura. Ora, todo e qua!quer filme se trata sobretudo de representa<;:ao, 

mesmo que ele deseje comportar lodes os aspectos mais importantes relatives a realidade, 

ainda assim sera uma representat;:ao do real, e nao o real em si. Ate o memento verificamos 

filmes sobre a vida de Jesus que possufam, na maioria das vezes urn compromisso com a 

verossimilhan<;:a, com a realidade, e algumas vezes com a realidade hist6rica da Palestina 

do seculo I. Notamos, desde o infcio deste trabalho, o didatismo nestes filmes, onde sempre 

apareciam mapas, ou narradores, esclarecendo a situ~iio e o contexte hist6ricos. 

Verificamos que nesta busca por fazer o mais real possfvel os cen6grafos esmeraram-se e 

os diretores so descabelaram em busca do que fosse o "mais cinematico". Os religiosos em 

geral, buscaram nestes filmes coerencia doutrinaria e teol6gica, entretanto, estes quesitos 

estao ausentes de JCS e Godspesll. 

Pela primeira vez Jesus niio esta sendo proposto num contexte hist6rico especffico, 

ele deseja se colocar numa fusao entre passado e presente, alem do mais nao se trata "Dele" 

e sim de urn ator que faz o seu papel e isto tambem nos foi desvelado. Entao, se pode 

pensar que estes filmes sao "proposi<;oes" que podem ou nao serem aceitas. Eles estao 

dizendo desde o come<;:o: isto e urn filme, urn filme de uma pe<;:a, a represent~ao da 

representa<;:ao, logo, nao e a realidade, nao e a vida de Jesus, mas como eu afirmo que ela 

foi; e o meu "dizer" s6 pode ser contemporaneo a mim mesmo. Evidentemente que o 

mesmo a priori seria valido para qualquer filme de Cristo, a diferen.;:a e que estes, a maneira 

do teatro comunista de Bertold Brecht, desvelam-se, buscando quebrar com a "aliena<;:ao" 

Neste ponto existe algo ainda mais complexo, pois o espectador pode nao acreditar 

em JCS, mas pode gostar das mrisicas e das suas letras e ir para casa cantando-as, e ai, 

representa<;:ao da representa.;:ao ou nao, a mensagem atingiu plenamente o seu objetivo. Por 

isso, diferentemente dos pesquisadores Ba.rnes Tatum e Lloyd Baugh, acredito ser 

necessario se gastar urn pouco mais tempo uma analise mais detida em cada urn 

doles. 

8 
0 :filme analisado trata-se da c6pia Jesus Cristo Superstar (Jesus Christ Superstar), distribuido pela CIC 

Video, com 106 minutos de dura<;:ao, no fonnato VHS. 
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Nao e o caso, p.ex., de se fazer uma compara<;ao entre os Primeiros Filmes de Cristo 

e essas duas prodw;;oes do come<;:o dos anos setenta, pois aqueles nao se propunham de 

forma dupla, a representa-;oao da representa.;ao. 0 outro fator que poderia nos levar a 

compara-los e que tanto uns como outros definiram como o tempo da narrativa os dias 

finais da vida de Jesus, ou seja, a Paixao propriamente dita. Para os Primeiros Filmes de 

Cristo, a Pe<;a da Paixao se propoe como uma representac;;ao do sagrado e vimos 

anteriormente que as pessoas se comportavam em relac;;ao a elas como uma especie de 

manifesta<;:ao do sagrado. Nao e o caso de JCS, que nao se pretende e nao deixa que se 

conclua que se trate de uma manifestac;ao do sagrado, ele e uma "ideia" sabre aquila. 

No caso de outros filmes analisados aqui as vezes a abertura tern se mostrado de 

grande utilidade, este tambem e o caso de JCS, ela e composta por duas seqiiencias: a 

chegada dos atores e estes assumindo os seus papeis. Ao todo sao cinco minutos e vinte e 

tres segundos de prefunbulo, urn tempo nada desprezfvel. Verifiquemos o que esta abertura 

deseja nos comunicar. 

A abertura se inicia com urn travelling panoramico da esquerda para a direita do 

Deserto da Judeia, ate encontrar algumas rufnas cercadas por andaimes- (mdsica) a camera 

mostra as rufnas ao som de uma guitarra - nao ha ninguem. Ja de imediato, nesta rapida 

apresentac;;ao do cenario verificamos o antigo com presen~a de andaimes, o que significaria 

que as rufnas estao sendo restauradas. Nao ha, no entanto, sinal de "obras" apenas os 

andaimcs, logo, urn requisito do cenario do filme. Em seguida a camera sai em busca de urn 

carro que vern no horizonte. 

Chegada dos a to res as loca~oes 

20 



21 

Define-se o vefculo: urn onibus, visto de diversos angulos. Tern va.rios volumes em 

CJma, entre eles uma cruz enorme e visfveL A musica calma no inicio tomando-se 

neur6tica e frenetica, e!a acompanha a troupe de atores que descem e come~am a 

descarrega-lo. Neste quesito ja possuimos uma forte presen<;:a do simb6lico: pessoas 

chegam as ruinas do passado carregadas com o que possuem, a sua consciencia hist6rica, a 

sua vivencia (objetos do maleiro). 

Enquanto o onibus e descarregado vao sendo mostrados os objetos a serem 

utilizados, espadas, metralhadoras, roupas, etc. Enquanto isso outros atores sao mostrados 

maquiando-se e buscando uma performance do sen papel. 0 ator negro que fani Judas e o 

ultimo a sair do onibus - nao estava trabalhando - olha tudo com estranheza. 

(simbolicamente, os homens chegam as minas, mas vern carregados de objetos e seus 

significados, e agora irao se revestir de alguma coisa que nao sao). 

0 ator que fani o papel de Judas Atores descarregam a Cruz 

Quatro come<;: am a tirar a cruz do alto do onibus de forma "plastica", ou 

seja nao e apenas u1n "'retirar" esta cn.1z reveste-se de alguma importfuJ.cia e quando tocam

na o tema musical Jesus Superstar se faz ouvir. No ato de descarregar, a cruz e 

recebida, vern do alto para os que estao embaixo - e e aceita com calma.O personagem de 

Judas sai de entre as pessoas, com jeito de quem nao gosta daquilo. Faz-se uma camera 

de Judas. Ele ve em plano geral as pessoas dan~;ando e festejando, fazendo tres 

circulos, um dentro do outro, no meio deles esta o ator que fara Jesus - atores homens 

vestidos de preto ficam do !ado direito da tela esperando, sem participar efetivamente da 

festividade. 
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Os cfrculos, que norrnalmente sao simbolo do perfeito e do etemo sao compostos 

pelos atores, tornados por uma camera que faz urn PP, e que localiza-se por tnis do primeiro 

circulo intemo, eles eutao levantam e abaixam as rnaos, que sao mostradas corn destaque 

parecem estar evocando o sol, cujo brilho aparece estourado na tela, Essa e a primeira 

referencia solar importante no filme, 0 ator que fani Jesus levanta-se entrando em quadro, 

esta com as costas nuas, acabando de vestir-se e sendo ajudado a faze-lo, Ele termina de 

vestir-se - seu rosto esta de frente para o sol e ele o salida; esta em PP e de costas para a 

camera (musica tema o an uncia), 

Sequencia da rela~ao de Cristo com o Sol 

seguida- urn traveliing- zoon in o lorna de frente- aproximando-se- ate que o 

rosto domiue toda a tela, Ha aqui uma forte associa~ao de Cristo como sol, nao apenas com 
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a mas como sol, que e uma bern conhecida divindade paga, que recebeu varios nomes, 

e!e foi adorado desde os Egfpcios que o chamavam de Rha, ate os Gregos que vinculavam

no a Apolo, e mesmo Jesus Jhe foi associado quando o culto de Mitra (0 Sol Invencivel) foi 

absorvido em seus diversos rituais e sfmbolos quando a Igreja Cat6lica se constitufa. 

Na segunda sequencia dentro da abertura os atores come9am a assumir seus lugares 

no cenario da rufna. Os de preto sobem nos andaimes, e de alguma forma assemelham-se a 

aves no puleiro, talvez corvos; Jesus por sua vez esta novamente no centro de urn circulo 

onde as pessoas esUio voltadas para ele, depois elas viram-se e abaixam-se, como que 

apresentando Jesus e surge o titulo do filme "Jesus Christ Superstar" coroado como tema 

musical. 

§egunda sequencia da Aberrura 

V arias informa<;6es, como percebemos acima, nos permitem perceber que se vera 

uma "representa:;a:.o", talvez uma performance, uma vez que se encontram em urn con junto 

arquitetonico de minas antigas. 0 simb6lico parece estar preseme em praticamente todos os 

gestos e bailados que ocorrem na abertura, 0 onibus "carregado" com objetos 
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trouxeram de outro local e que nao pertencem aquelas minas serao a elas associados. Os 

atores vestem-se com as roupas de suas personagens em frente ao publico. E, mesmo entre 

eles, os grupos dividem-se entre os que seguem Jesus, os que sao contra, e os romanos. A 

cruz vern no 6nibus como o objeto maior e mais carregado de significados, em diversos 

pianos se deu enfase a este objeto. Ela vern como algo "estrangeiro" transportado para 

aquelas rufnas. As associ~oes sao claras e simples, como requer uma pe.;:a musical, mas 

estao todas hi. Jesus, como mostrado inicialmente esta vinculado ao culto solar. 

Em se tratando de uma "moldura" e importante verificar tambem como ela se fecha. 

A parte final e com certeza extremamente mais nipida do que o pr6logo inicial, nao chega a 

durar mais de dois minutos. Seus significados sao menos intensos e carregados, eles foram 

explfcitos no infcio. 

Fim <Ia encenao;iio -Madalena e Judas voltam para o onibns 

Cruz contra o sol, logomarca. 

Ao final sequencia da crucifica<;ao (nao ha o epis6dio da Ressurrei<;ao) faz-se 

urn Plano em Profundidade, pegando os atores, caminhando num grupo como se estivessem 

em com suas roupas norrnais (cal~as jeans, camisetas, camisas estampadas e floridas, 

etc.), ja nao sao mais as personagens, eles estao vo!tando para o 6nibus, voltam tristes e 

cabisbaixos. No fundo da cena podernos avistar a atriz que fez Maria Madalena e ainda 
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mais atras o ator que fez Judas, eles sao os ultimos a entrarem. Maria Madalena sobe o 

primeiro degrau e para, como quem olhasse para as loca<;:oes e refletisse sobretudo aquilo, 

ela entra, em seguida vern Judas e faz exatamente o mesmo, e o onibus arranca, 

interrompendo a sua reflexao. 0 onibus sai do primeiro plano e passa para o plano geral, 

indo embora para o fundo do quadro. 

A cena seguinte e urn plano geral de uma cruz fincada no solo, com urn sol por 

detnis deJa, urn sol crepuscular, e a camera vai fazendo urn zoon in ate que ela esteja muito 

distante e tudo se desvanece em trevas. Tudo isso e acompanhado por musica melanc6lica e 

triste. Devemos notar ainda que a cruz trazida ficou l:i plantada, e o ator que fez a 

personagem de Jesus nao voltou para 0 onibus. 

A convivencia dos objetos de epocas diferentes: Passado e presente 

A to res usam roupas tipicas do inicio d.os anos setenta 

Outros dados importantes da representw;:ao sao os objetos, e os figurinos. Os atores 

iniciam o filme com suas roupas - aparentemente - cotidianas, camisetas, jeans, roupas 

!eves com motivos indianos, tfpicas do inicio dos anos setenta e que sao a propria distiu~ao 

daqueles que viviam com mais intensidade o momenta Hippie. Mesmo as roupas que sao 

vestidas para a incorporayao das personagens nao sao exatamente distintivas da Palestina 

do secu!o I elas desejam representa-las, mas sao altamente estilizadas, ainda trazendo o 

tra~o distintivo dos anos seteuta. atores nem chegam a se caracterizar com roupas 

diferentes, em geral, todos usam cal~;as, apenas Jesus esta vestido com uma runica branca 

encardida, com uma pequena corda a cintura a guisa de cinto. Os outros chegam a ter 

cal<;as "boca-de-sino", Pesquisadores como Tatum e Baugh, afinnam a 
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convivencia entre passado e presente, prefiro ver a cmsa toda como representa~ao do 

passado e presente. Nao ha realmente "passado" ali. 

Outros dados deste desve!amento do momento presente estao mais claros e 6bvios, 

como as armas (metralhadoras) que sao descarregadas do onibus. Tanques de guerra que 

aparecem numa cena com Judas Iscariotes antes dele decidir trair Jesus, e avioes, do tipo 

ca<;:a, que fazem urn voo rasante sobre este depois que ele efetivamente o trai. A 

indumentana dos so!dados romanos, a! em de um pouco "kitsch" sao ainda mais reveladoras 

da representac;ao, pois estao todos vestidos com camisetas regatas num tom lilas escuro, 

cal<;:as militares verde-oliva, capacetes prateados, parecidos com os dos alemaes da 

Segunda Guerra Mundial, carregam lanc;as de pontas prateadas, e as vezes metralhadoras. 

Urn dos dados mais atraentes e a apresenta.;:ao de Herodes Antipas usando, nao apenas 

indumentana nao caracteristica, mas urn 6culos de lentes amarelas. 

Objetos fora de Hlugar'' os tempos se cruzam 
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Otemplo 

No epis6dio da Expulsao dos Mercadores do Templo, o mercado do Templo e 

apresentado com cores muito mais vi vas do que havia sido feito ate entao. 0 Templo nao e 

apenas urn Iugar sagrado que se deixou corromper por urn comercio cotidiano, nao, ele e 

mais do que isso, ele e a representa<;:iio do mundo como urn todo, de tudo o que poderia ser 

pensado como "niio born" do mundo moderno. Teremos uma camera que passeia por entre 

as pessoas mostrando os seus produtos, quando elas nao sao o sen proprio produto. 

0 Templo, grande espelho do mundo. 

Poderemos ver imagens "chocantes" de prostitutas liinguidas mostrando o traseiro 

rebolando para a camera, como se estivessem num show de boite. Tambem podem ser 

vistos traficantes de drogas, urn pacote de maconha e outro de cocafna, sendo vendidos de 

Nao foram esquecidos os souvenires de viagem, gondolas com 6culos 

escuros, cartoes postais, etc. A camera urn plano de detalhe de uma vitrine com papel 

moeda de diversos pafses, afinal era uma casa de "cambio", Nesta cena do mercado nao 

ba nada que seja da Palestina do seculo I d.c. 
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Corte para pinturas de Cristo Crucificado. 

A sequencia que mais revel a a representa9ao ficou a cargo do epis6dio no qual Jesus 

ora no horto, depois que ele diz "Entiio me veja morrerl" o filme corta para mostrar uma 

serie de imagens pict6ricas de Jesus crucificado, as vezes mostrando Jesus, as vezes a dor 

de Maria, as vezes alguma outra personagem, imagens que sao rapidamente sobrepostas, 

enquanto ocorre apenas musica instrumental ao fundo, preparando o retorno da linha da 

can-;:ao, ate que retomem para o ator representando Jesus. 

Algumas das imagens pict6ricas utilizadas 

Diferentemente dos outros objetos citados ate agora, estas pinturas, que sao 

representa-;:ao por natureza e por excelencia, tambem alteram a natureza do vefculo, pois 

niio possuem realidade intrinseca a imagem, sao imagens chapadas, sem profundidade e 

claramente nao pertencem ao mundo da cine:matografia~ uma vez que carecem de 

mobilidade. Alem disso mostra como a morte de Jesus foi representada, e, pelas maos de 

diversos pintores em diversos perfodos, iniciando por Ieronimus Bosch. A sua rnensagem e 

simples: minha morte e uma constru-;:ao cultural. 

Colagem? Busca da representa~ao? 

Gostaria de pensar ern JCS como uma colagem, nao apenas como om musical. Urn 

musical poderia ter optado por ser rea!izado em cenanos realistas, corn fotografia esrnerada 

e ilumina9ao altamente inspiradora, no en tanto, nao e o caso e nem o desejo do diretor deste 
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Diversos fragmentos do mundo contemporfuleo -a d6cada de setenta- sao jogados 

sobre minas m_ilenares. Elas sao o passado, nao apenas o representa...u, elas de Ia e 

elas sc de alguma E sabre este pano de fundo, a guisa de uma grande 

que serao jogados os vanos elementos do mundo modemo, Seus diversos fragmentos 

sao como recortados de uma realidade e colados sobre as rufnas do passado, No 

entanto, "os fragmentos do passado" tambem estao no presente, pois ja se encontram em 

mfnas, is to nao pode ser esquecido, Elas servem en tao apenas como uma base para incitar 

uma grande colagem, 

Esta colagem verifica-se em todos os nfveis do filme: figurinos, objetos cenicos, o 

fato de ser urn musical, da musica ser o rock, Pelo fato de ser precisamente uma colagem o 

filme tambem nao tern urn comprornisso exato com uma homogeneidade narrativa, Os fatos 

que aparecem nele da vida de Jesus sao "recortados" do Ev<nJgelho, mas como estiio fora de 

contexto e como tambem para eles nao sao produzidos novos contextos, eles ficam 

deslocados, completamente fora de Iugar, Isto as vezes pode levar a algumas diston;:oes 

pura e simples das palavras de Jesus, como verificaremos mais tarde, Poderiamos aqui 

entrar na questilo do pos-modemo, ela e pertinente, no entanto, sena apenas o caso de 

c!assificar o numa vertente de comportamento s6cio-hist6rica, 

A representa~ao e buscada, montada parte por parte, pensada, ela nao parece de 

forma algoma estar ali ao acaso, Qual a utilidade deste tratamento num Filme de Cristo? 

Em prirneiro Iugar informar de que se trata de uma representaqao faz corn que as criticas de 

todos os setores envolvidos seja dirirnida, pois eles estao sendo informados de alguma 

manerra: isto e apenas urn nao e uma coisa s6ria. 

so cementa o e nao 

tambem e urna coisa seria er:qtlailtC urn musical, p,,~~n: 

que esta 

afmal urn musical 

mas ainda assLrn e uma coisa seria no mundo do entretenimento. E, a imagem que ele 

proporciona de Jesus e tao importante quanto a de qu:al:~mor outro filme, 

Devemos pensar este 

nerilltmn dos pesqm:sru:lcres por Irilill di:uttJrr:arnente consultados o a.nalisou 

ele obedece 

mas, sem 

grar1der com:eqtii~nci:'lS, urn A ideia certo, o 
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continua circulando, propaga sua ideias e a mensagem atraves da sua mUsica e nao recebe 

criticas importantes. E!e continua por ai como uma proposta. Verificaremos que essa 

proposta era 

primeira vista. 

mais ousada, ou quem sabe equivocada, do que se poderia imaginar a 

Os tres protagonistas: Judas, Jesus e Maria Madalena. 

JCS se caracteriza por possuir tres personagens bastante importantes. E evidente que 

Jesus deveria ser o maior protagonist<~, mas existe urn equilfbrio bastante grande na 

participa<;;ao de Judas e de Maria Madalena. Cad a urn deles percebe as situa<;:iSes e a "figura 

Jesus" de urn jeito diverso. Na elaborac;ao destas tres personagens o ficticio prevaleceu de 

fonna praticamente cornpleta. Os textos, por se tratatern de can<;:5es, com todas as 

adaptac;5es necessarias, tambem sao totaLmente fictfcios. Nao houve urn esforqo real de se 

adaptat passagens evangelicas, elaboratam-se passagens completarnente novas 

distantemente inspiradas pelas evangelicas. 

Ha urn terna musical especffico pata cada urn deles, alern disso, notadamente a 

primeira can~ao cada urn define as quaiidades personagern, como ela e e como ira se 

cornport.ar ao longo do Os seus ternas deixam assim cla.ras as suas motivas:oes. 

Quais as motivaqoes e temas das personagens? 

0 tema de Judas e o prirneiro a aparecer no filme, e pela sua 6tica, de acordo com 

Andrew Lloyd Weber, que a est6ria sera contada, E atraves do seu ponto de vista que os 

varies epis6dios se desenrolam. a o fato a de 

fosse 

diffcil de explicar tendo em vista toda a for;;:a do movimento negro na d6cada de 60 e no 

infcio dos anos setenta. No entanto, este fato explica-se pela fon;:a dramiitica que esta 

personagem tern ao longo do filrne. Judas e reabilitado. Alem disso, o ator (Anderson) tern 

uma presen{{a fisica e vocal muito mais forte do que a de Jesus 

Is to chegou a ser crltK:ado Baugh, pois Judas parece rnms 

interessante que Jesus. LL:ca•J, a escolha alern de ser proposital nao trata simples rac:ismcJ, 

mas de recupera<;ao da imagern. Outre detalhe e que se trata de urn elenco multi-racial, 

entao trunt>ern nao e 0 U.nico varios atores negros estao presentes. Sendo 
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que urn deles faz urn importante mimero musical, trata-se de Simao, o Zelota, discipulo de 

Jesus, ligado aos Zelotes e que deseja convence-lo a tomar o poder em Jerusalem. 

Novamente, urn negro em urn papel chave. Mas, nao nos enganemos com esta cita~ao aos 

"zelotes" e apenas isso, uma citac;:ao, ela nao se justificava no desenvolvimento anterior da 

est6ria e tambem nao teve nenhum conseqlii~ncia posterior, talvez seja urn pouco da 

influencia de King of Kings, de Nicholas Ray. 

Judas angusliado e so 

Logo na prime ira sequencia do filme, ap6s a abertura, Judas nos conta de si e de 

suas duvidas e mostra-nos suas angustias. A camera faz panorihnicas e travellings pelo 

deserto, focando e voltando a focar urn homem sentado sobre urn monte, sozinho, e Judas -

ele come<;:a a can tar: 

outro) 

etc 

(a musica e cantada em tom de desafio, e urn amigo indignado com os erros do 

"Agora que vcjo daramentc. FinaL.uente, vejo bern 

Onde vamos acabar. Quando separa..rmos o mito do homem. 

Verernos onde iremos parar. 

Jesus acredita no que falam de voce, voce realmcnte acrcdita 
Que essa conve:rsa de Deus e verdadc. 
Toda a sua bondade logo acabara. 

Voce significa mais do que as coisas que diz_ 

( ... ) 
Lcmbro-me de quando tudo is1o comeyou. 

Nao era Deus, era apenas urn hom em. 

Pode acreditar que ainda tc admiro. 

Mas tudo o que diz hoje acaba scndo dcmrpado. 

Vao tc condenar se acharem que mentiu. 

Enqua.11to isso as pessoas festeja.1u Jesus, em meio aos cfrculos, em meio ao povo, 

31 



"Ouya o rneu aviso Jesus, 

Precisamos continuar vivendo 

Mas e triste ver a nossa situayao piorando. 

Teus disctpuios ficaram cegos. 

0 ceu sublu-lhes a cab~a! 
Isso fOi lindo, agora azedou! 

( ... ) 
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Cil.mera panoramica faz urn zoon out de Judas, iso!ando-o no alto de urn p1co, 

completamente solitario, em oposic;:ao a Jesus, rodeado de pessoas que o seguem. 

Demonstram a solidao e angustia de Judas. Judas prevalece nesta seqiit~ncia inteira. Aqui 

estao suas intenc;:oes e opini6es. No entanto, nao ha nenhum retrospecto de quem seja Jesus 

ou do que ele tenha feito. Aparentemente Judas teme por sen amigo que de tanto ser 

festejado acabou acreditando que era Deus. 0 seu desejo e de que ele pare com tudo e possa 

voltar a ser como era antes. En tao, de agora por diante a sua postura em relac;:ao a Jesus e a 

de critica, ele sempre cstara observando tudo com olhos de mal humorado, on as vezes, 

tornado de franca indigna<;:ao. 

0 triiingulo que domina o filme: Jesus, Madalena e Judas 

0 Tema de Jesus aparece ja na segunda sequencia do filme, logo ap6s o de Judas. 

Nao chega a ser uma coisa otimista o que vemos ele fazendo e cantando. 0 numero musical 

divide-se em !res partes. illJC!fl-sc com urn di3Jogo com os disdpulos, representados pelo 

coro, depois ocorre urn breve dialogo com Maria Madalena em conseqiiencia do qual ha 

uma interven9ao de Judas, e terrnina com Jesus novamente dialogando com o coro. 

Interessa-nos aqui sen dialogo como coro: 

Coro: Qual 6 o problema, o que vai acontecer?- Bis. 

Jesus: Por que querern saber? Nfio se preocupem com o futuro. Nao adianta sc preocupar. Deixem o 

amanha para o amanhii, pens em somente no agora. 

Coro: ... bis. 

Jesus: Eu poderia citar alguns fatos, planos e prcvis6es, e atC dizer para onde vou. 

Coro: Quando vamos para Jerusalem? 

Jesus: Por que guerem saber? Por que essa maflia de brigar? Nao se pode veneer o destino e o tempo. 

Se soubessem para onde va.1nos, entcnderiam menos do que eu. 
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Coro: Quale o problema ... bis. 

Maria Madalena: Deixe-me rcfrescar seu rosto. Bis. 

Jesus: Maria, isso me conforta 

Enquanto vocCs se perguntam 

Onde? E Quando? Quem? E Como? 

SO ela ten.tou me dar o q_u.e eu p:reciso agora. 

Coro: .... bis. 

(. .. ) 
Coro: Jesus, explique, qucremos entender... 

Jesus: E incrivel como voces sao ignorantes e lentos. Nenlmm de voces se preocu.pa comigo. 

Cora: est3. enganado, muito enganado, como pode dizer isso?- bis. 

Jesus: Nenhum, n.enhum de voces! 

Esta e a primeira aparic;:ao de Jesus e suas ideias e ele parece apenas urn tolo 

agressivo. A sua agressividade aqui fica prejudicada pelo meu corte no texto relativo a 

parte de Judas, mas is to verificaremos adiante. Jesus nao parece saber a respeito da verdade 

mais que nenhum de seus discfpulos, apenas Maria Madalena o satisfuz. Chega a dizer com 

todas as letras "s6 ela tentou me dar o que eu preciso agora ... " e, tennina por agredir os 

discipulos irritado "como voces sao ignorantes e lentos". Estas frases sao inspiradas em 

passagens evangelicas (A mulher que unge Jesus com ungiiento) e diversos momentos on de 

Jesus lamenta a incompreensao dos discipulos. A grande diferenc;:a entre este Jesus e 

qualquer outro e que nao ha urn passado representado na est6ria, entao este comportamento 

e estas palavras surgem agressivas, tipicas de alguem que tern o ego bastante nutrido. Jesus 

ira fazer coisas assim ao Iongo do filme inteiro, "ninguem se preocupa comigo", "ninguem 

me compreende", "e como estou cansado" j sao seus Unicos temas ate felizmente morrer na 

cruz. 

Maria Madalena surgira a maneira de uma devota hindu que honra constantemente o 

seu Deus. Informam-nos que ela nao e uma muiher "certinha" no entanto, nao ha elementos 

suficientes para se concluir que ela sido uma 

Madalena e a companheira de Cristo, se nao no sentido sexual do termo ao menos no 

sentido emocional. Nao ha duvida possfve! na relw;:ao afetiva que os dois man tern. Em JCS 

a pa.rticipa<;ao de Maria Madalena e a maier e a mais longa registrada ate entao na hist6ria 

do cinema. Ela nao e mostrada como uma muLher "liberada" lutando pela sua condit;ao 

feminina, mas sim como uma mulher extremamente feminina que se devota inteiramente ao 

sen homem, e que sofre por nao saber como servi-le melhor ainda. 
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Maria Madalena ama devotadamente Jesus 

0 seu tema surge de forma tibia na segunda sequencia, a mesma citada acima. No 

entanto, niio e apenas 0 tema que a define, uma pequena altercac;iio entre Jesus e Judas 

mostra bern o seu papel: 

Maria Madalena: Deixe-me refrescar seu rosto. Bis. 

Jesus: Maria, isso me conforta 
Enquanto voces se perguntam 

Onde? E Quando? Quem? E Como? 

S6 ela tcntou me dar o que eu prcciso agora. 

Judas observa toda a movimenta<;ao alegre com desagrado, a distancia, como que 

recrirninando todos. Muda a musica e comec;a uma nova canc;ao: 

Judas: Acho muito estranho este tipo de coisa. 

Urn homem como voce pcrder tempo com uma mullier dessa hia. 
E:ntendo que ela agrada a voce, 
Mas deix<i-la te bcijar e alisar os tcus cabclos, nao C do teu feitio. 

Nao que eu me oponha ao que cla faz 

Mas cla nao condiz como que voce prega. 

Nao prccisamos da tua incoerCncia. 

Basta urn pretexto para eles nos destruircm. 

A resposta de Jesus e dada de forma agressiva: 

Jesus: Quem e voce para critic3.-la c desprcz8.-1a? 

Deixe-a em paz, ela agora esta comigo. 

Se esia puro pode a!Jed1reia-!a. 
Caso contr&io, deixc-a em paz~,, 
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r\ mUsica se interrompe, os dois estao se encarando, quase brigando, o coro rompe o 

PorCm, o tema de Maria Madalena surge inteiramente apenas na quarta seqUencia 

onde ela tern direito a urn nUmero musical inteiro, ai escapa._rnos de certa forma da tradi<;ao 

e ela se exp!icita melhor. Canta para que Jesus relaxe, passa-lhe "ungtiento". Judas en tao 

canta 0 principal tema da seqiH~ncia e o dela: 

l\IIivl: "Tente nao se prcocupar, nao pense nos problemas que tc aborrecem. Saiba que esta tudo bern. 

Tudo vai bern. Queremos que durma bern csta noite. Que o mundo gire sem voce esta noite. N6s nos 

arranjaremos, nao sc preocupe conosco. 

Coro feminine: Tudo vai bern. tudo vai bem.bis. 

:rvllvi: Durma, e eu te confortarei. Te acalmarei e te ungirei. Mirra para a tua testa. Vera que esta tudo 

bern. Sim, tudo vai bern. 0 suave ungi.iento te confortara. Refrescara a tua cabet;a e teus pes. Feche os olhos e 
dcscanse. Nao pense em mais nada. 

Coro feminine: Esta mdo bern, Sim esta tu.do bern. 

As personagens de Judas e Maria Madalena se opoe. Enquanto o primeiro chama 

Jesus para a realidede, para a "]uta", eia busca sempre conforti-io e deseja que se 

esque<;;a de seus problemas. Ela parece a "esposa" que deseja confortar o marido que chega 

cansado do trabalho. A dificuldede e isso e uma consta.11te. A can~ao acima esta 

baseada na passagem evange!ica na qual Jesus e ungido por uma mulher. Aqui a fusao de 

personalidades fernininas ev&rgelicas numa Unic~ a de m&"1.tem-se. Ela e ao 

mesmo tempo a Mulher Adultera (atire a primeira pedra), a Mulher que unge Jesus e a 

propria Maria Medalena, uma mulher de "rna vida", 

Ela possuira ao menos mais do filme, e sernpr:e 

ao lado de Jesus em todos os momentos. Al6m nao hri. a present;a da 

Maria. Aqui se define de forma implfcita a importante mudan<;;a de papel de Maria 

Madalen~ ela deixa de ser urn contraponto a Virgem e passa a ser uma mJ!lrer:, talvez com 

defeitos, mas uma mulher, e que se encontra apaixonada. 

Na decima primeira ap6s uma tentativa de Jesus curar doentes. ela 

aparece nova_rnente para mas agora, de faz€-lo adonnecer pode nos 

segredar seus mcuu> e dtividas. 0 epis6dio inicia com sol entre nuvens. Ela coloca Jesus 

para oc>mur com sua can<;;ao tema: seus durma e ntio pense em n6s. ela 

declara o seu amor por ele: 
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MM: Nao sei como am3.-lo. Nem o que fazer para comovC-lo. Estou rnudada, sirn como mudei. 

Nestes Ultimos dias andei me observa.11do, pare-yo outra pessoa Nao se como enfrent.ar isso. Nao se por que 

ele me cornove. Ele C urn homem. anenas urn homem. E ia tive tantos. tantos homens antes e de todos os 
~ ' 

Elc 6 apenas mais urn. Devo seduzi-lo? Devo gritar? Devo falar de amor? Liberar meus sentimentos? 

Nunca pensei que fosse ficar assh"'TI. 0 que C que hJ. comigo? Voce nao acha que 6 engrayado? Eu me ver 

nessa situa9ao? Logo eu, que sempre fui tao calma, tao fria, jru.11ais escrava do amor. Scmpre dona do mcu 

nariz. Ele me assusta tanto. Nunca pensei que fosse ficar assim. 0 que e que hi comigo? Contudo se ele me 
dissesse que me ru11a, eu me sentiria perdida e assustada, nao saberia o que fazer, nao saberia. Daria as costas 

e me afastaria. Nao procuraria saber. Ele me assusta tanto. Eu o quero tanto." 

Enquanto isso Jesus esta deitado por debaixo de urn veu, como se fosse urn bebe 

protegido das moscas. Sera que nao poderemos dizer que Jesus a aceitava como 

companheira uma vez que afirmou para Judas na caw;:ao ar1teriormente citada "ela agora 

estd comigo"? Este a.rnplo desenvolvimento do papei de Maria Madalena ocasiona algumas 

"distor~oes". Ja vimos anteriormente que Maria Madalena praticamente nao tern papel nos 

Evange!hos. Talvez o mais importante seja no momento da Ressurrei<,:ao, pois e ela quem 

descobre o fato. Em JCS ela e a companheira de Cristo e esta constantemente presente. A 

personagem de Pedro, p.ex., que sempre possui urn papel qualquer nos outros filmes, aqui 

foi engolida pela importilncia destas outras personagens e a custo o reconhecemos em meio 

ao coro de discipulos, e]e surge apenas no momento das Nega96es, pois neste filme elas sao 

mantidas, no entanto nao ha confissao Messiilnica, e nem entrega das chaves do ceu e muito 

menos a sua confirma9ao por Jesus ap6s a Ressurrei9ao. 

E importante percebermos que Pedro esta acompauhado, no filme, de Joao e 

Madalena, quando e!e nega Jesus~ E e!a que o questiona a este respeito, e ele se mostra 

aborrecido com o fato. Posteriormente, depois que Jesus e preso, Joao, Matia Madalena e 

de~:ms reinician"m o sen trabalho, Madalena foi alyada a cc:ncn;;:ao nao somente de 

disdpula, mas tambem de Ap6stola. E muim mudan~a em sua personagem de uma vez s6, 

Parece-me que isto s6 e possivel por 

os textos evange!icos. 

os autores de fato nao tiveram preocup~ao com 

A Maria Madalena que aparece aqui representada e muito pr6xrma daqu1:la que 

aparece no evangelho ap6crifo de Filipe, mas, muito mllis proxima ainda da Mat'ia 

M .. ,.E lh 9 . 
1. acialena que escreveu o seu propno vange o , po1s em segredo inslru96es de 
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Jesus que os outros nao ouviram. Essa rela~;ao intima mostrada no filme permite-nos pensar 

no conhecimento destes textos pelos autores< No entanto, se desejassem apenas colocar 

Maria Madalena como companhcira de Cristo, "qnebrando tabus" conseguiriam o mesmo 

efeito, sou a favor desta ultima tese< Eles nao parecem estar preocupados com historicidade 

ou religiao em seus fundamentos mais claros< A preocupa~;ao principal sao as can~;oes, e, 

uma can~;ao de am or, de uma mulher apaixonada deveria fazer mais sucesso do que uma 

can~;ao de "mae" falando bern de seu fi!ho, p<ex<, que poderia ser, provavelmente, uma 

cans;ao da Virgem. 

Essa transforma<;ao do papel de Madalena tern a Iongo prazo urn efeito mms 

comprometedor em The Last Temptation, de Scorsese, onde ela e mostrada imageticarnente 

como urna prostituta e que se tornou uma devido a rejei~;ao de Jesus. E, ela sera rnostrada 

como causa da sua tentw;:ao, a de ser urn homern comurn. Ern JCS, se podern sugerir que ela 

foi uma prostituta, ao rnenos isto nao fica claro, ela s6 diz que teve muitos homens ... Se 

pensarrnos que no infcio da decada de setenta respiravam-se os ares da liberas;ao sexual, 

isso pode ter urn significado rnais arnbfguo, ela deixa de ser urna "prostituta" para ser urna 

"narnoradeira" e que agora parecia estar encontrando o homern de sua vida. 

A conformayao de Judas, Jesus c Maria Madalena como protagonistas desta est6ria 

obrigou ao silenciarnento das demais personagens< Os outros discipulos aparecem na maior 

parte das vezes como urn coro, apenas Pedro se destaca e Sirnao, o Zelota< E, 

estranhamente, Pedro nao tern nenhum numero musical. E, o de Sirnao, apesar de ser urn 

born numero ficou cornpletarnente deslocado e estranho no contexto geral. Principalmente 

por que sua personagem nao havia aparecido ate entao e nao volta aparecer posteriormente. 

Alern disso, os disdpulos sernpre estao fazendo papel de tolos< Enfirn, novamente os 

ap6stolos de Jesus nao ganharn urn desenvolvirnento adequado e e!es continuarn, como 

vinha acontecendo ate entao ern outros filrnes, a margern da est6ria. 

A quesUio das cores 

JCS verificaremos que a ideia de George Stevens em seu filme Greatest 

recebem a rnesma colora~ao que o filme de Stevens, ou seja, branco para os bons, vermelho 

para os que se envolvem co_m o mundo
1 

c preto ou tons escuros para os rnaus~ A Unica 
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diferen~a e que as "massas" utilizam cores suaves e em geral sao figurinos corriqueiros dos 

anos setenta. 
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A rela<;:ao fica ass1m: Maria Madalena: laranja avermelhado; Judas vermelho 

esmaecido; Jesus: branco encardido; Caifas, Anas, Escribas e Fariseus, preto. Pilatos, 

purpura. Herodes e sua corte: colorido berrante. A cor ja informa a situayao espiritua! e 

pessoal da personagem. Judas em sen nlimero musical antes da morte de Jesus, e logo ap6s 

o sen suicfdio, aparece todo de branco, ele conseguiu chegar ao ceu. Em alguns momentos 

Jesus usa urn manto escuro (verde escuro ou negro?). Seria o mesmo manto que ele oferece 

a Judas na Santa ceia. 

Jesus e seu manto escu:ro~ significaria passagem do comando? 

Os corpos 

Outra relagao nas imagens de JCS que e bastante nova e merece ser destacada e a 

forma como os corpos dos atores e dos bailarinos sao explorados. Nao ha problemas com a 

exposi<;:ao dos corpos dos atores e atrizes, todos os atores aparecem, principalmente os 

coadjuvantes e figurantes, de peito nu a maior do tempo, vestem-se, mas a freme da 

roupa aberta, Todos sao musculosos e vigorosos, com exce.;;ao de Herodes, e gordo, 

mas sen corpo tambem e mostrado. As bailarinas usam apenas urn bustie peqneno, e nao 

tern problemas em mostrar o nmbigo, que antes era primazia de Salome. 

0 elenco e multirracial, e o que prevalece nas roupas e a diversidade dos modelos e 

das cores utilizadas, se bern que nem sempre em tons vivos. A diversidade e buscada e 

montada. 0 corpo passa tambem pelo aspecto da representayao. Vimos as prostitutas do 

Templo, e depois comentaremos sobre os homossexuais que envolvem Herodes Antipas. 

Se nao podemos verificar algo em especial em rela<;ao aos corpos dos atores ou alguma 

fun9ao bern detinida dentro do filme, ao menos devemos ter em mente que essa explora9ao 

39 



40 

e tambem de alguma forma nova, nao obstante ser sem significado, mas ousou-se mais 

neste quesito do que todos os outros filmes anteriores. 

Judas e seu novo papel 

A longa evolu~ao da personagem de Judas acompanha-nos pela hist6ria do Cinema. 

Vimos em outros capftulos que o que mais chamava aten~ao dos cineastas eram as 

possiveis motiv~oes que levaram-no a trair Jesus. Em tomo das motiva<;:oes vimos as 

maiores peripecias. Cecil B. DeMille, em The King of Kings, de 1927, chegou ate a pensar 

num triangulo amoroso entre Judas, Jesus e Maria Madalena, o que nao se realizou devido 

ao tempo de dura<;ao do filme. Ele aeabou optando por fazer Judas urn desiludido com o 

Cristo que nao desejava o poder. 

Em King of Kings, de 1961, observamos uma grande mudan<;a para Judas, ele foi 

mostrado como urn Sicario convicto, lutava pela causa da Liberta<;ao da Palestina do 

domfnio romano, poderia ate ser urn pouco equivocado quanto a Jesus, mas era sincero. Em 

The Greatest Story, de Stevens, vimos que Judas foi levado a trair pelo proprio "diabo" e 

por essa razao ele acaba cometendo suiddio depois, imolando-se numa pira de sacrificios, 

ao inves de enforcar-se, ele e desta forma inocentado. 

Em JCS a est6ria nao s6 e contada pe!o ponto de vista de Judas como tambem ele e 

mostrado como o melhor amigo de Jesus, e aquele que tern o pi or "destino" a cumprir. Ele 

percebe ao Iongo do fi!me que tera de trair Jesus e este fez com que ele chegasse a isso, e 

sua morte deveria ser uma necessidade. No entanto, Judas perderia sua alma? Este e o 

drama de Judas em JCS. Par essa razao esta questionando Jesus desde o inicio do filme. 

Ate entao a personagem tinha sido explorada como urn equivocado, em JCS o equivocado e 

Jesus. Judas necessita trai-lo por que Deus deseja que ele assim o fa~ a, este eo seu papel na 

est6ria divina. Is to fica comp!etamente c!aro no momento da Santa Ceia. 

E!a e feita no Getsemani, sob a sombra de uma oliveira, num gramado, como dizem 

os comentaristas, realmente, se parece com urn piquenique, mas e urn piquenique que imita 

a Santa ceia de Da Vinci, a mesma disposi~ao, todos sao mostrados em frontalidade. 

Veremos urn pouco mais da personalidade de Jesus, novamente urn pouco egocentrico e 

preocupado consigo rnesmo: 
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Jesus: "0 flill, e urn pouco mais cruel quando e causado por amigos. Caso se interessem este vinho 
pode ser o meu sangue. Caso sc interessem, este pao pode ser meu corpo, o fim, o que bebem e meu sangue, o 

que comem 6 meu corpo, se lembrarem de mirn quando comercrn ou beberem." 

Santa Ceia em forma de Pique-nique 

Depois, mudando para urn tom bastante agressivo: 

'Ticvo estar louco se espcro ser lembrado, Devo estar fora de mim. Vcjo em vossos rostos que se 

csquecerao do rneu nome dcz minutos dcpois de morrer. Urn me negara, outro me traira. Pedro me negara 

daqui a poucas horas. Vai me negar tres vezes e nao e s6 isso que vejo. Urn de voces vai sair daqui para me 
trair." 

Ele est<i pensando em si novarnente, e interrompido por Judas, que o encara: 

Judas: Niio seja dram3.tico, sabe quem sed .. 

Jesus: Por que nao vai? 

Judas: Quer que cu va 7 

Jesus: Vai, estao te espcrando. 

Judas: Se soubesses porque. 

Jesus: N3o me i:nteressa (agressivo) 

Judas: Eu que te admirava, agora te desprezo. 

Jesus: Seu mentiroso (agressivo). 

Judas: Qucrias que eu fizesse isso. E se eu ficasse aqui e arruinasse teu plano? 

Jesus: Apressa~te~ tolo! Vai! de teus di'icnrsos. N2o quero saber, vai! Vai! (quasc 
histcrico), 

Judas sai correndo, para a distancia, depois Jesus ate ele levando urn manto 

escuro que ele proprio usava, como que passarrdo-lhe o papel mais importante, Assim os 

ficarn a s6s, Judas diz: 
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Judas: Sua patftica figura! Viu onde fomos parar? Nossos :ideais morrem por sua culpa. PorCm, o 

mais triste e que algufm tern de te entregar, como urn criminoso comum, como urn animal ferido. Urn 

mandarim cansado, urn mandarim cansado, desbotado, cansado! 

Jesus: Vail Estao te esperando! Fora! (histCrico) Estao te esperando! 

Judas: quanta mais tc ollio menos compreendo. Como pcrdeu o controlc de tudo o que fez. Teria 

fcito melhor se tivesse planejado". 

Judas sai correndo para traf-lo e urn rebanho de ovelhas sai correndo atras dele 

seguindo-o. Creio que a frase "Sua patetica figura! ... Nossos ideais morrem par sua culpa" 

possui eloqtiencia suficiente para que se compreenda o tamanbo do desafio que esta 

personagem propoe em terrnos teo16gicos. Jesus como o traidor de sua propria mensagem. 

Mas, que isto nao nos preocupe demais, pois ate o momenta da morte Jesus nao havia 

passado mensagem nenhuma, exceto a de que se deve preocupar apenas com o "agora". 

No entanto, Judas ao transformar-se neste melhor amigo de Jesus que acabara por 

ajuda-lo a cumprir sua missao, meio a contra-gosto, toma-se tambem uma personagem que 

o questiona o tempo todo. Se Jesus quer ficar com Madalena, e Judas quem o alerta para a 

vida nao muito correta da mulher. Se Jesus pensa que e Deus, Judas tern certeza de que nao 

e e que o amigo foi dominado pela vaidade negativa que o levara a morte. Este inclusive e o 

seu tema inicial no filme. Outro dado importante e que Judas e elevado aqui a condi~ao de 

bra.;;o direito de Jesus, de traidor ele vira o melhor discfpulo, o mais exemplar. 

Este Judas realiza-se plenamente quando, ap6s o seu suicidio, e inserido no filme 

urn mimero musical bern no momento da via crucis. Neste, Jesus aparece como o Cristo 

Glorificado, ele acabava de ser condenado e sofreria pela via crucis e na cruz, no entanto, 

se faz esta interrup<;:ao para que Judas o questione pela ultima vez. Jesus abre os bra9os e a 

camera faz urn travelling, urn zoon out, abrindo para uma grande angular Inicia-se o show 

de Judas, ele vern descendo pendurado em algo, como se fosse uma estrela, todo vestido de 

branco, abandonou as vestes 

provoc~ao: 

Judas: Quanta mais te vejo menos compreendo, como perdeu o controle de tudo o que fez? Teria 

controlado tudo se tivcsse planejado. Por que escolheu esta fpoca atrasada, estc lugar? Se fosse hoje 
alcanyaria uma nayao inteira. Israel, em 4 a.c. nfio tinha comunica~o em massa. Nao me leve a mal, s6 
quero saber." 

0 core diz santamente: Jesus utstu. Quem e voce? 0 que sacrificou? Cristo, 

Superstar, Voce acredita ser aquila que dizem? (bis) 
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A Gloria de Judas apos o suicidio 

Entra Judas no bailado e pergunta: 

"Diga-me o que acha dos amigos af de cima? Depois de voce, quem e o maim:? Buda esta .no 
mesmo nivel que voce? MaomC moveu a mo:ntanha ou era pu.blid.dade? Voce quis morrer assim ou foi 
urn engano? Ou sabia que assim seria mais celebrado? Nao me leve a mal, s6 quero saber .... " 

Cora: Jesus Cristo, Quem e voce? 0 que sacrificou?Jesus Cristo, Superstar, Voce acredita ser 

guc dizcm? 

Depois disso as imagens t1nais do baiiado sao entrecortadas com uma via crucis 

bastante !eve e de pouco significado, ela e simplificada, pois o sacriffcio de Jesus parece ter 

perdido o seu significado. 

Pelo questionamento de Judas, Jesus era Deus, pois ele poderia ter escolhido 

qualquer epoca para tor nascido, mas escolheu Israel do ano 4 a.c., possfvei ano do seu 

nascimento, e Judas alerta nilo 

foi tao esrnpido?" 
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0 questionamento seguinte e a respeito do valor de Jesus Cristo em rel'"9ao as 

outras grandes personagens de outras religioes, Buda e Maome, quem e o maior? Para 

Judas tudo se trata da mesma coisa: propaganda, se de Jesus ou Maome, e indiferente. Jesus 

morreu pra fazer propaganda de si mesmo. E importante notar que Judas aparece em 

"Gloria" depois da sua morte, mas que Jesus, no entanto, nao tern direito a sua Ressurrei<;:ao 

posterior. A inversao e teologicamente bastante grave, devemos nos lembrar do que diz 

Jesus nos Evangelhos: "ninguem tem rrtaior amor do que aquele que sacrifica sua vida por 

um amigo" Ora, no filme quem se sacrifica e Judas, pois Jesus morre pra fazer propaganda. 

Deixemos Judas e enfim entremos na questao mais delicada deste texto, que Jesus e 

este? 

0 Problematico Jesus Superstar 

Causa-me alguma especie o silencio sobre a personalidade do Jesus deste filme, 

sobre sua mensagem, sobre o seu significado. Nao que haja em mim algum interesse de que 

ela seja desta ou daquela forma, no entanto, depois de urn Iongo percurso onde os Filmes de 

Cristo enfrentaram grandes dificuldades com a censura, com os movimentos socials de 

Indole religiosa, com o desejo das igrejas em manterem a sua imagem sob urn certo 

controle, de repente este passa ileso ... 

Percebamos as varias facetas deste Jesus, e desta forrua se compreendeni facilmente 

por que chamei este item de 0 Problenuitico Jesus Superstar. 

personalidade de Jesus 

A maior dificuldade reiativa ao filme e que nao houve preocup'"9ao em se mostrar 

absolutamente nada da vida, obra e mensagem de Jesus anteriorruente de se 

afirrua<;6es sobre e!e ou a sua personalidade. En tao, temos diante de nos urn Jesus que nada 

fez e que nada pregou, ensinou ou viveu, possu!mos somente a sua personagem anacronica 

diante de n6s. Pode ser verdadeiro que os produtores esperassem que os espectadores ja 

tivessem construldo para si mesmos as suas pr6prias imagens de Jesus e que a do filme 

dialogasse com elas. No entanto, parto tao somente do fi!me e do seu conteudo, como e a 

proposta deste trabalho. 
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Desde a pnme1ra fala de Jesus ele e diverse do Cristo conhecido ate entao, 

primeirarnente se rnostra como urn detentor de urn conhecimento que nao deseja passar 

para os outros: 

Coro: Quale o problema, o que vai acontecer?- Bis. 

Jesus: Por que querem saber? Nao se preocupem com o futuro. 

Niio adianta se preocupar. Deixem o amanhii para o amanha, pensem so mente no agora. 

Coro: ... bis. 

Jesus: Eu poderia citar alguns fatos, planos e previs5cs, e ate dizer para onde vou. 
Coro: Quando varnos para JerusaJCm? 

Jesus: Por que querem saber? Por que essa mania de brigar? Niio se pode veneer o destino eo tempo. 

Se soubessem para onde vamos, entenderiam men.os do que eu. 
Coro: Quale o problema ... his. 

Urn Je.o;;us que senega a e:nsina:r 

E qual e a grande dificuldade de Jesus dizer as coisas para seus disdpulos, simples: 

Coro: Jesus, expligue, queremos entender ... 
Jesus: E incrfvel como voces sao ig:noran.tes e lentos. Nenhum de voces se prv.JCupa comigo_ 

urn homem impaciente e por sua vez sente-se incompreendido. No mesmo epis6dio se 

desentendeu com Judas por causa de Maria Madalena, e quase chega as vias de fato com 

este. Ambos encaram-se num momento de si!encio num filme musical, h:i grande tensile no 

ar. Nao se trata de urn Jesus indignado com o preconceito de Judas, trata-se de urn hornem 

defendendo a sua nan1orada. porque e!e a defende tanto? Isso ja vimos: "S6 tentou 

me 
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Ele esta preocupado consign mesmo, podemos pensar num outro resultado pratico 

desta frase que esta de acordo com a sua iinica mensagem dada ao longo do tilme e que se 

encontra tambem oeste epis6dio: Niio se preocupem com o fUturo. Niio adianta se 

preocupar. Deixem o amanha para o amanha, pensem somente no agora. 

Esta ideia tern bases evangelicas e refere-se a uma conhecida parte do Sennao da 

Montanha, sobre a solicitude da vida, onde Jesus recomenda aos discfpulos e ao seu publico 

que nao se preocupem demais com a vida cotidiana, com o que se ira comer ou vestir: 

"Olhai os lfrios do campo ... " No contexto evangelico e no de outros filmes estas frases, 

esta prega~ao, tern seu sentido pleno e preservado. Pode-se ate dizer que em alguns 

rnomentos ela funcionou como urn apelo contra o consumisrno. 

Mas, em JCS esta frase aparece tao deslocada que reverte-se num cultivo do 

imediatismo, rela~ao inversa com o que Jesus pregava, uma vez que a sua mensagem era 

para toda vida e pela eternidade, etc. Aqui ele aparece pregando para se viver o presente, no 

entanto, nao preenche esta recomend~ao corn qualquer outra coisa, como por exernplo: "0 

Reino do Ceus ja esta presente". Ela pode ser "!ida" como o espectador bern desejar. "0 

que irnporta o amanha? Vamos viver o hoje" Isto pode querer dizer por que nii.o usar 

drogas? Fazem mal para a saiide? Mas hoje estou saudavel e isto eo que importa. Por que 

nao fazer sexo agora? Amanha ele pode nao estar disponivel. Ern outras palavras, passarnos 

dos interesses do Reino dos Ceus para os interesses irnediatistas da existencia. Existir no 

rnundo e mais importar1te. A mensagem foi invertida. 

Outros epis6dios que nos deixam ainda mais clara a personalidade de Jesus, alem do 

prirneiro, onde fica 6bvio que ele nao veio para servir, mas para ser servido, e o epis6dio 

onde Maria Madalena ca.r1ta o sou terna e Jesus deixa-se ser convenientemente "ungido" 

nao como urn Messias, mas como urn freqiientador de casa de massagem, Maria Madalena 

e circundada por varias "discipulas" que tambern 0 tocam e 0 alisam. 0 diretor deseja 

vincular este epis6dio como da Mulher que ungiu Jesus, que e evange!ico, mas aqui Jesus 

aparece entre seus disdpulos e nao na casa de Simao o Leproso, e nao ha nenhum 

ensinamento depois do gesto da rnulher. Jesus nao diz que ela o unge para a sua morte, e 

nem que ela deve ser iembrada pelo seu gesto, e nem que os seus pecados estavam 

perdoados pois muito arnou. Enfirn, apenas urn recorte e uma colagem de uma situar;:ao 

evangelica, mas fora de Iugar, fora de contexto, alterando completamente o seu significado. 
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Nurna sequencia antes de iniciar as suas "dores", e a seguinte a Expnlsao dos 

Mercadores do Ternplo, Jesus encontra-se sozinho nurna ravina, parece ter safdo para orar. 

E se organiza uma cena bastante patetica. 

Jesus nao cu:ra os d.oen.tes 

Uma ave de rapina, talvez urn falcao aparece ern rneio a tela, fundindo-se corn o sol, 

a camera desce focalizando a ravina, e Ia encontramos Jesus carninhando solitario corn pena 

de si rnesrno, outra caracteristica constante: 

'MiDha hora esta chega'1do, pouco resta a fazer. Depois de tudo que te:ntei n.estes trCs an.os, pa:rece 

que foram 30 ... " 

Sua auto-comisera<;ao e interrompida, por urna mulher que sai de entre as pedras, 

depois vao saindo outros ate se tomararn uma multidao de doentes pedindo socorro: 
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Doentcl: Veja rneus olhos, mal consigo vcr. 

Doente2: Veja-me de pe, mal consigo andar. 

Doente 3: Creio que pode me curar 
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Doente4: Veja minha lingua, mal posso falar. 

DenteS: Veja a minha pele vivo a sangrar. 

Doente6: Mal posso ficar de pe. 

Doente3: Creio que pode me curar. 

Dente?: Veja como sou pobre. 

Coro: Toque-me, trate de mim, Cristo, Toque-me, cure-me, Cristo, beije-me, cure-me Cristo, 
socorra-mc Cristo. Bis. 

Os doentes vao se arrastando ate ele, com as maos esticadas implorando, ele se 

assusta com o grande numero. Ate os toea, encosta as maos sobre eles, no entanto, 

nenhuma cura e representada. Nenhum deles se levanta e diz "estou curado" vao apenas 

aumentando os pedidos e a pressao, e cercando-o cada vez mais ate que Jesus diz: "Voces 

siio muitos, niio me empurrem. Sou apenas urn. (grita desesperado) Niio me sufoquem! 

Deixem-me em paz! (grita enquanto os doentes recobrem-no totalmente). 

A cena lembra muito a que fez Scorsese para representar as curas de Jesus, mas ao 

menos o dele curava. Nenhuma cura de Jesus foi mostrada auteriormente e nem depois. 

Entiio se ele curava alguem ou se desejasse curar, deveria ter sido neste momento, e ele nao 

o faz, apenas esta com medo, sentindo-se acuado e sem nenhum espirito de auto-sacriffcio. 

E dantesco como este Jesus e egofsta, e como ele e apenas urn "pobre" perseguido pe!os 

demais. A cena seguinte a esta da "pseudo-cura" e o epis6dio no qual ele e devotamente 

colocado para donnir por Maria Madalena e onde ela canta sen amor por ele. Ou seJa, 

depois de ter fugido dos doentes e tratado como Deus e assim ele se sente bern. 

No numero no qual Simiio o Zelota procura convence-lo a tomar o poder, temos 

ma1s uma amostra presun~ao, Jesus canta - dizendo que eles desconhecem o poder 

vcrdadeiro. Maria Madalena csta a seus pes: 

"Nem voce, Simao, nem os 50 miL Nem os romanos, nem os judeus. Nem Judas nem os 12, ncrn os 

sacerdotcs ou o escribas. Ncm a prOpria Jerusalem condenada, entendcm o que eo poder, entendem o que e a 

glOria, entendem de rudo. (M"aria madalena esta sUp lice a seus pes segur".ndo em sua mao) Se soubessem o 

que sci, minha pobre JerusalCm, veria a verdade. Ma-; voces fecharn os olhos. Enquanto viverem tcus 
problemas serao muitos. Pobre JerusalCrn, para conquistar a morte, basta apenas morrer, basta apenas morrer." 

E interessante que nem os seus disdpulos sabem qualquer coisa, ou compreendem 

qualquer coisa, bern, ele ja esta chegando ao final de sua vida ... ou realmente seus discfpulos 

eram ignorantes mesmo ou ele era urn pessimo professor, ou mais provavelmente nao 
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ensinava coisa alguma. E, sua fala, assim deslocada de qualquer contexte, parece apenas 

presun~ao. Ele diz: apenas eu sei das coisas, voces nao sabem noda. Presun~ao pura e 

simples uma vez que nao ha nen,'Juma demonstra~ao deste "saber". 

Outre epis6dio onde Jesus ficou beiraudo ao dautesco e o da Expulsao dos 

Mercadores do Templo, ja descrito, mas as suas falas sao dramaticas, pois ele nao se parece 

com urn Jesus indignado pela perversao do uso do Templo e sim um adolescente mimado e 

raivoso. Primeiramente ele come~a a derrubar e a destruir tudo, depois diz: "Meu templo 

deveria ser urna casa de ora9ao. Mas voces o transformaram num covil de ladroes." 

Ele e violento com os objetos, bastante violento e depois grita como um adolescente 

que teve seu quarto invadido por alguern da farnili~ esta transtornado e histerico: "Fora 

daqui!" "Fora daqui! Judas o observa estupefato. E deveria mesmo, pois a frase predileta 

de Jesus no filme e "Fora daqui!" a mesma que ele usa muito mais de uma vez para com 

Judas, inclusive na Santa Ceia. Percebamos que ele disse "meu templo", ele se considera 

Deus, apesar de que assistindo o filme n6s nao temos nenhum motivo em considera-lo 

assim. 

Tudo ainda poderia ser ajeitado nao fosse o momenta do epis6dio no qual 

teoricamente Jesus ora no Horto da Oliveiras, pedindo ajuda a Deus para enfrentar os 

mementos decisivos que o aguardavam. 0 epis6dio e bastante conhecido, nele Jesus pede 

para Pedro, Joao e Tiago que vigiem com ele, ou seja, que orem, enquanto ele afasta-se 

para orar mais a distancia e depois os surpreende dormindo. No filme ja estao todos 

dormindo e Jesus tem o sen mote predileto anunciado, a auto-comiserac;:ao: "Ninguem vai 

acordado comigo? Pedro? Joao? Tiago? Quem vai esperar comigo? Pedro? Joao? 

A caw;;ao continua em outro Iugar, mas nao e desesperada, e revoltada. E!e deseja 

saber por que tern de morrer, e quer que Deus lhe demonstre esta necessidade, ele esta 

preocupado dernais se a sua morte vai valer a pena: 

"S6 quero dizer, que se for possfvel, afaste de mim cste c;Hice. Pois nao quero provar o veneno, sinto 

que me queima, estou mudado. Nao estou tao seguro como quando comecei antes estava inspirado, agorn 
estou triste e cansado. Om:;a! Superei as expectativas, meu.s tres anos de a~o parecem trin.ta. Podeci 
exigir isso de outro homem? Mas se eu morrer, fas;a que se cumpra o que exige de mim< Que me odeicm e 

me ac;oitem, e me pregucm numa fu-vore< Quero saber, mcu Deus. Quero ver, meu Deus. Por que tenho de 
morrer? Ficarei mais conh.eddo do que ate enffio? 0 que eu disse e fiz ainda ted. valor? Tenho de vcr, meu 
Senhor, TerL.~o de Saber, meu Senhor. Se eu morrcr, qual sera a recompensa? Por que tenho de morrer? ( 

histerico) Mostre-me agora que n.fio vou morrer em vao. Mostre~me um pouco da tua inteligfnda 
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on.ip:rescnte. IV1ostre~mc a razao po:r que que:res que eu morra. Diz como e onde mas :nao o porque. Esta 

certo eu morrerei, entao me veja morrer! Vai rnorrer como vou morrer? Entao me veja morrer." 

Nesta parte da can9ao temos quatro quesitos reunidos num panigrafo s6: auto

comisera<;ao, vaidade, presun<;:ao e egofsmo. "Ow;:a, superei as expectativas" nao e digno de 

comentarios, se dizem que Jesus nasceu num estiibulo apenas para demonstrar sua 

humildade, se dizem que lavon os pes dos ap6stolos, etc. Como este Jesus afirrna de forma 

vaidosa e orgulhosa: "superei as expectativas"? Alem disso, niio ha nenhum espfrito de 

auto-sacriffcio. Ele ira se sacrificar, mas is to e negociado. 

Jesus em agon.ia no Getsema:ni 

E, pasmem, Jesus incorre numa tenta<;:iio, uma daquelas presentes nas Tenta<;:oes, 

consagradas pelos filmes e pelos evangelhos, surpreendentemente ele ignora "Niio tentaras 

o Senhor teu Deus", ou seja, nao se faz teste com a vontade de Deus, nao se !he pede 

pro vas. Este Jesus nao tern a men or duvida, sua can<;:ao e para "testar Deus". 0 pi or de tudo 

e que ele passou "trinta anos" pregando e nao sabe por que deve morrer, nao conhece Isaias 

e nem suas pr6prias palavras. 0 mais grave, ele percebe que deve morrer para tomar-se 

ainda mais conhecido. Foi para isso que Jesus veio: para fazer propaganda de si mesmo. 

Depois da aiega~ao, "entao me veja morrer". Ocorre uma sucessao de quadros de 

crucifica<;:ao, leones e outras pinturas. En tao ele continua sua can<;:ao: 

"Antes eu estava tao inspirado, agora cstou triste e cansado. Depois de iuta:r durante t:rEs anos~ 
pa:recem :noven.ta. Por que tenho medo de terrninar o que comecei? 0 que voce com~ou! Eu nao comecei 

n.ada! Deus, ttw vontadc e forte, mas csconde a verdade, vou beber teu dJice de veneno! Crucifique-me! 
Quebre-me! Sangre-me!Bata-rnc! Mate-me! Mas lcve-me agora, antes que eu mude de idCia" 
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Novamente ele esta cansado, parecem noventa anos de pregapio ... Depois percebe 

que na verdade nao come~ou nada, foi Deus. Entao Deus passa a ser urn tirano desp6tico 

que obriga as pessoas a fazerem o que nao querem e que Jesus nao tinha nada a ver com 

is so; ele foi apenas obrigado a morrer. Claro que aqui ha urn 6bvio anacronismo, pois ate a 

pouco ele era Deus, agora Deus e urn "outro". 

Egocentrico, incapaz de misericordia, senbor da verdade (verdade nunca dita), 

presun.;;oso, indolente, vitima, incompreendido, irasdvel, etc. Bern qualquer urn que tenha 

em casa urn adolescente diffcil ja o deve ter reconhecido. Se a is to tudo ainda verificarmos 

que Maria, a mae, eo Pai, Jose, nao foram nem citados e nem apareceram em quaisquer dos 

epis6dios (Maria nem na Crucifica~ao) perceberemos mais uma atitude tfpica dos 

adolescentes do final do seculo XX, nao apresentar os pais para os arnigos e nem deixar que 

eles participem da sua vida de qualquer forma. 

Se concluirmos que a imagem cristol6gica deste filme e Jesus, o Adolescente, 

vamos estar sendo apenas generosos, pois sem rnuita duvida, tendo ern vista as cornplexas 

invers6es de valores evangelicos e as atitudes anacronicas deste Jesus, temos na verdade 

urn "'Anti-Cristo". 

Outros Sfmbolos 

0 diretor desejou fazer alguma rel~ao entre Jesus e o sol, isto esta claro. Do 

comep ao tim do filme em todos os rnomentos possfveis Jesus e posto sobre urn fundo 

solar. Essa associa<;;ao e bastante antiga. Poderiamos ate aventar a hip6tese de que se trata 

da atualiza~ao de urn milo, mas, infelizrncnte parece que alguem apenas se lembrou em 

fazer a re!a<;:ao, nao parece ter maiores significados. 0 que pude notar e que o 

se corn a manha, nao necessariamente a Alvorada, mas bern cedo. Logo no preambulo 

pode-se nota-lo pelas sombras feitas pe!as colunas das rufnas e pelas sombras dos atores 

que dan<;:ando fazem uma saud~ao ao sol e a Jesus, associando-os, e depois Jesus mesrno 

salida o so! e inicia-se o filme. se o filrne pretende-se como come9ando na parte da 

manba nao e nada paradoxa! que ele termine com o sol em seu ocaso. Mas nao se pode 

o filme se passa no espaqo urn pois hti ao menos duas noites representadas 

em seu percurso. Outro detalhe e a oragao de Jesus no que e feita durante o dia com 

ele dirigindo-se ao sol faz sua ora~ao para Deus, diferentemente dos Evangelhos. 
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Associa<;iio de Jesus como Sol 

E, ja que estamos falando em sol, este aparece como o pano de fundo, ou melhor, 

como a "aureola" de luz que envolve a cruz no ultimo plano do filme. A cruz aparece 

sozinha em meio ao sol, enquanto os atores partem no mesmo 6nibus que os trouxe. 0 sol 

com a cruz no meio fica ali, como urn sinal, como urn sfmbolo. Se lembrarmos do fato de 

que Judas e Jesus estavam preocupados com a comunic~ao de massa e com a func;ao da 

morte de Jesus como propaganda, e natural que nao se tenha produzido urn epis6dio 

relativo a Ressurrei9ao, pois o que era mais importante para eles ficou registrado, a cruz. 

Ela e a propria logo-marca do Cristianismo. E, ao final, Ia esta ela, sfmbolo maximo da 

propaganda crista etemizando-se. 

A Corte Homoer6tica de Herodes Antipas 

Entre as diversas novidades deste filme uma destaca-se de forma importante: o 

julgamento de Jesus por Herodes Antipas. Quando Jesus e apresentado diante de Antipas e 

sua corte, uma situa9ao tradicionai dos Evangelhos e dos filmes de Cristo, uma coisa nada 

tradicional acontece, de imediato se faz urn close-up de Herodes que aparece usando urn 

6culos de lentes amarelas. Ele surge representa11do a futilidade dos poderosos, o que nao e 

exatamente novo, pois King of Kings, ja havia feito is to tambem. Mas o inc6modo e que, de 

imediato, nao da pra saber exatamente a sexualidade do rei gordinho, seria homossexual? 

As suas fa!as para Jesus sao encorajadoras, mostra-se como urn fa. Este tipo de 

cena, corte frfvola, etc, ja foi visto desde Golgotha de Julien Duvivier, no entanto, e a 

primeira vez que pessoas caracterizando homossexuais aparecem num filme de Cristo. Nao 

se pode que tenham sido caracterizados de forma positiva uma vez que estao 

relacionados a frivolidade e a vaidade do poder, e provavelmente a sua perversao. 
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A corte homoerOtica de Herodes reage a divindade de Jesus 

Parece que se o diretor cuidou bern do negro Judas esqueceu-se de cuidar bern da 

sexualidade altemativa. Eles estiio vestidos com roupas coloridas, alegres, frivolos e alguns 

efeminados, poderia ser bern pi or, ao menos eles nao foram mostrados prostituindo-se 

no Templo. Em se tratando da primeira vez que isto acontece ate que a tentativa nao foi de 

todo ruirn. Herodes envolto por mulheres e homens efeminados. 
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Quando Heredes diz "ouvi dizer que e Deus" as mulheres, mas principalmente os 

homens efeminados mostram-se extremamente afetados fazendo caras e bocas 

inesquecfveis. Depois de seu breve julgamento onde Heredes pede para Jesus fazer alguns 

milagres, onde tenta fazer com que ele fale alguma coisa. Como, se de alguma forma 

Heredes estivesse representando a homossexualidade perguntando e desejando saber o que 

Jesus pensa do assunto, ou melbor, desejando saber o que Jesus tinha a dizer realmente que 

valesse a pena escutar, o Rei conclui que Jesus e urn nada e diz de forma bastante 

categ6rica, como quem ja houvesse sido perturbado pelo assunto religiao/sexualidade, 

interessante registrar suas ultimas falas: 

Ha algo errado? 

Porque esta demorando? 

Vamos, Rei dos Judeus?! 

Hei! Nao esta com medo de mim, Cristo? 

Senhor Cristo Maravilhoso voce e urna piada! 

Voce nao C Deus! V ace e urn impostor! 

Levem-no daqui, ele nao tern nada a dizer! 
Fora daqui, Rei dos .. . 
Fora daqui, Rei dos .. . 

Fora dagui, Rei dos Judeus! 

Fora daqui! Fora daqud 
Saia da minha vida! 

Esta cena se passa no Lago da Gali!eia, loc<li;5es no !ago da Galileia, mas, quem e 

que nota isso? Estava-se diante de urn show de boite no Julgameuto de Jesus por Heredes, 

era diffcil notar a locw;oao. No entanto, esta simples apari~ao de homens efeminados, 

afetados mesmo, e muito nova relacionada a Jesus Cristo, e, de certa fonna algo positive. 

Por que se os homossexuais nao foram representados como pessoas "serias" em re!aqao a 

Jesus Cristo, o que poderia dar uma rna impressao a seu respeito a primeira vista, ao menos, 

em seguida e!es negam a necessidade de Cristo e preferem-se a si mesmos, e ai a 

mensagem toma-se outra. Jesus nao tinha nada a dizer-Jhes, entao mandam-no embora. 
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0 Lago <Ia Galileia passa despercebido 

Ultimos Comentarios 

E urn pouco inutil buscar evidencias de compara~ao com outros filmes, mesmo por 

que elas seriam mais indicativas de epis6dios do que de proximidade de conteudo. No 

entanto, algumas coisas como a "Desculpabiliza~ao dos Judeus", devem ser notadas. JCS 

nao desculpabiliza-os de fonna alguma, Caifas e Aniis aparecem como duas personagens 

perversas e suas motiv~5es sao as mais simples possfveis: matar Jesus, antes que os 

romanos destruam a cidade por sua causa. 

0 julgamento de Jesus perante Caifiis esta presente mas e breve e completamente 

desimportante. Os atores que representarn a elite judaica estao o tempo todo vestido de 

negro, e nao podemos nos esquecer que esta e a cor 0 luto. 

Judeu.s assodados a oorvos 

Estes atores tambem empuleiram-se a maneira de corvos nos andaimes em torno 

mina. Seria alguma critica ao Estado modemo de Israel? Provaveimente. Quando Judas 
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decidiu trair Jesus aparecem tanques de Guerra que o perseguem, quando ele finalmente o 

trai dois cru;:as fazem urn v6o rasante sobre este. Nurna prirneira observa~iio poderiamos 

pensar que eles representarn o poderio militar dos rornanos no filrne, no en tanto, nenhum 

deles tern identifica<;ao. Se lembrarmo-nos ainda que havia pouco tempo Israel, em 1967, 

tinha feito guerra a seus vizinhos, nao e estranha a presen<;a destas arrnas naquele cen:lrio. 

E, nurn mornento daqueles os judeus, ou israelenses, niio parecem inocentes de nada. 

Mas, como se trata de urn musical, essa "culpa" dos judeus consegue, de alguma 

forma, niio ser urna coisa grave e que incornode, ela nao parece seria como tudo o rnais no 

filme, no entanto, ela esta Ia representada. 

Em Jesus Christ Superstar tudo e representru;:iio da representru;:iio. Como virnos, as 

personagens, tanto quanto as falas e situa<;iSes forarn recortadas de outros Iugares e textos e 

coladas num outro "Iugar" e contararn uma outra est6ria diferente da conhecida, e, de certa 

forma, pode ser visto como urn ataque frontal a irnagern de Jesus. No entanto, niio sin to que 

tenha sido assirn. JCS parece mais fruto de ignorancia sobre assuntos religiosos do que 

qualquer outra rna ou boa inten<;:ao representada. 0 que nao "desculpa" o filrne, pois a 

imagem de Jesus esta ali representada, e urn documento de nma epoca e isto nao ha como 

deixar de ser, nem que se compreenda a ausencia de inten<;iSes teol6gicas mais bern 

elaboradas de seus realizadores. Talvez s6 desejassem dialogar com Cristo, talvez 

desejassem ataca-lo, mas sera que gostariarn de faze-lo com a profundidade de uma 

"blasfemia" estabelecendo-o como um Anti-Cristo? Acredito que nao, por isso a imagem 

de Jesus Christ Superstar, s6 pode ser: Jesus, o Adolescente. 
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Godspell 

Vidor Gaber como Jesus 

A Prodw;ao 

Godspell foi desenvolvido como urna tese de rnestrado, ern teatro, por John-Michael 

Tebe!ak, defendida no Carneggie Tech, agora Carneggie Mellon University, ern Pittsburgh. 

Anos mais tarde Tebelak recordou posteriorrnente como a pe9a original resultou de urna 

experiencia na igreja enquanto trabalhava ern sua tese: 

"Eu fui para Easter Vigil a servi9o da Anglican Cathedral em Pittsburg. Estava nevando, c eu estava 
preparado c no local apropriado para urna trcmenda experiencia rel.igiosa. Mas as pessoas na igreja paredam 

aborrecidas, e os cl6rigos olhavam-mc apressando-me para tenninar logo com aquilo. Eu estava com a 

sensaqao de que antes que a pcdra ro!a')SC para a tumba, eles se amontoariam sobre ela Eu fui pra casa, pcguci 
meu manuscrito e trabal.hei nele atC concluir num nao-pare frenCtico." 10 

Corn urna trilha sonora cornposta por urn a,'lligo estudante a pet;:a estreou ern 

dezembro de 1970. Onde, provave!mente obteve algum sucesso, pois em seguida Tebelak 

levou seu projeto para o Ellen Stewart's La Mama Experimental Theater Club, em Nova 

York, onde foi apresentado como urna "obra em andamento". Ali a pe~a foi descoberta 

pelo produtor, e ganhador do prernio Pullitzer, Edgar Lansbury (The Subject Was Roses, 
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1962), e gra<;as a sua influencia aqnela pe~;a que parecia promissora recebeu urna trilha 

sonora mais adequada encornendada a Stephen Scwartz. Desta forrna Godspell fez 

realrnente a sua grande estreia, off-Brodway, como pe~;a acabada, ern 17 de maio de 1971 

no teatro Cherry Lane. 

Como pec;oa musical ele foi elogiado pela crftica por sua inteligente mistura de 

pantomirna, circo, teatro de variedades e show de rnenestreis, a pe<;:a logo se tornou urn 

sucesso internacional, com produ~;oes rnontadas ern Londres, Paris, Toronto, Washington, 

Los Angeles, Sao Francisco e Melbourne. 

A Columbia Pictures nao tardou em cornprar os direitos cinernatograficos do novo 

sucesso. Para a dire~;ao foi contratado o diretor David Grenee, vencedor do premio Emmy 

(The People Next Door, 1969), cujos creditos em cinema incluern The Shattered Roome 

Sebastian. Alern disso, David Greene tambern escreveria o roteiro em colaborat;:ao com 

Tebelak, este ficou em Nova York durante todo o tempo das filmagens que cornet;:aram 

com uma prece em frente do Empire Diner na I Oa. Avenida e na 22nd Street, ern agosto de 

1972
11

. Como toda adapta.;ao ocorreram algumas mudan~;as houve a inclusao de urn 

pro logo on de os discfpulos sao reunidos entre a rale e os exclufdos de "We Beseech Thee", 

a can~;ao original foi substitufda por "Beautiful City", uma nova can<;ao escrita por 

Schwartz exclusivamente para o filrne. De acordo com o produtor Edgar Lansbury: "We 

Beseech Thee" foi o primeiro ato da versiio para o teatro e foi substitufda porque a 

dinamica do fUme nc1o necessitava do climax requerido para o final do prime ira ato. 

Para estrelar o filrne, os produtores montaram urn elenco reunido da pe~a original de 

Nova York e de varias companhias teatrais: Victor Gaber, David Haskell, Jerry Sroka, 

Lynne Thigpen, Katie Hanley, Robin Lamont, Gilmer McCorraick, Joanne Jonas, Merrell 

Jacson e Jeffrey Millet Victor Garber, o ator escolhido para fazer o papel de Jesus, era 

canadense de Londres, em Ontario, nascido em 16 de mar.;:o de 1949, portanto com 23 anos 

no momento da prodw;ao do filme, urn dos atores mais jovens a fazer Jesus, na vida adulta. 

Teve vivencia com o teatro de improvisa.;:ao no Canada, apareceu depois disso em 

varias revistas musicais. Era musico tambem, e chegou como urn participante do Sugar 

Shoppe Rock Group a se apresentar no conhecido programa The Ed Sullivan Show. Desde 

que fez sua estreia no cinema em Godspell (1973), Garber tern aparecido em varios filmes 

11 Tatum, p, 118. 
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para TV, series e filmes para cinema entre os quais: Liberace: Behind the Music (1988): 

); e outros mais durante a decada de noventa sendo a sua ultima 

participa<;ao conhecida no filme 

Outros dois destagues da produ<;ao David Haskell e Kate Hanley, estudaram no 

Carnegie-Mellon University, o mesmo local de onde se originou o mestrado de Tebelak. 

Kate pac-tedo elenco original, e Haskell do elenco da em sua montagem 

novaiorquina, posteriormente ele continuou trabalhando em series para 

Glitters (1977) e Santa Barbara (1985-86). 

como All That 

Godspe ll foi filmado inteirac'llente em Nova York, as suas loca<;6es i11cluiram a 

Ponte do Brooklin, World Trade Center (recem-inaugurado a epoca), o ediffcio da Pan

American, Times Square, Central Park, a loja de brinquedos F.A.O. Schwartz, Coney 

Island, Lincoln Center, The Cloisters, Sheeps Meadow, Grand's Tomb e a Estatua da 

Liberdade, Godspell estreou em 26 de maio de J 973. 

Greene 

0 diretor se nao chega a ser urn dos ""grandes nomesn conhecidos e aplaudidos com 

unanirnidade pela critica internacional, tambem nao era urn ditetor inexperiente e nem 

descategorizado, muito pelo contrario, possufa vasta experiencia em prodw;;6es para a TV. 

, em Manchester, L-1glaterra; foi para os 

Estados unidos nos anos 50 seguir1do como ator uma companhia de teatro Shakesperiano, 

encabe<;;ada por Laurence e qn&'1do esta voltou 

onde foi contratado como diretor de 

a Inglaterra Greene 

na Canadian 

para o 

Jewison depois de urna curta temporada no Canada, Gteene teve urn ir1tenso trabalho na TV 

dos Estados Unidos, ditigindo fllrnes, series e mini-series. 

Come<;;ou com o Shirley 's Storybook (1958), depois rodou urn ou 

outre 

de 

ganhou mais responsabilidades na decada de onde dedicou-se com afmco a esse de 

prodn<;;ao, tendo vfuias delas: Sir !'r,2nC!s Drake (1 The !Vu1·ses (! 962), 

the (1962) e Aos seus rneritos como diretor 
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garantiram-lhe possihilidade de tambem trabalhar para o cinema e anteriormente 

a Godspell rodou alguns fi!mes, como: Sebastian (1968), The Strange Affair (1968), I Start 

(1969), The People Next Madame Sin e enfim Godspell 

(1973) 

Seus trabalhos posteriores, tanto para a TV quanta para Cinema contarn-se as 

dezenas nas decadas de 70, 80 e 90. David Greene viria a morrer em 7 de abril de 2003, em 

California, em con sequencia de urn cancer no Par1creas. 0 dire tor era, portanto, no 

momenta da realizru;ao do filme aqui analisado, urn profissional bastante experiente, 

inclusive na dire<;:ao de musicals, bern como tambem havia sido produtor e roteirista e co-

roteirista de varias series TV e filmes. 

Ficha Tecnica 

A dire~;ao como ja vista anterionnente ficou a cargo de David Greene, que co

escreveu o roteiro com o autor original do musical John-Michael Tebelalc Os produtores 

foram Edgar Lansbury e Kenneth Utt. A mlisica original e de Stephen Schwartz e Peggy 

Gordon (can<;ao By My Side), A cinematografia foi de Richard G. Heimann e a edi~;ao de 

Alan Heim. 0 desenho da produ<;ao de Brian Eatwell e a dire<;ao de Arte de Ben 

Kasazkow. Os cen<Lrios, os poucos que tXIStlrdm, de John Godfrey e os figurinos ficaram a 

cargo de Sherrie Sucher e Susan Tsu, Maquiagem e penteados ficaram soh os cuidados de 

Philip Goldblat e de Phyllis SagnellL Paul Ganapoler foi o auxi!iar de produ<;ao e Ron 

Walsh, assistente de dire<;:ao. Som e Mixagem de som: Les Lazarowitz e 

coreografia ficou nas maos de Sammy Bayes. 

Neroda. E a 

Assim como o filme Gc,dspell'' caracteriza-se ser uma pe~a dentro de uma 

pe9a, representa9ao da representru;ao, Mas ha evidentemente alga de muito diferente entre 

estes dois filmes, Godspell estii distante de JCS, nao fosse o fato de serem musicals 

nem poderiam sofrer compara\;iio de qualquer forma. A primeira coisa que todos notam 

nele e o fato de Jesus e seus seguidores estarem vec;tic!os de palhagos. Causa estralilieza 

12 0 filme &.-:~alisado e a -A Esperanfa. distribuido pela Columbia TriStar Home Video, 
em 2000, com dura;;:ao de 103 minutes, em D'v'D, obedecendo ao formato widescreen. Anteriormente a este 
lw.J.yamcnto nao existiam no Brasil deste filme, e, segundo nos inforrna Tatum, ate 1993 

tambem nao existiam em VHS nos Estados Unidos. 
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e!e surja diante de n6s sem suas caracterfsticas mais conhecidas, cabelos lisos e compridos, 

barba e bigode, tunica e manto, ete, Mas, se visto pela 6tica da estranheza Godspell seria 

uma vida de Jesus multo, muito estranha, pois guarda da est6ria caracterfsticas mfnimas. 

Sen cenario e a cidade de Nova Iorque e seus cart6es postais mais conhecidos, estao no 

filme o World Trade Center, a Ponte do Brooklin, Times Square, o Central Park, etc. De 

imediato temos pontos de estranharnento demais, Jesus vestido de palha~;o dan9ando e 

cantando em Nova Iorque. 

A partir desta perspectiva nem podemos pensar muito sobre o que Godspell 

estabelece pela primeira vez na hist6ria dos Filmes de Cristo, ele proprio se estabelece 

como urn referencial de diferen.;;a, ainda assim possui uma contribuigao relativarnente a 

narrativa da est6ria de Jesus. Em Godspell, as parabolas evangelicas contadas sao pela 

primeira vez abundantemente usadas, sao ate rnesmo representadas atraves de pequenos 

sketches. Elas se constituem na maior parte do material narratol6gico contido no filme. Sao 

a "desculpa'' para varios numeros musicais e, por isso, possuem importiincia capital, sao o 

cerne do filme, sao a rnensagem. Nesta prodw;:ao a rnensagem se sobrep6e a est6ria e ela 

esta diretarnente relacionada a musica. 

As ausencias 

Godspell rompe definitivamente com qualquer tradi<;:ao. Praticamente todo e 

qualquer epis6dio tradicional esta ausente. Vimos ate agora a longa elaboragao da sub

trarna de Joao Batista, neste filme ele e apenas "representado" nao e rea!rnente nenhum ator 

num papel concreto dentro do fi!me, o ator que o faz no infcio do filme e o rnesmo que 

desempenha o papel de Judas ao finaL Ele "incorpora" as personagens da mesrna forma 

as "desincorpora" sem aviso nn5.vi1n 

Tarnbem nao ocorrern curas, o unico milagre registrado no filme, e urn truque de 

magico, quando Jesus faz aparecer ern sua mao uma bengala e JB/Judas tenta fazer o 

mesmo sem sucesso e af Jesus faz aparecer outra bengala para ele. Is toe o mais miraculoso 

que acontece no filme, claro com excegao do poder do arauto (?)de estar em varios lugares 

ao mesmo quando corne~;a a convocar as pessoas que seguiriarn Jesus. Ainda 

podemos Hstar urn ultimo milagre, o de as ruas de Nova Iorque de tril.nsito e pessoas, 

no en tanto, isto esta !a como urn cenario e nao como urn mfiagre espontiineo e desejado. Ao 
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final vemos que is to faz parte do "processo" mas nao, nao se trata de urn milagre de Jesus. 

Este Jesus, como o JCS, tambem nao cura, mas ao menos aqui nao ha doentes. 

0 Marianismo esta completamente ausente. Maria nao aparece e nem e citada em 

nenhum momento no filme. 0 Primado de Pedro tambem nao aparece, nem e!e aparece. 

Apenas durante a Santa Ceia o coro canta o que seriam as falas de Pedro, de que "nunca te 

negarei". Logo, tambem nao ha confissao messianica, nem as chaves do ceu e da Terra. 

Incri velmente tambem nao ocorre uma via-crucis, e, nem cruz o filme tern, pois Jesus e 

amarrado de bra<;os abertos numa tela de prote<;ao, e e eletrocutado. 0 que nao chega a 

espantar, pois nao se trata de Jesus, mas de uma representa<;ao, entao "faz de conta", como 

as crian<;as fazem. E, urn detalhe importante estes novos "discfpulos" de Jesus nao o 

abandonam no momento da crucifica<;:iio. 

"Faz de conta ... " na Santa Ceia e na Crucificm;ao 

Depois de tanto desenvolvimento relativo aos romanos, se foram bons, se foram 

mans, de repente neste filme eles jamais existiram, nunca fizeram parte da est6ria de Jesus. 

Isto poderia causar algum problema relativo a desculpabiliza<;:ao dos judeus, mas isto nao 

ocorre, pois e!es tambem nao sao mostrados, sao representados por urn boneco monstmoso 

montado por objetos cenicos. 

Boneco :rep.resen.ta os 
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Bern, se os romanos estao ausentes, Maria Madalena, a Mulher Adultcra, Marta e Maria, A 

Ressurrei<;ao de Lazaro, etc. estao todos ausentes tambem. Is to sem fa!ar nos episodios que 

definem o proprio Evangelho Segundo Mateus, como 0 Anuncio, A Natividade, A Fuga 

para o Egito, etc. Chama atenc;ao o fato de terem mantido As Tentac;6es, no enlanto, as 

colocaram no episodio posterior a Santa Ceia, onde Jesus tern duvidas sobre o que vai 

acontecer. Mas, como tudo o que ocorreu depois do enfrentamento com os Escribas e 

Fariseus (boneco monstmoso) nao parece fazer muito senti do, apenas o fato de que alguem 

se lembrou de faze-lo e que talvez ficasse born. 

Em resumo, o que ha de fato da narrativa evangelica em Godspell? Muito pouco 

para providenciar uma narrativa digna deste nome: 0 Batismo, 0 Enfrentamento com 

Fariseus e Escribas, A Santa Ceia, Jesus no Horto, A Trai~ao de Judas, A Cmcifica~ao. E 

apenas isso, e ainda tudo resumido a informa.;:oes mfnimas bastante adaptadas. 

Pr61ogo e Epflogo 

Godspell possui urn pro logo de abertura, e se ele nao nos diz muita coisa ao menos 

ja explicita de certa forma que tipo de mensagem iremos assistir. 0 primeiro filme 

importante a se utilizar do recurso de urn pr61ogo e urn epflogo foi The Greatest Story Ever 

Told de George Stevens, veremos este recurso aqui utilizado e tambem o encomramos em 

JCS. Podemos ate nos questionarmos se esta nao e uma caracterfstica de filmes que 

desejam passar uma "mensagem" fechada, pois o filme de Stevens organizou-se a maneira 

de urn con junto de meditat;6es. Nao fosse a forma como Godspell se prop6e, tendo em vista 

o riso freqtiente, e o born humor exagerado, poderfamos tambem pensar que ele utiliza o 

recurso de propor "meditac;oes" ou "reflexoes" no entanto, nao parece rea!mente faze-lo, 

pois estas exigem urn "tempo" uma dura~ao rnaior para que ocorram, em Godspell o caso 

parece fixat;ao. 

A primeira imagem do pro logo aparenta ser a de urn umbigo, mas e urn close-up de 

urn tampao de urn latao, depois a camera faz urn zoon out e percebe-se o deseuho de urn 

sol, feito com o zoon out contirma e percebemos que este pintado entre di,fersas 

outras coisas, na realidade e uma ba,rreira protetora de uma ponte de Nova Iorque. No infcio 

surge uma voz off, nao e urn narrador e o proprio Deus. e esta voz nao ira vo!tar a ser 

ouvida durante filme: 
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Deus: (irnagcm desenhada do sol ao fundo) "Mcu nome C conhecido: Deus e Rei. Senhor das rnajestades, nfio 

tenho ncm comc~o nem fim. Sou onipotente, sempre tenho sido. Eu iiz as estrclas e os plan etas. Fiz a lua para 

decorar a noite. E o sol para iluminar o dia. Fiz a terra de onde surgem as B.rvores e a grama. Fiz todos os 

animais, grandes e peguenos, todos tern o meu apre~o. Do nada, fiz tudo, para o sustento do homemc E, destc 

jardim onde s6 plantei coisas boas ele sera o jardineiro e ncle se fartani." 

As falas de Deus sao cheias de bondade, e o Deus da fartura, o que pro vern a vida, 

A ideia vern, com certeza do Velho Testamento, No entanto, quando ele afinna ser Rei dos 

Reis, por tabela ja esta dizendo tambem que e Jesus Cristo, ou seja, e o Deus trino, Essa 

abertura e urn pouco estranha relativamente ao resto do filme, no entanto, e significativo 

que Deus, diga: "deste jardim onde s6 plantei coisas boas ele sera o jardineiro," 

Image:ns de fundo para a voz off de Deus 

0 mundo e visto com o urn "jardim" como uma coisa boa e agradavel e que o 

homem e quem deve cuidar dele e nele se fartar. A terra como fonte de coisas boas, Urn 

aspecto que nao pode passar sem ser percebido e que este Deus apresenta-se como generoso 

e bondoso, urn Deus providencial que fez tudo para o homem, bastando que o homern cuide 

para conseguir tudo de que precisa, Outro aspecto importante e que tarnbem se trata de urn 

Deus sem exigencias, Ele nao esta. pedindo nada neste pr6logo, nem amea9a.'1do, nem 

castigando, nada, E de alguma forma urn Deus confortador, Devemos lernbrar que se 
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associannos adequadamente a pnme1ra imagem, a do umbigo, teremos uma ideia 

fundamental para a Hist6ria das Re!igioes, o "umbigo" e associado ao centro do corpo, ao 

centro do "mundo", ou seja, da cria~;ao, Nova York torna-se assim o centro, 

A segunda sequencia da abertura se inicia com urn homem puxando urn carrinho de 

madeira atraves da Ponte do Brooklin, Ele esta estranhamente vestido, urn casaco colorido, 

como o dos apresentadores de circo, urn len<;:o no pesco<;:o, possui barbae cabelos !ongos, 

No figurino extravagante ele traz slnais de ser cristao, a camera mostra urn peixe de tecido 

aplicado nas costas do casaco, imageticamente o peixe e o primeiro sfmbolo do 

cristianismo, Ele tambem traz uma corneta feita de chifre de cameiro, a Shofar dos judeus, 

enquanto isso o nome do filme vern crescendo do fundo da tela ate ficar sobre o homem 

"GodspelF', em seguida aparece a frase "Um musical baseado no Evangelho Segundo Siio 

Mate us" e como que para garantir os direitos autorais logo de imediato aparece o copyright 

da Columbia Pictures, Importante notar a escolha da ponte, As pontes sempre sao elos de 

liga<;:ih Aqui ela passara a simbolizar a liga<;:ao entre o sagrado e o profano, Este homem 

(David Haskell) tera a fun~;ao de urn arauto nas primeiras seqiiencias do filme, 

Aberturn 

Algo que parece urn tanto quanto sem significado para os criticos e bastante 

importante para a nossa compreensao desta produ<;:ao, A primeira sequencia propriameme 

nos localiza em Nova Iorque, Somos infonnados do grande de pessoas atraves 

de tomadas feitas com lentes de grande angular, Vemos pessoas apressadas, urn transito 

ca6tico, barulbo de descontentamento, Rufdos de uma grande metr6pole, 
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Nova York, cenas da metr6pole 

Aos poucos as personagens do filme nos serao apresentadas. Sao pessoas comuns 

que estao em meio a multidao. Em meio a confusao do transito urn homem gordinho (Jerry 

Sroka), fora do sen carro e vftima de agressoes verbais dos outros motoristas, no entanto ele 

nao reage. Na cena seguinte urn taxista jovem para (Jeffrey Mylett), e pra nao ficar 

neur6tico com a briga come<;:a a tocar uma flauta doce. Na cena seguinte urn jovem rapaz 

negro (Merrel Jackson) e mostrado ouvindo seu radinho com fone de ouvido e puxando 

uma arara cheia de roupas pela rua, tern urn rosto de quem esta alheio a tudo aquilo. Corta 

para mostrar uma mo9a que e aparentemente loura e usa uma touca sobre os cabelos soltos 

(Gilmer McCormick), em seguida a canaera mostra uma bailarina (Joanne Jonas) fazendo 

seu ensaio numa academia. 

Ap:resenta~o das person.agens 
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A camera segue pra outra locaqao, uma biblioteca onde tres estudantes negros 

esforyam-se pra ler urn livro, urn deles e uma moya (Lynne Thigpen). A cena seguinte 

mostra uma jovem ruiva (Katie Hanley) servindo num bar. Ela esforya-se para ler Ulysses 

de James Joyce, o romance sabre urn diana vida de urn homem. Seria uma pista de como o 

filme e pensado? Ha urn plano de detalhe do livro. Carta para uma outra !oura (Robin 

Lamont) descendo de urn 6nibus, ela passa em frente a uma vitrine e fica sensibilizada 

diante dos bonecos infantis que a decoram. 

Chamamento das person.agens 

Aos poucos estas pessoas definem-se como diversas daquelas outras da cidade. Elas 

sao co!ocadas em situas:oes estressantes. A moya negra e pasta sob o olhar preconceituoso e 

vigilante de uma moya branea na fila do xerox, a loura de toea e vftima da pressa de 

alguem, ao ehegar numa entrevista de emprego ha umas dez garotas identicas a ela 

esperando a vez. Ela desiste, pois nao faz diferen<;:a. Carta para a mo<;:a negra, assim que ela 

consegue usar a maquina de xerox poe o proprio rosto pra uma c6pia. Ela ofuscada 

sua experieneia af ela ve o arauto, que aparece num simples truque a la Melies. No 

elevador a loura de touca ve o arauto tambem. E!e entao apareee na rna e toea o Shofar, em 
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seguida aparece na vitrine dos brinquedos que a outra !oura admirava e, ao som do chifre, 

vai convocando todas as outras personagens citadas. 0 taxista e tambem convocado como 

toque, desta vez o arauto e mostrado no reflexo de urn para brisas, o motorista gordinho do 

inicio esta vindo atras dele, tambem compelido pelo charnado. A bailarina desce do alto de 

urn pas so nos bra~os do arauto. 0 rapaz negro que puxava arara tarnbem ouve o chamado e 

sai em sua dire.;ao, alguem grita para ele, "Hei, Merrell, onde vai?!" Ele sorri, o curioso e 

que Merrell e o nome do ator realmente. E af, mais urn detalhe, ninguem tern nome algum 

ao Iongo do filme. 

Os discipu!os chamados pelo Arau!o 

Todos escutam o toque do chifre, e entao o arauto come9a a cantar: 

Caminho do Senhor". Esta e toda a letra da musica, alegre e repetitiva, este estribilho e 

repetido em coro pelas pessoas citadas anteriormente umas dez vezes no minimo. 
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Inicia-se a segunda sequencia do filme. Co1ta para o Central Park onde o arauto 

segura na mao de urn grande anjo de uma fonte. E a imagem mais bonita do filme. As 

pessoas que ele chamou chegarn correndo, e vao se jogar na fonte se despojando de parte 

das roupas as vezes. Dan~am livremente dentro da fonte numa demonstra.;:ao euf6rica de 

alegria, se despojarn simbolicarnente do sen cotidiano, do tempo comum. Nesta cena o 

arauto passa a ser Joao Batista, o que nos inforrna is so sao as suas falas: 

Arauto/JB: Eu os batizo corn :lgua para que se arrependam. Aquele que vern depois de mime mais poderoso. 

Nao sou digno de tirar os seus sapatos. Ele batizar:i todos como Espfrito Santo e com fogo." 

De repente aparece urn rapaz sem camisa, distante, que nao havia sido chamado, 

ficaremos sabendo que se trata de Jesus. As outras personagens ja safrarn da fonte e sobem 

dan9ando e correndo uma escadaria. Percebamos que ele surgiu do nada, nao estava com 

ninguem e nao foi mostrado antes, primeiro vieram as pessoas de boa vontade, depois ele: 

Jesus: Hei!! 

JB: Voce veio a mim? 

Jesus: Quero ser purificado. 

JB: prefiro ser batizado por voce. 

Jesus: Nao, devemos seguir os prcceitos de Deus. 

Quando a agua cai sobre sua cabe<;:a ele come9a a cantar e sai do batismo com uma 

ca!.;:a de arco-fris e com uma camiseta de super-homem. 

Jesus llatu.ado 

0 arco-iris e sfrnbolo da alian<;a de Deus corn os homens: 

Jesus: "Quando salvara o povo, 6 Deus miscricordioso 0 povo, Senhor, o povo? Nao os tronos mas 

os homens" Elcs sao as flores do Seu corar;:ao, 6 Deus, que eles nao morram feito ervas daninhas, herdando 

urn dia sem sot Deus salve o povo. 0 crime scrnpre trara o crime, fortalecendo o mais forte? E tua vontade, 
senhor, que o homem so:fra no pecado? "N3.o1" dizem as montanhas. "Nao" dizem os c6us. 0 sol haver:i de 

brilhar para o homem. E de ouvira can~5es em vez de choro, Deus salve o povo." 
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Neste momenta, aliada a primeira frase de Deus no pr6logo se define de vez olema 

do filme a Misericordia Divina. Jesus segue os outros e depois todos sao mostrados 

caminhando por uma avenida da cidade. Agora tudo esta deserto, nem carros nem pessoas, 

nem sons m:banos. A canc;ao que Jesus iniciou e repetida em coro pelos outros. Todos estao 

experienciando urn tempo diferente. Eles estao em Nova Iorque, mas apenas eles estao Ia, 

mais ninguem. A primeira questao que nos ocorre e se seria uma "Hierofania" em meio a 

cidade? Uma irrupc;ao do sagrado no profano. 

Nova York vazia~ sem trii:nsito e sern pessoas 

Assirn como JCS que e uma pec;a dentro de uma pe<;a, Godspell se prop6e a algo 

mais ou menos semelhante, ao final do filme, depois da crucifica<;ao de Jesus, que ocorre 

numa grade de prote<;ao, aqueles que foram seus seguidores fazem o "descimento" e 

carregam seu corpo, que encontra-se de brw;:os abertos, tal qual uma cruz, e cantam "Vida 

longa a Deus", a cena assemelha-se de alguma forma a uma procissao, a do Senhor Morto. 

Eles passam pelos caminhos que fizerllill ate chegar ao parque, chegando a uma esquina 

numa avenida da cidade a camera os segue urn pouco mais aw\s, e quando todos 

contomam-na enfim a camera ao virar a esquina encontra Nova Iorque viva e cheia de 
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gente, com trai1sito, barulho, passantes, tudo o mms. Aquele "tempo diferente" enfim 

acabou, A vida volta ao nonnal a rotina, talvez diferente para aqueles que ten ham 

participado daquele evento. 

Ao final a vida volta ao normal 

Desta fonna Godspell, como JCS, tern o principal da sua est6ria desenvolvido 

dentro de uma moldura. Esta moldura, mais uma vez define e da significado aquele 

conterido que foi desenvolvido. No pr6logo e no epilogo o tempo se define como o do 

cotidiano, o espa~o e o da cidade Nova Iorque, profane, concreto, vivo e ca6tico. A 

est6ria desenvolve-se nurna outra temporalidade, nela s6 os seguidores de Jesus participam, 

Apenas eles vivenciam a experiencia do sagrado e apenas eles recolhem de imediato os 

seus beneffcios. Nesta moldura temos evidenciada uma questao bastante cara para os 

protestantes hist6ricos (o Calvinismo notadamente), a da "elei<;:ao" aque!es que sao 

escolhidos por Deus, os que sao chamados, Vimos que as personagens quando foram 

apresentadas definiam-se de alguma como ligeira.mente diferentes da multidao. Elas 

ja eram diferentes antes mesmo do arauto aparecer, e elas que vern o chamado. Ja sao 

os escolhidos de Deus. 
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Outro detalhe e a ambigiiidade das personagens. Elas sao elas rnesmas no inicio do 

filrne, mas assirn que participam de um "tempo diferente", elas pas sam a representar varios 

sketchs contando as parabolas de Jesus, entao, elas rnostrarn ser varias personagens ern 

uma. 0 caso rnais caracterfstico e o da personagern do arauto, que e arauto, que e Joao 

Batista e que depois e Judas Iscariotes. Tudo absolutamente sern aviso. Estas pessoas nao se 

tratam dos doze discfpulos de Jesus, rnesrno por que sao ern nurnero de nove, e ha urn 

equilfurio na quantidade de hornens e rnu!heres, logo, elas estao rnaleaveis para a 

representa<;:ao do sagrado, ele as habita de forma a alterar a nos;ao de pessoa. Estes atores 

nao sao os discfpnlos de Jesus, sao as pessoas que foram chamadas nas ruas para entrarem 

ern contato corn urna experiencia do sagrado. Agora a pergunta e: e Jesus e ele mesmo? 

Esta questao reveste-se de alguma gravidade, pois se ele nao for ele, esta nao e uma est6ria 

da vida de Jesus. 

Mas, antes de respondermos esta questao, o que nos ajudara sobremaneira nesta 

tare fa e perceber como se estrutura e organiza o filrne. Assim, terernos bastante claro o que 

ele se propoe e nao aquila que as pessoas esperavam dele. 

A Estrutura: Ensinamentos, Panibolas e Cam;oes de fe 
intemalizada 

Ap6s o Pr6logo e antes do Epflogo Godspell possui urna estrutura didatica simples e 

eficiente. Tudo nesta produ~ao parece ter sido pensado para atingir o publico de uma forma 

didatica e compreeusiva. Espera-se que o espectador se !embre dos ensinos de Jesus e os 

aplique ao seu cotidiano. Nesta forma didatica de ver o couteudo incrivelrnente o diretor 

nao pensou ern usar as can:;;oes para fixa:;;ao dos ensinos, e!as sao usadas de uma forma 

mais eficaz, as can:;;oes buscam a intemaliza:;;ao da fe. Elas buscam atingir o cotidiano 

daqueles que no dia-a-dia oram para Deus e possuern com ele uma rela~ao pessoal. Elas 

servem a rnaueira dos Salrnos bfulicos como referendal de consolo, de louvor, de alegria, 

etc. Ao todo sao dez can:;;oes de intemaliza:;;ao da fe, os nurneros musicais sempre se 

desdobram ap6s urn "dito" de Jesus ou urn con junto de dois ou tres "Ensinameutos". 

As can~;oes de intemalizaqao da fe nao possuem qua!quer conteudo que venha direta 

ou indiretamente dos Evangelhos, is so as difere das outras can<;oes, principalmente as que 

sao reaiizadas para a representa~ao das parabolas de Jesus. Urna outra caracteristica sua e o 

exiguo conteudo textual das suas letras. Elas sao muito curtas, isto facilita a rememora<;ao a 
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qualqucr tempo. Nisto Godspell trcrnendamentc de JCS, cuJas letras rmensas nao 

J.A•uc.m ser aprendidas sem certa dificuldade. Ter em mente este dado faci!ita compreender 

por esta tao bc1n aceita nas catequeses nos Unidos" tanto cat6licas 

quarto protestantes, pois dirige-se forma ciara a urn publico que tern dificuldade com 

letras longas e compiicadas elabora<;6es musicais, o publico infa.TJtiL Elas visarn desde o 

infcio inspirar, sustentar e manter a fe. Neste ponto volto a dizer que Godspell nao esta, 

nem nunca esteve se dirigindo a urn publico descrente. 0 seu a!vo sao os devotes 

praticantes. 

As can~oes elaboradas para as parabolas possuem a maier parte do sen material 

retirado dos textos evangelicos. Possuem urn contetido de texto muito maior. Nelas 

realizam-se duetos entre dois cantores, ou ate trios, e tern ainda a participa<;ao do coro, aJem 

das performances que as envolvem serem bastante criativas e atraentes. Ao fun de cada 

sketch e Jesus quem conclui o ensinarnento corn uma frase curta. 

0 desenvolvimento do filme assim se compoe: Ensinarnento, patabola (sketchs), 

can9ao de intemaliza~ao da fe. Em geral a ordem e esta, mas o diretor usa tacubem de 

criatividade para alterar esta orglli"'1iza<;ao, esta e apenas a estrutura basica. Outra coisa 

b<isica no fllme e o sorriso. estao sempre sorri..ndo o tempo todo, a alegria nao chega 

nem a ser inflli"ltil, pois ate rnesmo a infantil tern limite. Essa fixac;ao na mensagem positiva 

do sorriso acabou por ajudar a elaborar urn filme urn ta-'lto quanto cansativo. 

Diferenternente de JCS em Godspell nao se identifica qualquer esfon;o dramatico 

para contar a est6ria, mas que est6ria? A est6ria do filme e a de urn grupo de pessoas que 

sao para um encontro com Jesus e depo1s este momenta 

a constituir urn enre,jo 

dra.rn3Jico, principalmente per que o desenvolvimento dis to sao ca1~6es e dans:;as alegres. A 

ausencia de motiva<;ao bern construida para a morte de Jesus, a completa ausencia de 

iniwigos concretes, etc. faz com que se perca completfu-nente o sentido mesmo da 

cri.lcificas::ao. logo~ nada de dra.-rna. mesmo se nos lembrarmos de que o impo:rtante num 

musical sao as c&J.c;5es, verificaremos que a maior parte delas ou sao de ""intemaliza9fio'~ ou 

sao as parabolas, nelas nao ha preocupa<;:ao com a vida de Jesus. 

Quanto a estrutura e interessante notar 

OS ou ensina,.'llentos de 

quais sao as parabolas que este filme 

corno qums as can96es que o 
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compoe, muitas delas tomaram-se popuiares. Comecemos pelas can~oes e seus tftulos: Save 

the People, Day by Tum Back 0 Bless the All for the Best, All Good Gifts 

e ofthe World. 

Apesar do filme desejar -se na abertura como sendo baseado apenas no Evangelho 

Segundo Mateus, isto nao e exatamente verdade, primeiro por que despreza a estrutura 

narrativa daquele evangelho, segundo por que ele contem parabolas dos evangelhos de 

Marcos e Luua,, sem similares em Mateus. As parabolas incluem o Fa.riseu e o Coletor de 

L"'Tlpostos ( Lc 18), o Servo Perdoado (Mt 18); o Born Samaritm1o (Lo 15), o Homem Rico e 

Lazaro (Lc 16), 0 Semeador (sin6pticos), 0 Filho Pr6digo (Lc 10). A estrutura deixa de 

!ado a nru"Tativa de infancia (Mt 1 e 2) e as cinco grandes cole~6es de ensinos de Jesus (cap 

5-7, 10, 18, 24-25). Godspell vai do Batismo para a Crucifica<;:ao, e neste quesito, ele 

pode ser dividido em duas partes claramente de!ineadas, da convoca<;:ao do Arauto/JB, 

recheado pelas can<;oes sobre a bondade e misericordia de Deus, ate a sequencia de 

transi<;:ao, onde num pier em Nova Iorque, Jesus enfrenta o boneco monstmoso, que por 

inferencia representa as autoridades judaicas, daf por diante tudo e relativo a crucifica;;:ao. E 

o final e o sen corpo morto sendo carregado pelas mas da cidade. 

Ensinamentos 

0 que chamei aqui de os "Ensinamentos" ou os "ditos de Jesus" sao as palavras de 

Jesus mais clarfu"TJente vindas dos textos evangeiicos, neste caso com referenda principal a 

Mateus. Estes ensinamentos estao sempre nos labios de Victor Gaber, algumas vezes com a 

interferencia de outro ator, mas sempre e eie quem os inicia e quem os tennina. 0 que faz 

le1nbrar tambem o esquema das ParatJolas, onde 

Ultima inst2rlcia a t: '"-nb<~m 1 ~ , ontorida,je _;__, t4.l em re a9ao a sua u."' 

para e fazer o diz e faz que Jesus questionado dentro do filme pelo "boneco 

monstruoso", representando as autoridades judaicas. Percebemos, porta.nto que h:l uma 

relaf3.0 entre a sua "'personagem". Jesus, e a ~'autoridade'" das palavras ditas 

especificamente por Elas devem ter mais peso do que todo o resto. Mas, o que este 

esta ensinru1do? 

Sao 

ensinos de Jesus: 
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Jesus: "~ao penscm que vitTI abolir a Lei e os profetas. Nao vim abolir, vim completar. (pausa) Ouyam o que 

digo: durarem o cCu c a terra, nern uma letra, nem urn ponto desaparecerao da lei, ate que tudo que 

esta previsto aconte<:;;a Ponanto, quem desprczar o menor dos mac.1darnemos tera o mais inflmo lugar no 

Reino do CCu. Mas aquele que observar e ensinar os mandamentos ted o Iugar de maior g16ria no Reina do 

ceu. Quem nan agir melhor do que fariseus e escribas e doutorcs da lei, jlliuais entrani no Reino do ceu." 

0 segundo refere-se a justi<;oa, que serve tar1to para o mundo profano quanto para o 

sagrado: 

Jesus: "Se um h"TT1iio te cobrar acerte as comas com ele. Senao ele te levara ao tribunal (culpado!) que te 

levani a policia e voce acabar3. preso. E saiba, voce s6 sair3. de la quando tiver pagado tudo". Mt 5:23-26. 

0 terceiro ensinamento e comp!emento do segundo e se refere a uma justi<;a maior: 

Jesus: Sabem o que esta escrito: olho por olho, dente por dente. Mas ou~am: Nunca se vinguem daquele que 
1he fez mal. Se lhe baterem na face direita, virem-se e ofereyam a esquerda .. 

No quarto ensinamento ele ainda esta se referindo a justi<;a, desta vez de Deus e tece 

os parametros com os quais os homens serao julgados: 

Jesus: Quando o Enviado vier ern toda a sua GlOria, corn todos os seus &ljos. Ele se sentari em Seu trono, 

com todas as na96es na Sua frente. E ele separara os homens ern dois grupos, feito o pastor que separa as 

ovelhas dos bodes. As ovelhas ficarao a direita e os bodes, a esquerda ... Ai ele falarri com os da direita: 

Ovelhas! Tern a benyao de meu Pai. 

Coro: maravilhoso! 

Jesus: Venham para o reh"1o que esti pronto desde o inicio. Tive forne, e me deratil alirnento. Tivc sede e me 

deram de beber. Eu nao tinha para onde ir e me levaram para casa. doente e preso, e voces me 

a.:nparara.u. ( ... ). 

0 quinto refere-se a pureza da alma, e OS ensinamentos que seguem sao relatives 

a conquista desta pureza: 

Jesus: 0 Espelho do corpo sao os olhos e se seus olhos forem puros, todo o seu corpo estari cheio de luz. Mas 

se seus oh"los forem impuros, todo o seu corpo ficara nas trevas. Sea Unica luz que houver for a escuridiio a 

escuridiio sera dobrada 

Sexto Ensin&uento: 

Jesus: ninguem pode servir a dois senhores. Ele amara urn deles e desprezara o outre, ou se dedicara ao 

segtmdo e odiarJ. o 0 hom em nao pode seniir a Deus e ao di.t!heiro." 

Jesus condu!: N3.o, nao quando fizerem a car:idade nao anunciem a todos a direita nao saiba o que faz a 
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Judas brinca dizendo que hJ. a...'1jinhos que faziam taquigrafia e anotam tudo, fala ara o espectador, como num 

tcatro in.tlliJtil, Jesus ouvc e diz: 

Jesus: Nao, nao. o pai Celeste ve o que C fclto em segrcdo, e en tao? 

Coro: Recompensara voce. 

0 oitavo Ensinamento e urn jogral, recitado pelos varios componentes de fonna 

altemada com Jesus, urn diz uma frase e ele diz a outra, e ao final e dele a frase de 

conclusao. Penso que As Bem-Aventuran<;:as ja forai'Il bastante citadas neste trabalho para 

que necessitem ser novamente transcritas, segue apenas a conclusao de Jesus: 

Jesus: Exultem, por que e grande a alegria no Reino de Deus. 

Os outros dois ensinos sao relativos a corre<;:ao do innao que esta em erro, sendo 

que o primeiro foi dado em meio a can<;:ao de Jesus e Judas/JB, citada anterionnente: 

Jesus: Como tirar urn cisco do olho de seu irmao se seus oLhos estao totalmente encobertos? 

Judas: Sei hl, Como tirar urn cisco do olho de seu irmao se seus olhos estao totalrnente encobertos? 

Jesus: Hip6crita! Prirneiro tire o que te encobre os oL.~os para podcr tirar o cisco do olho do irrnao. 
Judas: mas isso nao e resposta! 

Jesus: Eu prometi alguma resposta? 

Numa encenayao de uma briga entre os seguidores, Jesus diz: 

Jesus: A!O! Arne os seus inimigos. Ore por quem te persegue. 

Os ultimos dois ensinamentos tratam da solicitude pela vida e da fon;a da ora.;ao e 

da em rela<;ao a esta mesma solicitude: 

Jesus: Vejam os lfrios do ca.TTipo. Nao trabalhru-n nem tecem e nem Salomiio em toda a sua chegou a 

seus pis Se 6 assim que Deus 
a todos? 

Ao chegarem a urn 

assim t&ubem nao DPDYera 

Jesus comenta: 

Jesus: Algu6m aqui daria uma pedra a urn filho em vez de pao? (coro repete suas palavras) Uma cobra em vez 

de peixe? Se desse seria maldade. Saiba dar aos filli.os o que C born para eles. Assim tambem o celeste 

darE. coisas boas aquele que pedir. Trate os outros como quer ser trarado, dizem a Lei e os Profetas. 

Coro: A lei e os Profetas. 

Como eu havia comentado a11teriormente~ h8. did8.tica em Godspell, e 

taJntH'rn muita corre9ao teol6gic~ o con junto dos ensinos de Jesus e bern pensad.o e bern 
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organizado, as mensagens sao claras: perenidade da palavra de Deus, a justi<,;a em sua 

inteireza, o necessaria para chegar ao Reino de Deus (pureza e caridade ), o i\mor aos 

Inimigos e a toleriincia, e por fim, a fe, 0 conteudo destes ensinarnentos, como pndernos 

ver acima, sempre e reiterado mais de uma vez. Entao, se nao temos exatamente o tempo 

necessaria para uma "medit~ao" propriamente dito, temos a repeti<,;ao da mensagem, a sua 

confirma<,;ao com urn exemplo ligeiramente distinto se seguindo. 

Canc;:oes de intemalizac;:ao da fe 
Por uma questao de praticidade comentarei abaixo apenas algumas das can<,;6es, uns 

poucos exemplos, 

Uma das can<,;6es mais significativas do filme e Day By Day, e a primeira a ser 

executada no quesito "internaliza<,;ao" e tambem e a ultima a ser repetida ao finaL Ela surge 

ap6s o primeiro conjunto de ensinos, duas Parabolas e urn Ensinamento, Nesta can<,;ao 

compreendemos toda a extensao do termo internalizac;ao da fe: 

Moya loura com coroa de flores (Robin Lamont): Mestre! ''Todos os dias, todos os dias, 6 Senhor, 

peyo tres coisas: que eu te reconheya mais, guc eu tenha mais arnor por ti, que eu te siga mais de pcrto, todos 

os dias". 

Bis, pela cantora e depois pelo coro. 

"Day by Day ... " 

Apesar da letra ser bastante reduzid~ como comentado anteriormente, verificamos a 

exige de si mesma para com Deus. Esta 

can<;:ao tornou-se urn estrondoso sucesso, A exigiiidade de informa96es na letra fazem com 

que ela cres<;:a dentro da music a atraves da repeti9ao, ora pela cantora, ora pelo coro que a 
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acompanha, a can;;ao cresce de forma sutil ate a alegre explosao final. Facilmente se 

percebe que nao hi nesta letra cita;;oes evangelicas qualsquer. Devemos notar que durante a 

execu~ao da can<;:ao, as personagens exemplificaru o que ela significa. Naquele momenta 

eles estao todos numa especie de ferro velho, que e de alguma forma o seu quartel general, 

e eles todos vao limpando e pintando o Iugar, reformando as coisas e tomando-as mais 

alegres, e depois de colorirem tudo, saem de hie dirigem-se para outro Iugar. 

A proxima can.;:ao e executada num cenario, que pode ser do Cherry wne Theater, 

assemelha-se a uma mansao antiga, com escadarias de madeira, detalhes de decora9ao, etc. 

A cant ora esta caracterizada como uma "melindrosa", o que de veri a faze-Ia de alguma 

forma mais provocante, sensualmente falando. Visualmente pode-se pensar num borde! 

antigo, no en tanto, a encena9ao, a musica, etc, nao permitem esta conota9ao: 

Mulher vestida de rnelindrosa (Joanne Jonas): "Volte atr<is, 6 homem, e corrija seus atos tolos. A 

terra C velha ninguem sabe a idade dela.VocC porem, que e filho dela e que usa uma coroa de fogo, nao quer 

ouvir a palavra do Deus interior. Volte atras, 6 homcm. (bis) Corrija seus atos to los." 

"Volte atnis, 6 homem!" 

E uma can<;ao que clararuente chama as pessoas ao arrependimento, ela, 

diferentemente da anterior nao se dirige ao "Eu" do indivfduo que canta, mas tarubem se 

trata da intemaliza;;ao, pois o indivfduo que expressa esta canqao, de alguma forma se ere 

urn pouco mais salvo do que os outros, pois aconselha o arrependimento. Isto tambem serve 

para fortalecer a sua propria posic;:ao pes so a! em rela<;ao a cren<;:a. E, temos assim mais um 

caso de intemaliza~;ao da fe. Ou seja, auto-convencimento, manuten<;:ao dos prop6sitos, 

aliar a cren<;:a os atos. 
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Relativamente a estes exemplos apenas a can<;ao Bless The Lord e bastante mais 

extensa do que as outras, mas a sua mensagem ainda assim e de inequfvoca internaliza<;ao 

da fe, sua execu<;ao ficou a cargo da cantora LYil!uc Tigpen eo grupo de disdpulos. Chama 

aten<;ao esta can<;ao no contexte geral do filme porque para a sua execut;ao foi montado ao 

at livre uma especie de palco com pano de fundo prateado: 

Maya negra de toea cor-de-rosa (Lynne Tigpen): "Senhor, aben90e minha alma, que ela proclame sua gra~a, 

E com todo o meu ser, ]ouve seu santo nome. Senhor, aben~oe minha alma, que me lembre de sua 
misericOrdia, nunca me esqueya de suas d3divas. 0 Senhor e am<ivel! 

Cora: Ele :ni'io :repreendeni, esperara com paciencia, sua ira niio e imediata e pronta para se abateL Pronta 

para se abater (bis) 

Cantara: Ele perdoa os pecados. Prolonga tua vida breve. Ele cura tuas enfermidades. E te resgata da morte. 

Coro: Senhor, abenyoe minha alma. Ele te cobre com Seu amor. Te sustenta com Sua verdade. E feito a <iguia 

clc renova o vigor da tuajuventudc. 

Coro: Jouve o seu santo nome, cuja gra~a te fez inteiro. Cuja amabilidade coroa teus dias. 

Coro masculino: Senhor, aben~oa minha alma. 

Coro ferninino: minha alma. 

"E/e niio rez•reemierri 

Esta can9ao sucede a parabola sobre 0 Homem Rico e Lazaro, feita num sketch 

mms demorado e precede As Bem-Aventuranr;:as, que sao feitas numa especie de jogral 

entre os discfpulos e Jesus. Nela verificamos varios aspectos, a busca pela fe, na ben<;ao de 

Deus, o louvor a Deus e. ao mesn1o tempo, o dos que lhes sao fie is, Como 

comentado anteriormente, esta can.;:ao, e talvez as outras acima tambem possam assim ser 

hsl:adas, sao can<;:6es que exigem em primeiro Iugar a adesao a cren<;a daquele que as canta. 

Nao estou dizendo que urn "descrente" nao possa canta-las, mas sim, que e mais agradave! 

e mais verdadeiro encontrar alguem cantando algo acredite ou que goste, 
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A unica can~;ao de intemaliza~ao, reconhecivel como tal, interpretada por Victor 

Garber, no papel de Jesus, e All For The Best e e realizada em dueto com David HaskelL 

Esta can~ao e tamhem o palco do unico milagre de Jesus no filme, "a multiplica9ao das 

bengalas", Trata-se de urn tipico nurnero de Vaudeville, Sen cenario e o World Trade 

Center e Times Square, do filrne e urn dos numeros rnais conhecidos, 

0 milagre d.as bengalas eo centro financeiro como cemirio 

Usando como pano de fundo a rnanifesta<;ao do grande poder econornico, a mensagern se 

dirige aqueles que nada possuem: 

Jesus: Quando voce esta tristc ou foi amaldiyoado. Sua vida esta ruim e as perspectivas ainda piorcs. 

Sua esposa esta suspirando, chorando e sua ohveira esta morrendo. Esta ficando grisalho, os dentes 
apodrccendo, os c--redores quercm dinheiro. E seu astral e suas roupas esU1o ambos mins. Comparado a voce 

J6 era feliz. Lembre-se de que ao chegar ao ceu voce sera aben0Jado.Sim, com a rnelhor das inteny6es." 

Judas/JB: Alguns nasccram pra viver numa boa, serem muito ricos, nunca scntern frio, nunca 

envelhccem, parece que tiram ouro do ar, sao melhores em tudo, conscguem ganhar fOrtuna~, s6 g_ue nenhum 
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centavo lcvarao desta vida. Mas, eles nem sc importa...-n, comem do born e do melhor, moram na.s rnelhorcs 
casas. Vcr3o junto ao mar, invemo, quente c livre. Eles dcsfrutam tudo lsso e n6s ficamos com os restos. Mas 

pra quem 6 a terra o sol e a areia? Isso mcsmo. com a melhor das inten<r5es. 

Jesus: Qu&;do cstiver rriste. ou amaldiyoado, sua vida nao cst:i boa, e as perspectivas ainda piores ... 

Jesus, nesta parte da can~ao estava no pn§dio ao !ado do de Judas/JB (Torres 

gemeas ), ele aparecer uma bengala, Judas junta-se a ele, tenta fazer o mesmo e nao 

consegue~ Jesus entao faz apa..recer uma outra bengala para este. Continuam o seu show 

repetindo as falas anteriores pelo centro financeiro de Nova Iorque. Esta can.;:ao e longa, 

mas e repetida duas vezes, ajudando de alguma forma a fixar a sua mensagem. A inten.;:ao e 

bastante clara, consolar os pobres e os desgra<;:ados, talvez seja algo urn pouco im'itil se o 

console for como sugerido acima "Mas pra quem e a terra o sol e a areia? Is so mesma, 

com a melhor das intenr;oes". Nao desejo ser pessiwjsta, mas nao chega a ser urn console, 

pois a natureza tambem beneficia os muito ricos, como tambem aos muito pobres, mas 

guardemos o espirito "com a melho r das inten('Oes". 

Sao ao todo dez can~oes de internaliza<;:ao da fe, num fiime que contem 13 ca.D<;:oes, 

parece urn numero bern razoavel para podermos pensar que uma das fun96es deste fiime e 

realmente buscar internalizar, manter e nutrir a fe dos ja creem. E, provave!mente, o 

Cristianismo dificilmente faria novos adeptos com urn visionamento de Godspell. Ele e 

animado, ele e as mUsicas sao boas, mas nao e convincente. Talvez seja por essa razao 

que Ba.rnes Tatum diga ele "'nao e sincere~'. 

JCS, que o preu-ut:u em ou tres 

lClaU Va.S a forma se contar a est6ria 

da 

ao tocante a questao representa<;;ao da representayao, mas principalmente pelo conjunto 

formado pelas varias partes que estruturam o filme, A presen.;:a do Pr6logo e do Epilogo 

a carencia de uma estrutura dram8.tica bern orga."!izada alem ausencia de 

diverscs relatives a de 

terem sido 0 pouco insignificaiue de que os 

seguidores de alem de nao serem doze, ndo possuem nomes~ sao apenas 

atores/cantores vez 
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personagem de Jesus -, a questao dos "tempos" o profano, o sagrado e novac'Tiente o 

profano; o fato de que a traiqao de Judas e a Crucifica~ao de Jesus sao contados como uma 

rememorayao daqueles acontecimentos; tudo leva a crer que estamos da 

representa.;:ao nao da vida de Jesus mas de uma hierofania. 

Para entendermos um pouco melhor a questao da hierofania, e conveniente 

socorrermo-nos dos conceitos longa e amplamente elaborados pelo conhecido historiador 

das religioes Mircea Eliade, em seu iivro, 0 Sagrado eo Prof(m,?, ele nos da nma primeira 

definiqao: 

"0 homem toma coru1ecimcnto do sagrado porque este se manifesta, se mostra como qualquer coisa 

de absolutamente diferente do profano. A ftm de indicarmos o acto da man.i.festayao do sagrado propusemos o 
tenno hierofania Estc tenno e c6modo, porque nao .impiica qualguer precisao suplementar: exprime apenas o 

que est.a implicado no seu conteUdo etit!1ol6gico, a saber, que algo de sagrado se nos mostra (1). Poderia 

dizer-se que a hist6ria das religiOes ~ desde as mais primitivas as rnals elaboradas - e constitufda por urn 

nUmero conslderavel de hierofa11ias, pclas rnmrifestay6es das realidades sagradas. A partir da mais elementar 

hierofania- por exemplo, a manifestaqao do sagrado nurn objecto gualquer, uma pedra ou uma fuvore- e 

ate a hierofania suprema que e, para urn cristao, a encarnayao de Deus em Jesus Cristo, nao existe soluyao de 

continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo acto misterioso: a rnanifestao;;:ao de algo «de ordem diferente» 
-de uma rea1idade que nao pertence ao nosso mundo- em objectos que fazem parte integrante do nosso 

mundo «natural», «profano»" 1 ~. 

Trata-se pais de uma irrup,;ao do sagrado, do mundo transcendente, no profano, o 

mundo fenomenico. Como pudemos notar a forma simplificada da sua ideia e o que mais 

nos toea: a manifesta~iio de "algo diferente". Ai11da e uma caracteristica desta 

manifesta,;ao: 

"Nunca sera de mais insistir no paradoxa que toda a hierofania constitui, ate a mais elementar. 

M&.lifestando o sagrado, urn objecto qualquer toma-se outra co.i.sa, e contudo, continua a ser ele rnesmo, 

porque continua a participar do seu rneio c6srnico envolvente< Uma sagrada nem por isso 6 rnenos uma 

pedra; aparenternente (com maior exactidilo: de urn ponto de vista profano) nada a distingtie de todas as 

dernais Para a olhos uma se revela a sua realidade imediata tra'l.smuda-se 

numa realidadc sobrenaturaL For outros termos, para aqueles que tern uma experiCncia religiosa, toda a 

Natureza e susceptfvel de revelar-se como sacralidade c6smica. 0 Cosmos na sua totalidade pode tornar-se 

uma hierofania"14
• 

Neste caso, nao ha muita sabre o que vemos em Godspell, a manifestaqao de 

Nao e muito percebermos a perfeita relac;ao entre estes conceitos e a como 

Nova Iorque foi posta de "'pa.no de para o .. even to", Nova Iorque continua sendo 

p.26. 
14 Ehade, p. 26. 
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Nova lorque, no entanto, ela esta diferente, foi esvaziada das pessoas e dos cruJos, do 

vuuemc;, etc. No irlfcio do filme ela foi mostrada como "ela e" depois o sagrado irrompe 

e ela se transfonna em outra ate que a experi~:m:ia do sagrado, vi vida por aquelas 

pessoas "escolhidas" chegue ao 

Devido a tudo o que foi exposto se pode afinnar que nao ha Jesus verdadeiramente 

neste filme (exceto se considerannos a Santfssima Trindade), o que ha e uma manifestaqao 

do Espfrito Santo, ou quem sabe ate mesmo do Consolador Prometido?! 

Esta e a fum;:ao do Espfrito Santo: inspirar os homens, comunicar-lhes a vontade de 

encanrinha-los para ele, consola-los quando sofrem e, por fim, relembni-los dos 

ensirlos e sacrificio de Jesus. Tendo em vista a exposic;:ao de todos os ensinos, parabolas e 

canqoes de intemalizac;:ao, se desejarmos uma imagem de Cristo neste fihne, ela fatalmente 

sera: Jesus, o Misericordioso. No entanto, vimos, desde o infcio do filme, com o 

pronunciamento de Deus, que as imagens relativas a Jesus ja se consubstanciaram na 

Santissima Trindade, Deus e 0 Senhor das Majestades, logo o Rei dos Reis, titulo 

messiiinico de Jesus, e por conseqtiencia, aqueie Deus la do inicio tambem contem o Cristo. 

A fonna escoLhida para a representa~ao com a manifesta<;ao de uma temporalidade 

com a despersonaliza':(ao das personagens, quando nao recebem nomes, e nem 

func;:oes mais bern definidas, s6 podemos estar diante de uma manifesta~;ao do Sagrado, 

fun<;ao do Espfrito Santo. Se nos Evangelhos temos um Jesus, que nao tern certeza sempre 

se ele e o Messias, o Fiiho de Deus, ou do Homem, etc, em Godspell todas estas instiincias 

foram superadas, no filme Jesus ja "~c'"" com a Trindade, e de certa fonna podemos 

que e toda que se m'mifesta compnmaz1a o Espir1to Santo. 

Entao, podemc)s nos contentar com a imagem Jesus o mas o que 

parec:e mais clare U~JJU" desta analise e que em Godspell naoMa est6ria da Vida de Jesus 

propria.'llente dita, mas manifesta<;ao, inspira~;ao e rememorac;:ao orga,"lizados pelo Espfrito 

Santo de Deus. Em Godspell nao ocorre a "atualizac;:ao" de urn nrito, mas se fez urn fiL'Tie 

sobre uma hierofania. 0 filme mesmo nao e a hierofania, ele a representa. 

Diversa.tuente outros que parecem ter sofrido uma forte influencia que 

a critica especializada escreveu, Godspell e Jesus fizerarn gra.11de sucesso, 

cada urn com seu o primeiro entre as igrejas protcstantes e o outre entre a grande 
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maioria dos jovens. Talvez este publico "novo" da decada de setenta nao estivesse tao 

interessado nas crfticas de jornal ou no as igrejas tivessem a dizer contra este ou aquele 

film e. 

0 filme JCS deu mais de 12 milboes de d6lares de retorno, o filme Godspell menos 

de urn milhao. A despeito desta diferen<;;a de recepti vi dade, ambos - em suas variadas 

elabora<;;6es como filmes, pe<;:as, albans, grava<;;ao solo - representam enonme sucesso 

comercial para os muitos niveis fonmam a industria do entretenimento. Godspell 

continua a ser representado como um musical pelos Estados Unidos, por igrejas, por 

escolas e grupos da comunidade teatral. JCS recentemente foi montado para um revival em 

Nova Yorke fez uma turne peio pais para comemorar o seu vigesimo aniversano com Ted 

Neeley e Carl Anderson fazendo seus papeis 15
• 

Vanos crfticos viram em Godspell uma experiencia engajada, mas urn filme com 

pouca rela~ao com o Jesus dos Evangeihos. Vincent Canby, reporter do New York Times 

(20 de mars;o de 1973) disse que o filme era "menos uma celebrar;ao da vida e ensinos de 

Jesus do que ... uma celebrar,:ao do teatro, musica, espfrito de juventude, iocar;oes em Nova 

lorque, e ientes de zoon." Kinxtard e Davis citam urn trecho ainda menos condescendente: 

"l'l{io e sabre religiiio ou filoso]ta m.as show-business, e seu enquadramento - a vida e a morte de Jesus 

encenada no ambiente contemporiineo de Manhattan- e nada mais que um tntque para pennitir aos autores 
do show, usa rem o material original, que r..do i protegido por direitos autorais. "16 

Similarmente, Penelope Gilliatt, em The New Yorker (7 de abril de 1973), afirmava 

que a versao cinematogr3.fica do musical da Brodway era "uma versiio dos evangelhos 

para ser sruJw-mzpela £o·aa'io de Wooas·tock. ""' 

2 de maio de esta 

sensa<;:ao ao deciarar: 

"Em nada remotamente lembrando algo que se chama.."'ia urn senso do religioso, "Godspelf' e urn 

zero. Ele eo Amor da Era de Aqu3.rio, comida infa.11til passada pelo funil de urn qu.ase-evangellio, com uma 
! b 

. ..!8 
pequena uz e toques so renatura1s. 

;s 
p. 127. 

16 
Kin11ard e Davis, p. 138. 

'
7 

Tatum" 
16 

p. 128. 
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Esta forma de pensar Godspell, como referencia a gerac;ao de 60 e nao ao Evangelho 

nao restrita a imprensa seouiar. No peri6dico jesufta A'Ilerica (14 e 21 de abril de 

"Para alguns t-'fentes, a exuberante alcgria de urn Cristo jovem e cult e seus doces discfpulos podem 

ainda providcnciar uma experiencia quasc religiosa Mas, a expressao quase religiosa obriga a urn segundo 

olhar mais estreito. Urn segundo e frio olhar cxeg6tico sobre Godspell revela que o que e proclamado oeste 

evm'lgelho musical nao 6 Cristo, mas uma nostalgica fuga para a inffulcia perdida quando, de acordo com a 

maioria dos adultos, a grama era mais verde e todos os dias eram s;lbado." 19 

Moira Walsh que sempre havia destrufdo os epicos dos anos 60. tinha uma opiniao 

parecida com a de Blake, mas ao final de sua materia foi extremamente condescendente 

com o filme, dizendo que sempre se poderia come<;:ar a amar pelo seu vizinho do teatro. 

Arthur Knight, escrevendo para SaP..;rday Review (28 de abri! de 1973) afirrnou que 

o :fi1me "' ... com nenhum adomo religioso de qualquer espicie niio provi?nz uma experiencia 

religiosa de extraordinaria intensidade. "20 

A conhecida revista Variety nao foi mais generosa com Godspell: "Uma 

aproximar;iio implacavelmente simplista do Novo Testamento interpretada com caretas 
exageradas no estilo do teatro infantiL 0 estilo geral de interpretar;iio chega a um 

excesso saturante "21
• 

Poucos meses depois a critica especializada necessitou novamente as pa!avras 

para deflnir JCS. Kinnard e Davis informam a impressao do articulista do New York Times: 

"A Broadway e Israel se encontram, e desastrosamente, na versiio em uma Opera 

rock."
22 

Ja.mes M. Wail escrevendo sobre JCS para o jomal protestante de tendencia mais 

liberal, Tbe Cb:nsl1an C:er:tury, de 27 de 1 para a sua pr,6pria surpre::a, tinha 

epicc;s de 

mas que tinha de confessar: eu vi algo que ate niio vis to ate entiio, alguem 

retratar o Jesus seculo I com a sensibilidade do seculo XX", e resumiu: 

19 Tatum, p. 128. 
2.Q,.,.., ' ,... 

1atum,p. lL9. 
21 Kinnaxd e Davis, p. 138. 
22 K.in11Jrd c Davis, p. 139. 
23 Tatum,p.l29. -

anti-semita. "23 

um cinema 
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Para Cheryl Forbes, que havia falado bern de Godspeil, JCS "atraves de um 

desastre teol6gico se tomou um triur•fn ecumenico. "24 Ela ainda o desaprova pois "o Jesus 

feito porTed Neeley, parece e age corrw incompetente, inseguro e petulante." E im,pc•rtfmte 

notar que ela disse que o filme era urn triunfo ecumenico por que ele conseguira receber 

criticas das diversas denomina~6es religiosas ao mesmo tempo. 

Moira Walsh, do jornal Jesufta America, enfim parecia estar amolecendo com o 

passar dos ru"1os. Ela que havia desancado toda e qualquer produ<;iio de filme de Cristo e 

outras produ<;6es religiosas, ja havia sido condescendente com Godspell, mas com JCS ela 

se supera. Em America, de 01 de setembro de 1973, ela reconheceu que os judeus tinham 

alguma razao para reclamar, as, acima de tudo ela reconheceu que a maioria negra foi 

ofendida pela escolha do ator negro Carl Anderson para o papel de Judas, e que os 

fundamentalistas deviam estar escanda!izados com aquela aproximru;:ao nao muito ortodoxa 

dos ensinos da vida de Jesus. Todavia apreciou a maneira como Jewison capturou a 

"essencia" do trabalho original para a tela. 0 trabalho de dois jovens compositores 

"agn6sticos" que em sen musical expressaram a sua adwJra<;;ao e respeito por Jesus, nos 

tennos em que estas coisas eram compreendidas por eles 
25

• 

Talvez a beleza que possamos entrever no comentario de Moira Walsh, nao seja 

apenas o sen "amadurecimento", mas o fato de que ela, enfim, conseguira em sua fala 

localizar-se no novo contexte social dos anos setenta. Ao em vez de desancar o filme, os 

produtores, os etc, muito polftica e polidamente, elogia os dois 

compositores "agn6sticos" ou sem cren<;:a defmida, e ve, de certa fonna, com bons 

olhos que eles tenhmn tentado expressar a 1magem de Jesus como conseguira.'Il 

comJXcier!d1\-l:a. E evidente por estas falas que nao concorda com a imagem passada. 

Mas aceita o de que eles nao se pretendern cristaos, cat6licos ou pr•Dteost:mtes, e pa_rece 

ate positivo que pessoas despreocupadas de religiao tenham algoa 

0 outro !ado da maturidade de Moira Walsh deixa 

sobre isso. 

mesmo aos poucos, 

agora era 

tra..ria nen_,_~um 

maior do eles. Espem<ear exageradamente era contraproducente, e nao 

24 Tatum, p. 129. 
25 

Tatum, P. 130. 

ao filme, ou ainda assim seriam 
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veiculados. como eu disse acima, este e o caso de Moira Walsh, critica que nos 

acompanha desde os anos sessenta com suas analise so 

Pesquisadores 

De todos os pesquisadores consultados Lloyd Baugh foi o linico a pensar urn pouco 

mals detidamente no fato de que estes filmes se tratam de musicalso Barnes Tatum, apesar 

de nao especificar exatamente o que pensa sobre a estrutura e a mensagem dos musicals, 

tern em seu horizonte ted rico as mesmas ideias de Baugh inscritas 0 Ele foi buscar pensar a 

natureza e o significado dos musicals e como isso poderia de alguma fonna afetar ou ser 

afetado por uma produ~;ao que narrasse a vida de Jesuso Para ele os musicals apresentam 

taiJtos problemas quanto os filmes epicos, talvez ate maiores alnda
26 

Trata-se de urn genero 

teatral que e bastante distinto das peqas seriaso Para urn musical o elemento chave uao e o 

enredo, ou a realidade, mas as suas can<;6es, a musica e os nlimeros de dan~a que os 

acompanham, segundo Baugh: 

"0 desenvolvimento da narrativa 6 secundario: a est6ria contada e principalmente urn vefculo para as 

can<f5es. As a~Oes, as palavras ditas estao em funyao das canqOes e da mUsica. 0 desenvolvimento forte das 

personagens e a motiva~ao precisa delas tornam-se muito secundi.rios. A mais tCnue motivayao para cantar 
uma C&1yao e suficiente. No drama musical, o espayo narrative deve ser criado tendo em vista a maior 

produyao de nUmeros, nos quais os principais elementos do elenco e do coro podem cantar e dans:ar por vfu"ios 

minutes. A despeito do desenho do palco do musical, o rea1ismo nao eo elernento crucial. As iocac6es devem 

sobretudo dar apoio ao espirito da mUsica e ca'1~3.o eo tom de uma dada cena ou o maior nUmero.27" 

Podemos perceber a ideia de Baugh e bastante pois de fato estes 

fiimes apresentam uma diferen~a de estrutura narrativa bastante grande em reiaqao aos seus 

antecessores. No entanto, este pesquisador, em sua ru18.1ise nao em considera~ao a 

estrutura narr;1tiva e nao 

descartadao Barnes de nao descartou a verifica.:;ao das 

estruturas narrativas, mas, como sempre o seu interesse e verificar o que ha de eva11gelico 

no filme ou nao, o qu.anto as escolhas de uma deteiTPinada estrutura narrativa afeta...""n a 

honagem gerada pelo fiLme nao chegam a passar pelo seu horizonte de ana!iseo Ainda que os 

m!Jsi,cais estabele9am uma forma narrativa diferente e que esta prescinda de reilli:SITlO, OU 

espere ver min1eros e cany5es~ ainda 'DMJ.u, no 

caso dos filmes &'1alisados~ trata-se da imagem de Jesus Cristoo no 

26 
p. 33. 

- p. 33. 
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trabalho de verificar que imagem e esta devemos perceber todos os niveis que a afetam, 

qua'ldo afetam, 

num uma imagem de Jesus convincente, e, que seja uti!, em outras palavras, que 

toque o espectador, que o motive para tomar-se e ou manter-se cristi\o, Urn filme motivador 

para a sua fe, Por isso ele ira falar da questiio da "suspensao de descren:;:a" que para ele, 

evidentemente e muito menor quando se trata de urn fiime musical: 

"No drama musical, o grau de suspensao de descren~ e bastante diferente do que se requer do 
drama, dito por Shakespeare ou Arthur Miller. Em urn born musical, o espectador prontamente aceita 

entusiasticamente o nao realfstico irrompimento da ca..rJ.yao e da danya, a presenya de coros e danya.rinos, a 
correspondCncia entre eles em tom e registro e entib, dcpois da produf3.o do mlmero, o retorno a relativa 
nonnalidade ate a produyao do pr6ximo nUmero28

_" 

Como resuitado de tudo isso, a identifica<;ao e participa~;ao do espectador na 

experiencia do protagonista - contendas, tensao, tragedia, triunfc, alegria - e diferente, 

certamente mais limitada do que no caso de urn drama serio, 0 protagonista e percebido 

prirneira e forternente como urn cantor - dant;:arino, e sornente secundariamente como 

pes so a real corn urna seria experiencia humana29 

urn genero do a 

realidade torna-se ainda rnais complexa, Alguns dos papeis e efeitos do musical se mantern, 

mas ha algumas diferen<;as importarltes, N a versac do atraves do perito trabalho de 

de vista 

nao e mais distante do que o de uma pessoa sentada na orquestra do teatro, As loca<;:6es da 

a~ao podem ser reais ou realisticas, como uma apresentafilo do Hamlet de Sha.k:espeare 

qua..~do 6 filmado em locw;6es num castelo medievaL como em urn a 

passagem de uma 6poca para a outra 6 insta11!&1ea. 

Lloyd Baugh acredita que a "suspensao de descren<;a" nurn espectador que tern 

assistir urn filme de Cristo onde ele ca11ta, dan~a e seus discfpulos o acompanham e tambem 

menor. Afinal e1e ainda se encontra na tela, cantando mUsicas contempocineas em 

Stereo. como comentado a11teriormente~ Baugh esti busca.'1.do coisas 
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"Qual C a conexao entre o Jesus encontrado na bfblia ou o Jesus cncontrado na experiencia pessoal da 

prece, e o Jesus Cristo. cantor-superstar? 0 que apresentar da mensagem da Boa Nova, a mensagem de 
salvayao da vida, da morte e da de Jesus Cristo, qua.Ddo ela e mediada atraves de urn filme 

Nosso desejo e pensar se estes filmes estabelecem ou nao uma imagem Cristol6gica, 

e se o fazem, como o fazem. Baugh esta interessado no realismo, na qualidade da narrativa, 

na identifica.;;ao do "espectador" com o "sofiimento" de uL>•cu,uma catarse religiosa que 

permita-lhe urn encontro com a tra.l'1Scendencia do Cristo. E notavei como Baugh utiliza 

seus conceitos te6ricos para minimizar os filmes musicais e seus possfveis efeitos. Tatum, 

concorda com Baugh a respeito da importancia das can<;5es nestes filmes, no entanto, nao 

a..rmlisa nenhuma. Ambos preferem se refugiar na ideia bastante confortavel de que os 

filmes se tratararn sobretudo de eventos comerciais que deram razoavel lucro. Sem 

possufrem, no entanto, conseqiiencias maiores para a imagem de Jesus, e que desta forma, 

nao contribufrarn de qualquer maneira para a narrativa da vida de Jesus no cinema, 

excetuando-se o evidente fonnato escolhido. 

Nao se trata aqui de desc&-tar o conteudo critico do que Baugb, muito pelo 

contrano, concordo com a maior parte das suas ideias referentes aos musicais. 0 que nao 

pode ser aceito e o restante do desenvo!vimento, que nao verifica o conteudo das cant;:5es e 

que tambem nao pensa na fun-;;ao que estas mesmas possuem. outras palavras, nao nos 

deixemos enga_n_ar pelo formato do filme, se 0 gemo e musical ou nao, 0 importante e que 

ele elabora uma imagem de Cristo, e esta pode ser detectada e analisada. que parece 

bastante claro depois de te-los analisad.o e que, ao menos no diz re:;peito a Jesus 

estes pesquisadores pare(;ern ter chegado a conclusoes bastante 

mrus lorrgiu"TI•ent:e. Por 

alguma forma coonestar o seu conteudo, valoriza-lo de quaiquer forma, e a perspectiva 

destes dois pesquisadores e clararnente desacredita-los da pior maneira possfvel, nao 

analisa..r!do-os, apesar de citi-los e faiar nao leva.'ldo as Ultimas conseqilencias suas 

como fizeram com outros pois isto significa mante-los em 

no que toea a aceitar a 

evidencia sua mensagem. 

3G p. 35. 
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Barnes Tatum, relativamente a Godspell alguns aprofundamentos de pesquisa, 

descobrindo urn curta metragem realizado anteriormente, onde Jesus ja surgia como urn 

palhap. 0 seu aprofundamento justifica-se, pois ele tambem deseja estabelecer uma 

imagem de Jesus. E, a imagem 6bvia de Godspell seria "Jesus o Palha~o"? De acordo com 

Tatum este retrato cinematico de Jesus nao era sem precedentes. No New York World's 

Fair no infcio dos anos 60, no Protestant-Orthodox Pavilion, patrocinado pelo Protestant 

New York, foi projetado o curta metragem de 22 mLrmtos de dura~ao de Rolf 

Forsberg, Parable (1964). 0 filme mostra uma face pintada de branco, a face de urn 

palha~;o movendo-se escondido no "grande circo da vida" como "urn homem que atrevia-se 

a ser diferente"; de acordo com as palavras do pr6logo. 0 filme nao possufa dia!ogos e mais 

do que parabola se tratava de uma alegoria
31

• 

Parable provocou alguma controversia em Nova York. Dois membros do Pavilion 

extemaram a sua opiniao para o Cornite dizendo que retratar Jesus como urn palha<;:o era 

uma blasfemia. Alguns acharam a ofensa mais grave tendo em vista que Rolf Forsberg era 

budista. Outros notaram ainda que o filme tenninava sem a Ressurrei~ao. 0 Council 

Protestant aceitou o filme. foi exibido e se tomou uma atra<;;ao bastante popular rlnr"'''" 

aquele encontro. Depois espalhou-se pelo cfrculo das igrejas ao longo de varios anos: ''A 

popularidade de Parable ajudou a preparar o publico para uma aparir;iio de Jesus como 

!.ha G d 'l" 32 pa r;o em o sper . 

0 que escapou a percep<;ao de Tatum e 

publico americana, a critica, o clero local, mas e o que dos outros pafses? por 

que certamente~ o que se tomou um sucesso nas igrejas americar1as nao chegou ate 

pr:mc:rpa!rne:ute por que naquela €poca ainda nao vivfamos o fen6rneno do video-cassete, 

recebeu. Ao menos Tatum contribui, sempre com sua percepyao e analise evangelica como 

fato de ter notado que de muitas maneiras Godspell apresenta urn Jesus proximo dos 

evangeibos sia6ticos. A fbrma como Jesus fala de si e o do Reino de Deus ser a sua 

principal prega~ao. e por e!e falar em pani!Jclas, e por Deus ser o centro de sua preg~ao e 

nao 

~~Tatum, p< 125. 
-'-Tatum, p. 126. 



seguidores fizeram com que clas se tomassem uma agradavel mensagem para a sociedade 

da epoca, E Jesus retratado desta forma~ pelo musical, era urn Jesus "'Hippie"
33 

numa 

0 mais surpreendente e que Tatum verifica ta1-nbem que se Jesus e seus seguidores 

nao estao na Pales tina, tambem nao estao convivendo com as pessoas em Nova Iorque, que 

Ia nao se encontram pois as ruas estao vazias, No entanto, este fato para e!e parece ser s6 

uma constatayao? e para mim e uma das coisas faz toda a diferen.;;a, Tatum e eu 

concordamos que Godspell se sai bern na questao da desculpabilizas:ao dos judeus e que o 

unico a fazer o seu papel e Judas; mas que da forma como tudo foi conduzido Jesus morre 

fil fid 
_., 34 

no ,na por que o m a estona e esse . 

0 que nao surpreende, mas e importante em Tatum, que para ele tanto Godspell 

quanta Jesus Christ Superstar estao consistentes com a proposta do conhecido te61ogo 

Rudolf Bultmann que gerou muita discussao nos Estados Unidos nas decadas de 50 e 60, -

atraves de sua primeira proposta, publicada em 1941 "The New Testament and Mitology". 

Bultmann entendia que a Ressurrei<;ao nao foi uma ocorrencia que acontecen ap6s a morte 

de Jesus, mas urn acontecimento na das pessoas de todas as geraq6es como um ato de 

fe em resposta a proclama~ao da 
J< 

sobre Jesus ""'0 Tatum disso apenas uma citw;:ao 

e parece nao desenvolve-la exatamente por que eia realmente nao cabe. Bu!tmann e um dos 

e!aboradores e divulgadores, religiosos, da ideia de que grande parte da vida de Jesus se 

trata de urn mito, incluindo ai a Ressurrei9ao. No entanto 1 devemos discordar de 

Tatum pois o problematico e que nem Jesus Superstar e nem Godspell se orga'1izam 

Se pudermos pensfrr que as ideias de e!'1L'11 bastante ulg;ariza:!as na 

decada de 60 nos Estados Uni:!os e no resto do m;unclo, temos candidates muito meU10res 

para a elabora~;ao de urn "mite", como The Greatest Story 

se com urn narrador e uma imagem de Jesus numa igreja, o 

Told, i..11clusive h'1icia-

poderia, de certa forma, 

estar atualizan.do o contando-o, Il Secondo Matteo, de Pasoli.ni, t&'11bem 

~~Tatum, p. 126. 
;;.,. Tatum, p. 126. 
35 Tatum, 

da figura mitol6gica do 

de 

no entanto Tatum nao 

nenhurn destes dois filmes. 
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Nao basta constatar que estes filmes nao tern ressurrei\;ao e por isso dizer que e!es filiaram-

seas de BuJ.tm:mn, se naquilo que eles deveriam estar mais pr6ximos a elas eles 

ra:msm, a estrutum narTativa. 

Novamente socorro-me aqni da definigao de Mircea Eliade pam o que seja mito
36

: 

"0 mito e uma realidadc cultural cxtremamcnte complexa, que pode ser abordada e interpretada em 

perspectivas miiltiplas e complernentares .... o rnito conta urna hist6ria sagrada, relata urn acontecimento que 

teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos com~s ... o mito conta grayas aos feitos dos seres 

sobrenaturais, uma reahdade que passou a existir, quer uma realidade tetal, o Cosmos, quer apenas urn 

fragmento, uma ilha., uma esp&ie vegetal, urn comportamento humano, C sernpre JSortanto urna narra9ao de 

uma crias;ao, descreve-se como uma coisa foi produzida, como come;:ou a existir ... " 
1 

Ja de imediato, por Godspell nao contar a "est6ria" a narrativa daquilo que 

aconteceu num ontro tempo, tambem urn "tempo primordial", mas, por tratar-se de uma 

manifesta<;ao no presente, sem os detalhes c!aros da vida de Jesus que permitam-no 

reconhecer como fundador ou organizador de algo no mundo, ele nao pode se tratar nem de 

urn milo e nem de sua representa~ao. Como comentei anteriorrnente, nama perspectiva 

redutora e simplista praticamente todos os filmes de Cristo anteriores poderiam ser assim 

categorizados, no en tanto, seria apenas uma dassificagao. 

No caso de Godspell penso a reiagao como sagrado e ligeiramente diferente da 

perspecti va apontada por no caso de Jesus Superstar, as dificuldades em 

coloca-io dentro de uma estrutura narrativa mitica sao tao grandes que apenas o fato deste 

filme nao pretender ser conivente com as ideias 

sao snficientes para descanar esta possibilidade. 

Cristo ou com sua imagem tradicional 

Mas as dificuldades da critica para c!assificar adequadamente os dois filmes nao 

param por ai. Tentando expiicar por que estes filmes, apesar de tudo, fizeram sucesso, 

Tatum declara que este sucesso se deveu sobretudo ao com o que 

das concordaL Ele acJJedita que estes sao fruto da 

Marshal MacLniha'l em sen livro "Understanding Media". De fato sua teoria da 

comunica<;:ao tomou-se popular identifioada com seu sloga.T "o meio e a mensagem"38
• E!e 

divisa no dos anos setenta a questao nao era se Jesus em feito de forma 

~·reverente" mas se foi de uma forma nova que o aproximasse da juventudeo Pode-se 

36 
Nao ignoro as difcrentes conceituaqOes existentes sobre "mito", as de Marcel Mauss, as de Strauss, 

etc, no enta.:.Ito, sem entrar na prolongada discussao a este respelto. aqui adotar o conceito de Eliade, 

achJ.-io cxtremamente adequado. 

Eliade, p. 12. 
38 

Tatum. p. 127. 
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aceitar a reputada influencia de MacLulhan, po1s ao menos Tebelak s31u do me10 

universitfuio e deve te-lo conhecido. No entanto, isto ta.mbem nao explica Jesus/Palha<;o e 

ta_rnbem nao explica a mensagem enviada meio. E, novamente Tatum apenas cita, e 

nao faz maiores desdobramentos do significado desta cita~;ao. 

A dificuldade deste pesquisador em elaborar uma imagem de Jesus, ou imagens, do 

Jesus dos musicais fica patente quando ele declara ao final a que imagem cristol6gica 

chegou, e o faz com uma brincadeira, retirada de uma nota cfnica de urn jomaiista, ele 

assumiu a classifica~;ao dos retraros feitos pelos dois fiimes respectivamente de Jesus 

Superstar e Godspell como o primeiro sendo "Ai, Ai, 

Este e urn born jeito de fugir a discussao39
• 

e o segundo '"Hot Jesus". 

Stem nao colabora com nenhuma perspectiva renovada, muito pelo contrario cita os 

outros e desenvolve alguns itens, mas, sem se tornar de qualquer forma re!evante. Kin11ard 

e Davis, sobre Godspell, informam muito pouco, mas tambem deixam claro que nao 

gostaram do filme: 

"Nao hi nada de errado com uma adaptayao moderna e livre dos Eva.ngelhos, interpretar Jesus em 
termos contemporaneos nao e urn conceito novo (Artistas da Idade Media :freqiientemente pintar&""TI cenas 

bfblicas com as figuras vestidas com roupas entao em moda), 0 elemento mais irnportante e a sinceridade, e 
isto e, infelizmente, o que mais falta em "Godspelf'_"4D 

Sobre Jesus Christ Superstar eles sao ainda mais sarcasticos: 

'"Oferecendo bonita fotografia e locas:Oes em Israel, "Jesus Christ Superstar'' foi o :mais bern 

sucedido fiTI&"lccira'Tiente dentro da vida bizarra e curta do sub-gEnera de fiLJies rehgiosos musicais 
maior parte da mUsica e agrad:ivel, porem leva-nos a conduir que "Jesus Christ, Superstar'' tern maior 
significado como disco do que como filme." 41 

Jon Sc>lom>Jn informa sobre os dois filmes~ pois, de forrna evidente eles 

aqui se trata basica._rnente de percep96es modernas. Ele li:mita-se apenas a comentar a 

exisH~ncia deles. 

Cl1egadc>s ao infcio dos al'10S setenta, G<?dspell e Jesus trouxerru11 

uma grande inovru;ao aos Filmes de o formate~ tratavacrn-se de musicais. Essa 

perspectiva foi incorporada imediatamente por toda a critica, como pc:dcomos 

30 
Tatum, p. 122. 

40 
KiPJ13Id e Davis, p. 137-138. 

41 
Kinnard c Davis, p. 138-139. 

ver acLma. 



Ela, no entartto, nao pode ser unfvoca, A esco!ha do novo fonnato trazia com ela a 

possibilidade de desdobrar estes filmes em diversos produtos do entretenimento: discos, 

sonvemires, camisetas, shows, etc, Talvez esta seja urn dos horizontes mais importantes 

relatives a postura da industria cultural que aparentemente estava se alterando, Jesus vinha 

agora num fonnato no quai poderia agradar crentes e nao crentes, virara, mais do que nunca 

urn produto, E ate mesmo ir6nico que tenha se associado estes filmes a cultura Hippie on a 

Contra-Cu!tura, pois enfim, agora Jesus tambem poderia ser consuntido em seus mais 

diversos "aspectos", 

Mas, estes dois filmes foram tentativas praticamente isoladas, e tendo em vista a 

distancia em anos, pode-se dizer que eles foram o infcio e o flrn do sub-genero musicais de 

Cristo, Is to nao quer dizer tambem que a sua contribui9ao para a na,-rativa da vida de Jesus 

tenha significado tao somente urn fonnato novo, Como vimos, em Godspell, a mudan~a do 

fonnato, a escolha das locac;:oes, etc, chegou mesmo a possibilitar o levantareento da 

hip6tese de que nao sc trata de uma vida de Jesus, mas sim da represent~ao de uma 

hierofm'lia, Em Jesus Christ Superstar, o que marcou nao foi o fonnato, mas a mensagem 

dada atraves dele. E~ nao e su:ficiente dizer can<;5es apenas nao sao o bastante para 

transmitir a mensagem de Jesus, 

isso com muita "pureza" teol6gica. 

pelo contrario, pois vimos tambem que Godspell faz 

0 fato de se tratarem dos dois unicos musicais de Cristo importantes, fez com que a 

critica em os a.11alisassem JUUHJS, nc,mlaim<:nl:e de fonna comparativa. Vhnos ao longo 

deste capitulo que muito tem-se a gan_har dedica11do-se urn tempo mais demorado a 

estrutura narrativa de cada urn deies, devemos ser menos condescendentes do a 

critica, que parece ter se mE:prrac:o na conh,ecida Moira "valeu a intent;;iio ". Uma 

perce,p;:ao pouco verificamos que a imagem Cristol6gica gerada por estes 

tambem sao novas e contribuem a fonna<;ao de imagens futuras tambem, Como 

e o caso, p,ex, da personagem de Judas Iscariotes em 

tarde, foi, de aiguma forma reelaborada em The Temptation of Christ, 

Ao tennino deste capiitulo chegamos as 1magens Cristol6gicas estabelecidas em 

a-rnbas as prodw;6es~ e mais uma 

diferem radicalmente uma da outra, A de Godspell nem pode ser dita propria_mente uma 

imagem de Cristo, pois se trata de uma hierotania, taivez do Espfrito c;aLwJ,, Em JCS as 



95 

dificuldades inte1pretaqao relativas a est6ria, mensagern e possivel personalidade de 

Jesus, gerararn algo que pudernos apenas charnaa de Jesus: o Adolescente; ou, mais 

relativa.-rnente a pessoa de Jesus: o Anti-Cristo. Nen..1.~uma destas imagens foram mapeadas 

a..11terionnente. vista que Tatum, o Unico que se preocupa com elas saiu-se como "Ai, 

Jesus eo Ho, Ho, Jesus". Estamos bern distantes disto, pois o conteudo, a estmtura, as 

ideias que envolvem estes filmes produzirarn imagens Cristol6gicas e rmagens que 

realmente merecem urn pouco mais de ponderaqao ao serem verificadas. Em JCS o nfvel 

de desagregaqao da imagem tradicional de Jesus e de tal monta e feito de fonna tao "sutil" 

se nao pudennos dizer que foi feita de fonna equi vocada mesma, que nem The Life of 

Brian, de 1979, conseguiu estabe!ecerum conjunto tao complete de material "ofensivo". 
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Cap. 11 ~ Jesus - Jesus, o Judeu - Franco 
li, 1 

A analise da produ<;ao de 1977, Jesus of Nazareth, do diretor Franco Zefirelli, 

necessariamente inicia-se com uma referencia elogiosa: definitivo. 0 conjunto de 

qualidades desta serie feita para TV, no entanto, com pretens6es cinematograficas, permite 

que se fale dela como sendo o mais elaborado e ir1teressante trabalho sobre a vida de Jesus. 

Mas, deve-se ter em mente que a sua compara<;ao com outras produ<;6es, de periodos 

anteriores a decada de sessenta s6 pode ser impr6pria, pois sem elas ela nao seria possfveL 

Barnes Tatum elogia o filme como sendo a mais adequada e perfeita "harmoniza~ao" dos 

textos eva11geiicos ja realizada, a mais correta teol6gica e historicamente falando. A opiniao 

de Tatum esta correta ate onde pudemos verificar, no entanto, o con junto de solu96es para 

as questoes aqui extensamente na;Tadas, sobre o que abordar e como abordar num filme de 

Cristo, ou seja, como fazer a sua esto:aa funcionar no cinema, ou no caso tamb€m para a 

TV, encontraram na prodw;ao de Zeffirelli a sua mais perfeita resposta. 

Mas nao nos enganemos com minhas referencias eiogiosas. Ele s6 pode gozar desta 

posi9ao priviiegiada por que de maneira sutilmente diferente de Tatum penso ter verificado 

que este filme se trata nao exatamente de "hannonizar;ao" dos textos evang6licos, mas de 

"harmonizayao" dos diversos filmes Cristo e!aborados ate entao no decorrer da hist6ria 

do cinema, Para cada urn dos probleJTiflS clB.ssicos encontrados a respeito da na.rrati va 

vida de mrus ou menos 

possufa uma resposta surpreendentemente correta para o vefculo escolhidoo Zefirelli 

urn genio fmpar? Provavelmente naoo Talvez a sua genialidade tenha estado explicita.'llente 

no fato de repousar na ausencia desejo de passar uma mensagem particular a respeito do 

"'Messias"' _ podemos perceber quando, em sua autobiogra:fia9 ele cementa sobre a 

nome do cineasta Ingmar Bergman: 

"Como de costume, nao chP~'~r"m a urn acordo sobre o nome italiano; o candidate favorito deles era 

respeit2.vel para que apresentasse uma a 
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sinopsc, verificou-se que continha uma sensacional "meta pessoal'' ~ Jesus e Maria Madalena eram quase 
amantes. Dcrrota da fa~ao itaiiia:rm''~' 

P;:rra ele era multo claro que esta produ:;:ao tratava-se, sobretudo, de uma 

"'encomenda" que necessariamente deveria ser realizada em moldes mais tradicionais como 

propostos pelos seus produtores, ou seja, desde o inicio ele a encarou de forma tecnica. 0 

seu iinico desejo relativamente a este trabalho era dar enfase no fato de que Jesus fOra um 

coisa que nao era mais problematica para a Cat6lica em meados da decada de 

70, pois o Concflio Vaticano ll fizera a necessaria desculpabiliza:;:ao do povo judeu peia 

crucifica<;:ao de Jesus Cristo. 

havia se passado mais de dez anos da pubiicayao do documento "Nostra Aetate" 

(documento referente ao mesmo Concflio), e a ideia de que Jesus fora urn judeu, e na 

hist6ria desse povo se encontrava emerso, se firmara. En tao, aqui a novidade e que ira se 

passar para o ambito das imagens uma mudan<;a que ocorreu longa<nente dentro da 

sociedade, no entanto, ela ja e aceita. A escolha do diretor nao significava "distor~;oes" 

hist6ricas ou teol6gicas, e, mesmo ao Iongo do filme, a sua enfase na judeidade de Cristo, 

nao o tomou distante dos cristaos. Tratava-se de urn filme sob "encomenda" e nao de uma 

reflexao altat-nente pessoal sobre Jesus Cristo, como Jngmar Bergmat'1 estava propondo e 

como, posteriormente, M<ll11:n Scorsese fez em The Last Temptation of 

E por isso que Lloyd Baugh consegue afirrnar que este nao trazia novidades 

narrativas, exceto as tradicionais, a respeito da Vida de Cristo: "0 Jesus de Zeffirelli e 
'soft', banal porque a est6ria que ele apresenla em Jesus of Nazareth havia sido 

longamente banalizada 
,43 

entanto, e neste ques.ito mesmo se encontra o seu mt~rito. Poucas novidades, 

exceto a tradi;;;:ao a ci.'!em<i!O);nif]ca e de 

solu;;;5es que 1ncorporou ao seu filme, e que ern verdade, vieram da experiencia 

acumulada por outros filmes e espantoso. Evidentemente, nao e o caso para se falar ern 

assim, fazer do seu uma obra 

"'
2 Zeffirclli, Franco. Zeffirelli - A autob1iografia de Franco Zeffrre1E. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 

1986. p. 286. 
4 ~ Baugh, p. 74 
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Outro dado bastante surpreendeme e que se assistindo a este filme se percebera que 

ele nao se encontra datado~ realizado em 1977, ainda possui todo frescor de uma prodw;:ao 

recente, que isso, e convincente. Em todos os pesquisadores citados ate aqui niio 

ocorrem criticas realmente serias ao filme. Ainda assim as comentaremos. Nao se trata de 

estabelecer urn fiime, uma obra como uma coisa modelar, mas de compreender que nele se 

encerra uma longa evolu<;'ilO que se iniciou dentro do cinema e te=Jnou na televisao. Jesus 

no 

Cinema sobre Jesus Cristo, adotando apenas o aspecto positivo de vanas prodm;:iSes. 0 que 

resu!tou surpreendentemente num filme amplamente aceito por todas as confissoes 

religiosas envolvidas. 

Porem, nao e suficiente fazer afirrna<;:5es sobre a qualidade da sua "harmoniza9ao 

filmica", e necess3..rio demonstra-la e se eu me furtasse a faze-lo o lei tor mesmo desta tese 

terrninaria por questionar por que nao o fiz, pois as "coincidencias" com passagens de 

outros filmes aqui analisadas de fonna detalhada e tamanha que nao podem ser deixadas de 

!ado sem serem plenamente relacionadas. 

Gianfranco Corsi, nasceu em Floren<;:a, na Ita!ia, em 12 de fevereiro de 1923, mals 

tarde viria a adotar o nome artistico de Fraaco Zeffirelli44 0 nome Zeffirelli surgiu na 

sua infilncia, pois as crian<;:as cujo nome do pai aparecia N.N. (nescio nome) no registro de 

nascimento recebiam urn nome iniciado com uma letra diferente do alfabeto a cada dia, em 

rodizio, de A a Z. No dia em que ele nasceu a letra era Z. Ele iria receber o nome de 

Fan No entartto ao 

re;gistr2rr o so1bn;ncJm:e, o tal:Jeliao errou a grafia e criou: Zs:ffire]ili. 

vista todos os precoceitos vigentes a epoca e a condi~ao social de seus ele criado 

distante da familia; primeiro por uma camponesa. recebendo semanalmente a visita da mae • 

. Sua mae morreu cedo, qua'1do ele tirilla apenas doze 

anoso Cresceu marcado pelo fato de ser algo bastante delicado 

44 
Este ligeiro esbo90 biogrMico foi elaborado com dados retirados a Autobiografia de Franco Zeffirelli, 

editada pela Editora Guanabara, em 1986, e por outros dados mais atualizados dos sites: 

http:! /www .ci.:-1emaemcena.com. br!cri t cinefllo filmc.asp ?cod-2921 &codvozcincfalo-3656 

htm://wW\\'.dncmaneLcom.br/cincastas/zeffireHi.htm: acessados em 23/08/2004. 
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epoca. 0 agravante pam o sen caso era o fato da sua mae ser uma "modista,. conhecida em 

Floren<;:a e as suas re!a<;6es extra-conjugais causaram urn grande esciirrdalo. 

Na adolescencia, desenvolveu seu talento artistico, estudando desenho e pintura no 

Liceu de sua cidade. Estudou numa escola Dominicana onde pela primeira vez tomou 

contato e gosto pela pintura, conheceu nas paredes da esco!a os pintores renascentistas: 

Angelico e Fra Bartolomeu. Seus pendores artfsticos foram incentivados pela sua Tia 

que ihe possibilitou uma forte forma<;ao nos valores humanfsticos como pintura e musica. 

Posteriormente, e!e entron para a Universidade de Floren<;:a, onde cnrsou Arquitetura e 

aitemava sua dedica<;:ao ao curso participando ativa_rnente de urn grupo de teatro 

universitano, essa atividade iria influencia-!o em sua escolha proflssionai posterior. 

No entanto, os seus estudos foram interrompidos pela ocupa<;ao da Italia pelos 

alemaes. Esponta_Tleamente, Franco tomou-se integrante da Resistencia Italiana. Apos o fim 

do conflito, passou a trabalhar como diretor, figurinista e desen..i-J.ista de cenanos para as 

operas do Teatro della Pergola, em F!orenga. Desejando seguir a careira de ator, radicou-se 

em Roma, ia conheceria o famoso diretor itaiiano Lnchino Visconti que se toma_ria sen 

mentor intelectual, exercendo enorme Lc!flnencia na sua obra. Assim, em 1946, ele entrou 

para a companl1ia de Visccnti, com quem trabaihou como ator e Assistente de Dire9ao. 

Em pouco tempo, desenvolveu intensa alividade como cenografo nas 

revolucionanas operas e montagens teatrais dirigidas por Visconti, incluindo os ma1s 

celebres espetaculos cantora Ma_ria Cailas, no Teatro Alia 

Impressionado com o taientc de Zefflrelli, Visconti o convidon para ser sen assistente de 

dire;;ao em A Terra Treme (1948), Belfssima (1951) e Sedu9ao da Came (1954). 

Nos anos 

grc.Dde sucessoo Nesta 

operas em Nova e Londres 

arrizade com o ator rc-.t·cwuu Kllrtnn que assisth1do a 

montagem de suas operas, tornou-se urn seu admirador. Em I 966, o cL'leasta convidon 

Burton para narrar o documentlli-io Per Fil·enze. No a.xo seguinte, foi a vez do astro 

o rnnv'"' convencendo os prodntores de Hollywood a contratar Zeffirelli para dirigir nma 

superprodu~ao baseada numa peya de Shakespeare - A lvfegera Domada, estrelada 

proprio Burton e por Elizabeu':! 0 sucesso de e da prodn~ao 

perrnitiu que o diretor fizesse o inovador Romeu e Julieta (1968), a piimeirn versao da pe9a 

com adolescentes interpretando os pap6is 0 longa-metragern fez enorme sucesso 
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no mundo consolidando a intemacional de ZeffireilL indicado ao Oscar c ao 

Globo de Ouro de melhor diretor pela obra. 

No inicio dos anos 70. alem de operas e pe~as de tea:trais Fra.no Zeffirel!i 

continuou se dedicando ao cinema. Em 1972, realizou Brother Sister Moon (1973; 

L.lllao Sol, inna Lua) ci11ebiografia de Sao Francisco de Assis que dia!ogava diretamente 

com o espfrito jovem da epoca, sobretudo com o movirnento hippie, no entanto, este filrne 

nao fez tanto sucesso exatamente por manter urn dialogo entre epocas. Coisa que rnais tarde 

influenciaria em sua decisao de nao fazer qualquer adequa~ao modema para o 

filme de Cristo aqui ana!isado. 

Em 1977, ele voltou a temitica religiosa, com a mini-serie televisiva Jesus of 

Nazareth, cnjo sncesso, snrpreendente, ate mesmo para o diretor, fez corn que este se 

mantivesse como o filrne de maior f6lego, no que tange as transmissi5es televisivas, ao 

Iongo de decadas. Nos anos segnintes, Franco Zeffirelli dirigiu duas prodn<;:i5es 

hollywoodianas: os melodramas The Champ (1979, 0 carnpeao) e Endless Love (1981, 

Am or sem fim). Apesar do sncesso destes filmes, ele pas sou a se dedicar mais as 

encena<;i5es de operas pelos palcos do mnndo, filmando ir1clusive muitas delas. Em 1990, 

vunc;u a Shakespeare para o cinema no elogiado com Mel Gibson. 

Com urna certa tendencia a fazer seus trabalhos em co-produ~ao intemacional, 

como fez diversas entre Estados Unidos e Itilia, mas pr'rucipalmente com a Inglaterra. nao 

importando se fossem operas, pe<;as de teatro on fi!mes, Zefirelli acabou tomando-se urn 

diretor de renome intemacionaL Nos ultimos anos dirigiu urn grande elenco composto por 

I\1aggie Smith e em com (1 e, 

recentemente, pela >c.~;uucua vez, trazenc!o a rona est6ria 

eSCfeVeU e dirigiu L.UJW,Jo f'fm0 lJC'T ;•.vvv;• 

cantora de "''"''" 

televisao 

inici:rti\;a para a pnJu''"''v havia se v;,;puauv com a RAI, a orga.'liza<;ao estatal de 

;a.uca.ua, e a pnldtr<;2io tomou-se uma "''''""'"·""·" comum entre Rl\I e ATV, uma 

assurniu toda responsabilidade sobre o 

1 
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projeto com Vicenzo LabeHa como produtor
45 

E, em se tratando de uma grai1de produ<;ao 

de ambito intemacional vanos contratos foram fechados previamente. 

Nos Estados Unidos, o anlincio de que a NBC havia comprado 3TltecipadaJnente os 

direitos de transmissao do filme que ainda seria produzido por Franco Zeffrreili, apareceu 

nos jomais ja em 1°. de agosto de 1974, tres anos a11tes de ir ao ar. A General Motors 

Corporation ja havia se comprometido com o sen patrocinio, e o filme, quando levado ao 

ar, nao poderia ser interrompido por comercials. 0 que, evidentemente aumentava em 

muito o valor do patrocfnio eo valor publico do patrocinador para os espectadores. 

No entanto, mais tarde, devido a afirma<;5es de Zeffirelli, a11tecipando as suas 

inten<;5es reiativamente ao filme, acabou por atrair o interesse e a ruria dos lfderes 

religiosos fundamentalistas americanos. 0 diretor havia enfatizado numa entrevista que 

Jesus deveria ser retratado como urn 'homem co mum- gentil, frdgil, simples 46
. Bob Jones 

III, presidente da Bob Jones University, em Greenville, na Carolina do Sui, imediatamente 

atacou o filme sob a presun<;:ao de que ele devia de alguma forma comprometer a divindade 

de Jesus. Sem entrar em contato com a produ~;ao on com Zeffirelli, ele convocou uma 

campanha de cartas de protesto que produziu algo em tomo de !8.000 cartas, que fora'TI 

enviadas para a General Motors. Apesar desta empresa ja ter investido alguns milh5es de 

d6lares como patrocinadora, temendo a a.'Tlea~;a de perda de seus eventuais futuros 

consumidores, cancelou o patrodnio. Este, entao, foi assumido per Procter & Gamble. 

Novamente parecia que iria uma grande polewjca sobre a Vida de Jesus, no 

entanto, Franco Zeffirelli apenas nao fora muito feliz em suas declara<;5es. 0 resto da 

produ9ao seguin de forma normal, com apenas poucos incidentes, Mas, fica bastante dam 

gr<mc!e libe:rdade para fazer o 

verificar o percurso da prodw;:ao como comentado pelo dire tor em sua Autobiografia, que 

ta.ubem e a mesma fonte utilizada da 

produ<;ao do 

"Enqu&.'1to ensaiivru"'Tios (S;ibado, Domingo e Segunda), meu produtor (De Filippo) voltou a se referir 

a po:ssi!:ili::ladle de um fihuc sobre a vida de Cristo. Buscar1do urn acordo de co~prodm;:ao, procura:ram Lew 

Grade, da que j3. produzira l<4oises, com Burt Larycaster. Pressentindo urn sucesso Grade assumira 

45 
Tatum, p. 136. 

4--') Tatum, p. 143. 
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imediatamente o projeto como seu e cmbarca 3.s pressas para Roma, onde conseguiu uma audiCncia com o 

Papa Paulo VL que llie concedeu uma espCcie de imprimaturcat6lico oficial para a id6ia_'s
7 

e obten~ao apoio do deram a Lew Grade, inesperada..mente, o aval 

e a lideran~;a do projeto, ficando os produtores italianos apenas com a possibilidade de 

escolha do nome do ditetor. E!es primeiro desejaram contratar Ingmar Bergman, todavia o 

nome de Franco Zeffrrelli ja estava entre as possiveis escolhas, e estava, aJem da sua 

reconhecida competencia, por influencia de Lew Grade, seu a'lligo pessoal. Na epoca 

Zeffirelli estava envolvido com imimeros projetos e nao possufa tempo para se dedicar a 

uma prodw;:ao deste quilate
48 

Por isto demorava em decidir a aceita-la, gastou mais de seis 

meses pensando no assunto. Ele descreve como Lew Grade o convenceu, ap6s a 

apresentaqao da sua pe<;:a que estava em cartaz em Londres: 

"Por urn lado, cie foi franco ate o ponto de falar em demissao: 'Se voce nao o fizer, outra pessoa o 

fani. - Uma coisa 6bvia, mas que sempre recebe aten98.0. Por outro lado, era de uma solicitude tocante com 

rela9ao ao que precisava ser feito. Devido a dura9ao do filme (seriam ao todo, seis horas na televls3.o), ali 

estava uma ocasiao fmpar para contar a vida de Nosso Senhor sem recorrer aos dich& e a teatralidade que 

havilli-n transformado as tentativas de Hollywood nos 6picos grosseiros com que todos n6s, infelizmente, 

estava.'llos fa:rnilia.r:i.zados. N3.o foi precise que ele usasse o argumento mais convincente: ali estava urn judeu a 

falar. da necessidade de reafirmar os va.lores crist§.os tradicionais numa 6poca de 

pe11111ssividade moraL Lcmbrei~me de como ficara comovido em 1965, quando o Papa Paulo VI fizera a 

Declarayao Nostra Aetate (Nossos Ternpos), que finalmente p6s fim a idtia de que OS judeus eram 

responsaveis pela morte de Cristo." 

"( ... )Alguns dias antes do Natal de 1973 telegrafei dizendo que aceitava; e possfvel que esta tenha 

sido a mais importante decisao da m!nha vida profissional."
49 

Nesta rapida cita~ao podemos perceber claramente as inten~oes do diretor. Ele ja 

conhecia os epicos hollywodiaiJos e de aiguma forma nao gostava deles. Refere-se a 

declara~ao Nostra de 1965, como uma coisa marca'lte para no entanto, e nao 

sen do e de se tenha ate mesmo se dela~ Qua11do 

finaL."'Tiente aceitou foi de fato, as suas mliltiplas atividades j3. nao existiam 

uma boa parte dos projetos que planejado nao puderam ser desenvoividos, e no inicio 

de deze;nt>ro ele estava livre para aceitar a proposta, coisa que antes nao estava. 

Aos poucos a ideia do que ele gostaria de fazer a.rnadurecia, uma vez que nao teria 

abertura ficcionar clararnente num filme sobre a de Cristo, a experiencia de 

Bergman assim o aiertara, e ta'Ubem havia o seu "quase fracasso" precedente que foi 

47 
Zeffirelli, op. CiL 

48 
Tatum, p. 136. 

49 
Zeffirelli. p. 287. 

103 



!04 

Sol, Irma (1973), que tinha !he mostrado as dificu!dades de se introduzir caracteristicas 

contempor&1eas numa est6ria antiga; por isso necessitava encontrar alguma coisa que 

fizesse este '"Jesus" de alguma fonna seu: 

"0 que eu mais desejava destacar era o fato de Cristo ser urn judeu, urn profeta gerado pelo passado 
cultural, social e hist6rico de Israel do seu tempo, com suas fazendas e lugarejos, cad a qual com urna pequena 

sinagoga; urn Israel ocupado pelo inimigo arroga,.?J.te e sempre 3. beira de urn conflito civil. Mais que isso, as 

palavras de Cristo teriam que ser vistas como a continuat;ao e o cumprimento de sCculos de ensi.'1amento 

religioso judaico. A id£ia de que Cristo agia, pensava e falava como urn judeu da sua epoca nada tern de 

original, mas muito amilide e esquecida.''50 

Para Zeffirelli, incrivelmente, o filme que lhe parecia exemplar relativamente a 

aproxima9ao com os judeus e a Vida de Cristo era Golgotha de Julien Duvivier, de 1935: 

"De todas as tentativas para capturar a vida de Cristo, a mais bern sucedida, na minha 

opiniao, foi o despojado e be/o filme do dire/or frances Julien 

Provence nos anos 30, Era nele que eu have ria de buscar inspirw;:ao, "
51 

realizado na 

Ainda bern que Zeffirelli nem sempre se leva a serio. 0 maximo de Duvivier que 

tern em seu filme e o fortissimo jogo de claro escuro, propiciado pela ilumina9ao bastame 

elaborada, De maneira geral a distiincia entre urn filme e outro e tao grande que nao ha grau 

de compar39ao possivel. Numa o Cristo e "mudo" na outra "nao para de falar", numa os 

judeus sao mal vistos, na outra Jesus e judeu, em uma se trata dos dias finals de Cristo, na 

outra se trata da vida inteira em detalhes, numa os textos sao retirados diretamente dos 

Evange!hos, na outra os textos sao absolutamente adaptados, Para a sorte da hist6ria do 

cinema e da elabora<;:ao de imagens de Cristo, Zeffirelli nao estava tao entusiasmado assim 

prodw;ao de 

Agora 

As produt;oes holllwoodia11as que elc apanmten1er1le parer:Et 

maior sobre o seu LHua.mc;, 

estava diante da dificil tarefa de pensr:rr sobre que texto usar, ou quais 

textos eva11gelicos usar. Nao teve muita diivida sobre c que fazer, explicou a para o 

tanto o escritor Anthony Burgess. E, para provar que este assunto nao costuma 

sono dos cineastas como gosta...'illiuos de afirmar ao longo da tese~ em suas pr6prias 

50 Zeffireili, p. 289. 
51 Zeffireni. p. 289. 
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"Para o roteiio procuramos A.'lt.hony' Burgess, que aceitou a tarefa com prazer. Simplesmcntc tomou 

nota da nossa id6ia de urn ambiente judeu c desapareceu para escrever o texto. Aliviado, afastei da mente este 

problema:: sill em busca do Israel de Cristo, urn a jornada que ocuparia todo o ano de 1974 e grande plli-te do 
,,~2 ' ~ ' 

SCt,UEJlC, \0 C ffiCUj 

Como podemos observar por este "aliviado" Zeffirelli e sobretudo, urn profissional 

que conbece muito bern a divisao de fun~oes nos diversos momentos da prodw;ao, Nao 

estabeieceu urn intrmo contato com Burgess e nao ficou orientando-o o ternpo todo sobre o 

que desejava. Simplesmente uo momento da produ~ao do filme reelaborou junto com Suso 

Cecchi Amico o texto de Burgess como bern entendeu, ou seja, de forma a adeqwi-lo as 

suas necessidades cinematognificas, 0 livro que Burgess escreveu, "0 Homem de Nazare'', 

serviu como urn guia bastante arnarrado para que o diretor pudesse organizar numa 

nlli-rativa homogenea a est6ria de Jesus, Ha, se nao uma grande distilncia entre o livro e o 

ao menos uma distiincia razoavel. E do livro de Burgess que surge a personagem 

ficticia do sacerdote Zerah, uma das poucas coisas criticadas pelos pesquisadores ao filme, 

As loca<;6es era;TI naturalmente o maior problema para o diretor, que sempre se 

vincu!ou a uma grande qualidade cenogrillca, fotografica e hist6rica de suas locru;oes. 

Como se pode ver no festejado Romeu e Julieta, onde recricu com bastlli""Jte perfei<;ao a 

cidade de Verona, ern fmais do periodc medieval. Julgava tarefa sua a busca destas 

locru;oes como pudemos notar, A sua importi'i;1cia deve ser percebida uma vez que ele 

gaston a maior parte do tempo da prodw;;ao buscando as loca<;:6es. Assim como George 

Stevens e Pasolini, ele nao achou Israel em nada adequado para o filme: "Em certo sentido 

foi uma viagem 

fdlveria urrdl solur;iio 

mas ao menos pbs em ordem m1nnas ideias e demonstrou que niio 

urna Unica locat;iio. "
53 

Ele buscou por na JordiiPJa e mas mesmo quando 

encontrava algum lugar, a logistica necessaria para filmar na area, ou a situa<;ao politica 

local, invibializava-o. Atravessou todo o O;ie:nte Mooio e tenninou por dirigir-se ao Egito. 

Tinha em mente as cenas rnais espetacu!ares seriarn rodadas no cenario do Tem]J!o de 

Jerusalem, e era este Templo que ele buscava pnmeira 

" que puue."e ser UJi4Slaau para o nprfn'fin""".,. 

~: Zcffirelli, p.289. 

'·' Zeffirelli, p. 289. 
54 

Zeffirelli, p. 290. 

era encontrar um 

0 diretor diz ter notado 
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que. curiosamente, a pri:rnitiva arquitetura islfunica estava mais prOxima a judaica antiga do 

que a grega ou romana. Algumas das mesquitas mais antigas assemelhavam-se a replica do 

Templo de Jerusalem, com seu sai5es, colunatas e patios extemos e fontes para ablu~6es 

rimais. Aos poucos a ideia de que diversos locais iriam servir de cenario para o filme 

a1nadureceu, ele encontrou no Egito diversas possibiiidades, mas a polftica local nao o 

ajudou novamente, o mesmo aconteceu na Tunisia. no interior deste ultimo pais que 

encontrou pcssibilidades de loca<;o6es. A parte intema do Forte em Monastir tomaria-se o 

quartel romano em Jerusalem, aproveitando-se, inclusive, a sua torre de vigia, caracteristica 

da antiga Forta!eza Antonia. 0 monte diante do Ribat, o Forte perto de Sousse, 

transfonnaria-se no Calvario (G6lgota), e ele fez construir de encontro as autigas muralhas 

a fachada do Templo que ele nao conseguiu encontrar55• 

Em seguida, encantado com o Mahgreb ele foi ao Marrocos onde encontrou varias 

Joc~6es para a realiz~ao das externas do filme, para ele a paisagem lembrava a Gali!eia. 

A beira do deserto apropriou-se da antiga Fortaleza de Ouarzazate, fazendo dela o palacio 

de Herodes na Judeia. Ate mesmo o povo daquela regiao se lhe afigurava como perfeito 

para fonnar as massas que ouviriam as preg~6es de Cristo. Apenas numa regiao proxima 

as ruli1as romanas de Volubilis, ele encontraria urn vHan,Ju que pudesse, de aiguma fonna 

assemelhar-se ao que pensava ser Nazare, era uma povoa9ao berbere perto do povoado de 

Moulay Idriss. 

Mas, com certeza, urn dos seus trunfos definiti•;os fci a escolha ilha de 

no extremo oriental da costa da Tunisia para as cenas relativas a sinagoga (de Nazare). 

~•"oc0 ali uma antiga comunidade judaica, talvez a mais antiga de todo o m:Jn•:lo, uma vez 

que ela e fonnada por descendentes babil6nica de 

ou seJa~ em muito ariterioJr ao ur6Ddo Jesus. 0 que mais hJ.teressava ao direl:or eram as suas 

sinagogas que mantem os mais arcaicos e autenticos cerimoniais judaicos. Alem disso, ele 

aiinnava: "Os comunidade com suas esvoa9antes barbas 

brancas, niio poderiam ter ,, 
inve!Ua•dc>s por nenhum departamento de cenografia ''_;'-'. 
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entao voltou a questao do roteiro, recebendo em maos o material de 

urn maJ.s ou menos bruto de informa~Oes, muitas vezes 

"Anthony nos dera urn arcabou~ bfuico, caberia a n6s preench.S-lo, Na verdade, muitas vezes 

divarnos forma ao diJ.logo enquruJ.to fllmivamos, oferecendo aos atores urn conjunto de parifrases dos tcxtos 

dos Eva11gelhos, entre os quais podiam escolher afim de encontrar as palavras que soassem melhoL 
Suso ajudou-me muitfssimo na prodw~ao de Jesus de Nazare, nome que dava.-rnos agora ao filmc, 

para acentuar suas raizes judaicas."
57 

E interessante perceber o pape! do improviso (urn improviso profissional e de 

qualidade ). A questao mais premente para os pesquisadores em geral, deste tipo de 

produ~ao, e a do texto. Zeffirelli afirma que muitas vezes os dia.logos eram alterados 

durante a fiimagem, e havia parafrases para que os atores escoihessem o que "soasse" 

melhor. Este "soasse" e bastante importarlte, pois tanto ou mais do que a qua!idade de 

"autentico" do material textual estava em questao a qualidadc "interpretativa" daquilo que 

seria ouvido, coisa que ele deixou hastante em aberto para os pr6prios atores escolherem. 

Entre outras escolhas que o diretor deveria fazer estava a dos atores, sobre isto 

Zeffirelli argumentava saber que nao deveria colocar atores muito marcados por 

deterrninados papeis, como p.ex., uma at."'iz que acabara de fazer uma prostituta fazer em 

seguida o papel de Virgem Maria, nao funcionaria. Tambem sabia que nas Pe~as da Paixao, 

Jesus e feito por urn homem de conduta ilibada da vila, e Maria da mesma forma. Mas 

relativarnente ao argumento moral, ele pensava seguinte maneira: 

"No entanto, rejeitamos esse argurnento, e nao porque quisCssemos rcchear nosso filme de estrelas; 

n6s o fizemos porque viamos nossa obra como uma oferenda, tal como os pintores renascentistas encaravam 

seu trabaL'ro. c por isso s6 era aceitavel o que hav]a de melhor na ane cCnica. Eu que cada personagem 

fosse por urn mestre do teatro e do ch"'1ema '03 

Desta maneira ele nao estava muito distante do que pensava e fizera George Stevens 

em The Greatest Story Told, ao rechear o seu filme com astros e estrelas. Zefirelli 

conhecia a experiencia de Stevens e nao incorreu nos mesmos erros de dire<;:ao. Ao inves de 

utilizar os grandes astros em pap6is secundfLrios ao extreme, ele os colocou no primeiro 

time de personagens, assumindo que eles estav&u 13., Ning:ui;m precisou 

de descobrir onde estava.rn os astros. Esta e uma das primeiras coisas que 

57 
Zcffirelli. p. 292. 

ss Zcffirclk p. 293. 

"'brincando" 

107 



108 

SO]UClOOOU a questao finailCeira re]ativat-nente a presen-;:a daS grandes eSlft:HlS 

foi urn acaso. Laurence Olivier, amigo de Zeffire!li desejava rnuito participar da produ~ao, 

po1s de tudo tambern era urn hornern de re. Ele mesmo abriu mao de urn grande 

sahirio, s6 lhe bastava participar. A imensa fama de Olivier e sen prestfgio no meio artistico 

levou muitos outros astros a desejarem a se integrar ao projeto sob os mesmos argumentos. 

0 que foi conseguido estabelecendo-se urn salfuio de 30 mil d6lares semanal igual para 

todos
59 

A questao dos "egos" artfsticos nao foi tao simples. Principalmente, quando por 

razoes de produ~ao, se necessitou cortar frases inteiras dos dialogos, o que diminufa ainda 

mais a participa;;:ao de alguns deies. Novamente Olivier foi o primeiro a dar o exemplo 

sugeri.11do espontaneamente ao diretor o corte de algumas falas suas, todos os outros o 

seguiram, menos Ernest Bomigue (Caifas), que insistia nao haver nada a ser cortado em sen 

texto, e quando ele finalmente aceitou fazer cortes, as suas frases duravam ainda o mesmo 

tempo de antes. Como dizia o exemplo de Zefirelli, ele cortou "o Senhor Deus" para 

"Deus", mas pronunciava "Deuuuuuuussssss". Foi urn caso perdido. 

Se os gra.11des astros fariarn papeis mais ou menos secundarios, quem deveria fazer 

o papel de Cristo? Franco Zeffrrelli possufa realrnente urn problema. pois se tivermos em 

mente que pensou em Dustin Hoffinan para o papel e tambem em /\l Pacino, podemos 

sentir que distancia ele percorreu para chegar em Robert PowelL 0 primeiro era desejado 

devido a sua face "comum" o rosto torto, o outro possufa uma face tipicamente bizantina, 

enfeitada por grossas sobrax1celhas. No entanto, ao testar Robert Powell para o de 

excl&"'TIOU: "Se Judas tem estes que terd que ter 

se perg11n1tar IDEtndlou com que ele 

entron vestido e enqua11to Zeffire!li olhava pela camera. buscando enquadrar a cena, uma 

costureira foi arrumar urn fio que se puxou da tUnica e ao ve-lo ela persignou-se. Estava 

a imagem que fosse estabe!ecida atingisse as 

pessoas mais simples, que sao em regra o da 

59 
Zeffirelli, p. 293. 

m p. 296. 
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Durante as filmagens, que forarn, em detenninado sentido, cinematogr8.ficas, Franco 

Zeffire!li gozou de grande tendo, no entanto que euviar os copioes 

a Roma, para a RAt onde sen1pre encontrava ophxi6es 

discordantes. Alguns preferiarn uma imagem ainda mais solene de Jesus Cristo. Visitado 

nos sets por Lew Grade, Zeffire!li acabou tendo que justificar-se. 0 prodntor, assustado por 

encontrar metade da populas:ao tunisiana vestida com roupas de epoca, fez urn grande 

retartguio com as maos e depois urn pequeno e faiou para Zefirelli: televistio e ntio cinemil. 

Quantas pessoas voce pretende que catbam numil telinha? No entac"Jto, a rnaior parte do 

material ja havia sido filmado. Ele perguntou que cena seria filrnada no dia seguinte, e 

Zeffirelli infonnou que seria o Getsernani, apenas Jesus e os doze ap6stolos, ao que Lew 

Grade retrucou: doze ap6stolos? Ntio pode serum pouco menos ?I 

Ainda assim Lew Grade foi o responsavel pela verifica<;:ao dos copioes dali por 

diante, impedindo que eles fossem para Roma. 0 que possibilitou a manuten~ao do filme 

como se encontrava. Quante mais filmava mais Zeffireili pensava em cinema, devido a 

qualidade tecnica e beleza das tomadas. Picou excitado com a ideia de fazer urna versao 

compacta para o Cinema, mas contou com a negativa de Lew Grade, cern que ele 

percebesse que a est6ria deveria ser contada sem cortes e que a televisao seria o 

unico vefculo apropriado. Zeffirelli, provave!mente a contragosto, comentou 

posterionnente que ele tinha razao. Em este filme foi feito e pensado para o Cinema, 

mesrno que tenha sido produzido para a TV. No entanto, Lew Grade, tanto quanto o que eu 

havia comentado sobre as series para TV decada de 50, mostrava uma clara percep9ao 

do a a da est6ria de a ga:rllar com o aumento 

a sua adequada das que os fizeram 

posterionnente ao problema do filme ser "picotado" ern diversas por se tratar de uma 

mini-serie, em sua estreia, e na versao original, como foi planejado, foi exibido em duas 

partes~ e elas tinham que ser contfnuas~ sem interrup<;ao de comerciais, uma exig€ncia de 

contrato, imposta pelo prOprio Lew Grade. 

atriz que havia o papel de no coili~ecido 

Robert Powell. Forarn inc:id(ont<es envolvendo os atores e os extras marroquillos e 

Normalmente ignora-se que os mll'{lJHnanc:s aceitain como verdade a virgindade 
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de Maria, a mae do profeta a quem chamam Issa. Depois de urn mes de fi!magens na 

pequena aldeia marroquina, houve escandalo quando urn dia Olivia apareceu vestida de 

maneita nada excepcioual, com uma cai~a Jeans justa e camiseta. Urn anciao da aldeia foi 

procurar o diretor, suplicando que ihe pedisse para se vestir com recato, por causa da 

reverencia que sentiam por ela
61

. Imagine-se o que ele peditia se soubesse que a atriz 

tambem era divorciada. 

na cena da Via Sacra, Robert Powell insistiu em carregar uma pesada cruz de 

madeita, e nao uma cruz faisa visando a verossimilhaw;:a. 0 esfor~o o deixou nitidamente 

extenuado, e a seguit ele devia ser amarrado a cruz sob uma chuva fria, e ficar com os 

bra~os imobilizados. Havia nele sofrimento real e, ao constatar isso, alguns dos mals 

empedemidos integrantes da equipe tecnica nao puderam evitar uma explosao de choro. No 

momento em que Cristo foi pregado na cruz uma palpavel sens~ao de tristeza e medo 

atingiu o elenco e toda a equipe. Isto, aparentemente foi o estopim para que se criasse na 

mente dos extras tunisianos uma confusao. As centenas de extras come~;aram a reagir de 

urn modo perturbador, como infonna o ditetor: 

"No infcio houve muitos resmungos preocupados e movh"TTentos de cabeya, mas logo cederam iugar a 

urn ostensive senti.mento de raiva e a.J.g6stia. A seguir, rompeu entre eles uma histeria tOO violenta que pensei 

que coniamos perigo. Bmscarnente lembrei que aguela gente n3.o tinha idCia do que estivai'TIOS fazendo. 
Conhecia..TI a hist6ria de Cristo de maneira muito :fragment3.ria e sabiam menos ainda do cinema Ate onde 

podiam entender, n6s, scres monstruosos, havfamos agfu--rado urn simpatico e jovem estrangeiro, surrando-o 

tanto que ele estava banhado em sangue, e para cUmu.lo dos cUmulos o preg<iramos a do is pedar;:os de madeira. 

Nao era de admirar que parecessemos agora tao envergonhados. 

0 sofrimento daqueles extras tornou-se tao tangfvel que tive de pedir a nossa equipe de produyao 

tunisiar:m que exphcasse o que estava rcalmente acontecendo. Por fi.m, t-udo se esclareceu qua11do Robert 

Powell, que j3. estava cnregelando, nos pediu para continuarmos a filmagem - acrescenta.1d0 ao pedido urn 
palavrao urn tanto incompativel como seu pungente "

62 

apenas uma coisa era 

de se esltranbar. Para urn de seis horas de dura:~a:s, e mesmo se 

considera<;ao que foi feita posterionnente uma versao de oito boras, o diretor gaston para 

realiza-lo apenas tres meses de filmagem. E urn dado cha.rna bastante a aten~;ao, pois 

foram gastos rnais de urn arlo para encontrar as loca<;oes, quase seis meses para aceitar o 

do texto recebeu e que necessi:tou alterar, como 

61 
Zeffirelli, p. 296. 

62 
ZeJ'fin,lli, p. 296. 

das maneiras de se justificar essa 

ern conta o estado bruto 

acima, v::hrias vezes durante a 

em filmar a est6ria e 
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percebcr como o diretor sc apropriou de outros filmcs no seu. Pois, estes tres meses nao se 

em '"tempo" viavel de uma elabora<;3.o da est6ria e das personagens tao 

Uma infonna<;:ao que nao foi fornecida por Zeffirelli em seu !ivro, pois gosta de 

guardar si todos os meritos, e o fato dele ter utilizado consultores religiosos, os mais 

diversos para a prodw;ao. Mar1tendo a tradi~ao que se iniciara com Cecil B. DeMille, em 

The King of Kings, de 1927. E!e contou com consultores representantes de organiza~oes 

religiosas cristas, judaicas e mu<;:ulma.Tlas. Eles incluiam: Monsignor Petro Rossano da 

Pontifical Comission for the Reations with Non-christian Religions e a Comission for the 

Study of the Bible; Padre Agnellus Al'1drew, da National Catholic Radio a.'1d 

Television Centre, do Inglaterra.; Rabbi Marc H. Tanenbaum. do American Jewish 

Committee; Rabbi Albert Friendlander, do Leo Baeck Rabbinical College de Londres; 

Augusto Segre, do European Jewish Commitee; e Mohammed Ben Bouroue do Koranic 

School em Meknes, Marrocos. Urn destes consultores, Rabbi Marc H. Tanenbaum, 

freqilenternente recomendou o filme em seu pais por ele evitar o anti-semitismo, por 

corresponder sirnpaticamente ac judaismo do primeir·o secuio
63 

Urn Ultimo detalhe relative ao momento da produ~ao do filme fica por conta de um 

acontecimento do final do anode 1975, quando parte da equipe envolvida estava em ferias 

e Zeffirelli foi convidado para dirigir as festividades relativas ao Ano Santo, no Vatican.o, e 

nesta func;ao recebido pelo Papa Paulo VI, que segredou ao diretor suas preocupa<;:oes 

relativamente ao filrne: 

"Sua Santidade. naturalmeme. estava interessado no filme e numa audi§ncia falou-me da efic;kia das 

modernas tEcnicas de comunicay§.o na obra mission<iria Terminou dizendo: - Toda nova que Deus 

permitc ao homem com a mesma fa~
1
~:~~~~t tomar-se instru:mento do maL Deus voce 

nao seja seduzido por essas tCcnicas, sucumbilido a t '
04 

percurso a respeito da prodw;;ao, mesmo que ele sido em parte retlcradlo 

da ~J.\utobiografia de Zeffrrelli~ pudemos verificar algumas inconsistencias nas afinnat;Oes 

escritas pelo diretor com aquilo que ele ef•otivrume;nte realizou. 0 traba!ho para o qual 

contratado era urn trabalho efetiva..-rnente encomendado para urn '"''"'"v que produzisse uma 

orrde nao se estava dese_iJJJ:do vera op:iniao deum 

diretcr a estt'Jria, ou sobre a teologia por ela exarada, ou ainda as suas pretens6es 

63 Tatum, p. 143. 

&+ Zeffirelli. p. 292. 
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enquanto urn "autor". Zeffire!li revestiu-se desta qualidade profissional e encarou o filme 

como urn trabalho tecnico que deveria ter solug6es tecnicas para as suas dificuldades. 

Portanto, nao e despropositado dizer que ele conhecia os filmes anteriores, nao isso, 

analisou-os, verificou seus problemas, suas solw;:oes narrativas, e adotou-os. 

OFilme 

Uma das vantagens do surgimento do formato DVD65 e que os filmes costumam vir, 

para quem assim o deseja, dividido em seqiiencias, partes on capftulos, como se fosse urn 

livro imagetico, em nosso caso isso facilitou verificar que partes comp6e o fiime Jesus of 

Nazareth, ja deixando mais evidente o sen contelido. 

l. Creditos Iniciais- Abertura; 2. Maria Recebe aviso; 3. Jose se casa com Maria; 4. 

Jose e Maria vao para Be1em; 5. nasce o Salvador; 6. Os tres reis Magos; 7. Jesus cresce em 

Nazare; 8. Joao Batista; 9. 0 Batizado de Jesus; Cumprem-se as escrituras; 11. Os 

Mi!agres come<;:am; 12. Entre as Prostitutas 1adr6es e agiotas; 13. herdeiros do Reina de 

Deus; 14. A Morte de Joao Batista; 15. Judas; 16 0 Milagre da Mu!tiplicagao; 17. Na 

sinagoga; 18. Pedro a Pedra. 19. A Canainho de Jerusalem 20. No Temple; 2L A parabola-

A Adultera: 22. 0 Centuriao, o a rebeliao; 23. A decisao de denunci8.-lo; 24. A 

Ceia; 25. Jesus e levado a Caifas; 26. Pilatos; 27. 0 Julga.'llento; 28. A Crucificagao; 29. A 

ressurrei<;:ao; 30. Creditos Finais; 

A Abertt:ra e feita com uma camera panoranilca que fixa o ceu e lentamente vai 

fazendo urn travelling da esquerda para a direita. No ceu surgem fortes e co!oridos os 

retratos dos prin<;ipais atores da serie. Este detalhe e interessante, sao apresentados da 

mesrna como ocorreu num deterrninado periodo cinema mudo. A foto com o 

65 

0 filrne analisado rrata-se da c6pia Jesus de Nazare (Jesus of distribufdo pela Top Tape 
Entretenimento, em DVD, com dura<;iio de 299 rriliJ.utos. Esta versao 6 anunciada como sendo sem cortes e 

digitalizada. Entreta..l'"J.to, a versao anterior para VHS, da prOpria Top Tape e que possufa 279 minutes trazia 

pa..ra o momento da flageiayao de Jesus o penis doator Robert Powell bala11yando para fora da roupa 
serw;;r>itado, na versao em DVD o membro de Cristo foi removido. 
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nome do ator e o nome da personagem que ele far:i, e1as aparecem em fade in e 

desaparecem em fade out Uma abertura despretensiosa. A mUsica e €pica, no en tanto, tern 

uma tonalidade '"digna" ela e solene se_m ser religiosa. 

0 Prime.iro letreiro informa o tftulo "Jesus of Nazareth" 

Fotol: ·'Starring Robert Powell as Jesus" 

Foto2: Anne Bancroft as mary Magdalene 

Foto3: Ernest Borgnine as The Centurion 

Foto4: Claudia Cardinale as The Adulteress 

Foto5: Valentina Cortese as Herodias 

Foto6: James Farentlno as Simon Peter 

Foto7: Jru11es Earl Jones as Balthazar 

Foto8: Stacy Keach as Barabbas 

Foto9: Tony LoBianco as Quintihus 

Foto 10: Ja.rnes mason as Joseph of Arimathea 

Foto ll: Ian Mcshane as Judas 

Foto 12: Laurence Olivier as Nicodemos 

Foto13: Donald Pleasence as melchior 

Foto 14: Christopher Plummer as herod At!tipas 

Foto 15: A ...... •1thony Quinr1 as Caiaphas 

Foto 16: Fernando Rey as Gaspar 

Fotol7: Ralph Richardson as Simeon 

Foto18: Rod Steiger as Pontius Pilate 

Fotol9: Peter Usti..1ov asHerod the Great 

Foto20: Michael York as John the Baptist 

Foto2l: and Olivia Hussey as mary 

Foto22: also starring Cyril Cusack as Y ehuda 

Foto23: Ian Holm as Zerar.l. 

Foto24: Yorgo Voyagis as Joseph 

Depois apenas letreiros sem fotos, com paisagem de cidade ao fundo: 
And 

Ia.'1 Baturen -Amos 

Mar:ina Berti - Elizabeth 

Regina Bianchi- Pume 

lvlaria Carta - Ivfa.rtha 

Lee Montague- Habbukuk 

Renato Rascel- The Blind man 

Oliver Tobias- Joel 

Written by 

A.,_'1thony Burgess 

Suso Cecchi D'Amico 
Franco Zefrrelli 

Produced by 

Vicenzo labella 

Directed 

Franco Zefrrelli 
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A camera vai lentamente aproximando-se da paisagem da cidade e ai corta 

bruscainente para uma imagem mais proxima e inicia-se o filme, 

A abertura pode ser pensada como uma primeira referenda cinematograJica, A 

forma de apresenta«ao e bastante proxima a que ocorria no Primeiro Cinema, no inicio do 

secuio XJL Ela tambem pode ser verificada como uma forma de se contrapor ao equfvoco 

cometido por George Stevens em The Greatest Story, que desejou colocar grandes nomes 

de Hollywod em sua produ9ao, mas deixando-os como personagens secundarissimac da 

trama, de certa forma, incognitos, Aqui Zeffirelli faz exatamente o oposto, Ao mesmo 

tempo em que nao os co!oca em primeiro plano nao os desvaloriza, ao contrario, o 

sen atraente chamariz para que os espectadores percebam e apreciem a sua atua9ao, Os 

actros e estrelas vern entao na abertura, sao aprescntados, inclusive para aqueles que acaso 

ainda nao os conhe~am por qualquer razao, agora terao urn motivo para saber quem sao, 

quais papeis fazem, A sua presenqa surge urn pouco como o cineasta mesmo desejava, pois 

queria que seu filme fossc visto a maneira de uma "oferenda para Deus", como os pintores 

renascentistas viam o seu proprio trabalho, Estes at ores so possuem o seu tal en to de atuar 

para ""ofertar" entao, eles aparecem em destaqueo E o que eles oferecem, sua imagem, sua 

atu"':'ao, Pode-se dizer que ofer'"wm ate mcsmo a sua popularidade para atrair espectadores 

para o filme, tendo em vista que em termos cinematognificos trabalhara,-n por muito pouco 

dinheiro, 

sao rostos extrema.rnente conhecidos, nao exatamente urn porque nesta 

insistencia visual se nao pudessemos a!iar a esta apresenta;;:ao a ideia de que o formato foi 

retirado e pensado a partir do 

prrmenT filme s Cristo e 

fo1rmacao de Jesus, o 

Maria Recebe 

a ahert11ra tambem 

As partes 1mcrars do filme sao as que mais emprestam o carater de "judcidade e 

historicidade" as personagens, por isso fixaremos nelas parte de nossa atem;:ao, pois 

da se g;un(ia ate a sCtima 

de Reis !v1agos, ~4,_ Fuga para o Egito e a Matam;:a dos Inocenteso destes 

14 
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observmuos f3.cilmente os que dao abertura para material novo, como a parte 3, '"Jose se 

Casa com Mmia1

' e a setima '"Jesus cresce em Nazare", que se nao e novo enquanto titulo, 

ser enriquecido corr1 1naterial de fic9iio. Devemos tambem recordar que esta 

ordem rambem segue a Ora<;:ao do Rosario. 

Fora a representa<;:ao mais evidente dos epis6dios oonhecidos, e a forma como eles 

sao mostrados, a personagem que conduz a maior parte deste percurso mJc;J<cti niio e Maria, 

apesar deJa ter uma particip<lltao efeti va, mas Jose. Apenas nas series The Living 

de 1952, e Milagres do Rosario, de 1958, Jose possuiu uma participa<;:ao tao efetiva. Se 

lembraxmo-nos bern a personagem evangelica nao possui papel nenhum depois da 

apresenta<;:ao de Jesus no Templo (T~c). Mas enquanto possibilidade dramatica Jose e uma 

das personagens mais ricas do infcio da est6ria, pois dentre todos e 0 que tern 0 maior 

drama possfvel: uma noiva gravida do Espirito Santo. 0 que ele ira fazer com isso numa 

sociedade machista como a da Antigiiidade? A resposta todos conhecem, en tao, uma boa 

ideia foi representar o seu drama pessoal para verificar como chegou a sua decisiio hist6rica 

de assumir Maria eo bebe que ela esperava. 

A primeira coisa feita - pela primeira vez - foi uma personalidade para Jose, pois 

nos Evangelhos ele e tao secund3.rio que de hi nao havia nada para ser tirado. Devemos 

fazer uma exce<;:ao evidente para o "pensativo" Jose de From the Manger to the Cross, de 

1912, comentado at1teriormente. Entao, assim como Maria, Jose deveria ter meritos 

evidentes "diante de Deus" para assumir a guarda do sen filho. E a partir desta ideia que 

toda a primeira parte da est6ria se desenvolve. Jose e mostrado como urn homem vivendo 

os seus tom1entos hcm,::m e no emtanto, e - mesmo a.11tes do casamento - urn homt;m 

Isto tudo pode ser percebido desde a primeira cena do filme que se passa numa 

Sinagoga, em meio a urn culto ancestral judaico, provave1mente o mais antigo de que se 

tern realizado na ilha de Jose e a prime ira personagem eva11gelica a 

aparecer, e aparece usar1do o chale tradicional e com os cabelos desfiados, urn cache em 

cad a do rosto, como os judeus ortodoxos. Ele e chacuado pelo Rf!bino nos nao 

pemeb.idtrs em imagens modemas pela primeira vez na 
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serie de The Living christ, onde Arm aparece como uma mae atenciosa e que faz urn papel 

de atenuar as duvidas e questionamentos do genro a respeito da "honra" de sua filha, Em 

Jesus of Nazareth, este papel de Ana sera bastante ampliado, 

Depois do culto Jose trabalha na carpintaria ensinando tambem crianc;as, e urn 

homem generoso, compreensivo e ate mesmo poetico, "Tratem a madeira com gentileza" 

pede para os meninos, Ele sai entiio para atender Ana, eles conversam e ela fala da morte de 

seu esposo, sem nomea-lo, Jose aceita casar-se e usa urn termo que soa como sendo da 

cultura judaica: contrato; e Ana deseja marcar o casamento para uma epoca ca_rregada de 

urn "calenchlrio natural" que se refere a Ina, uma clara ir1ten<;iio de lembrar o calendario 

lunar judaico, confessa estar vigilante noite e dia para que ninguem toque sua fiiha, 

Ana: "Vamos assinar o contrato no 1°. Dia de lua cheia. Ap6s urn ano de noivado ceiebraremos o casa.-nento 

na 6poca da colheita quando os campos dao frutos e os cora't6es se rejubilarn, com sorte, viverei para vC-lo." 

A cena seguinte e a primeira na qual aparecera Maria, mostra as suas maos em 

close-up, usando o tear, depois a camera procura o seu rosto e ela surge da mesma forma 

que "Julieta'', do filme do mesmo dire tor, cara espar1to e jeito de menina, Ela corre para 

o sen noivado, 0 noivado parece um ritual judaico legitimo, Tudo e feito com urn ar de 

coisa cotidiana, As pessoas sao mostradas com normalidade, 

A cena seguinte e a anuncia<;:ao 

Manger to the Cross, o diretor ira usar uma 

urn pouco From the 

forte, no caso a luz da Lua cheia entrando 

pela janela, Ma,ia con versa com alguem, e Ana, sempre vigilante, ouve tudo, escondida, s6 

ar1en:as se ouve a voz de Iv1aria. li.. presen;;;a de h..\na e fundruuentalt ela e a gara.titia da 

virgindade, com ela como testemunha nao ha duvidas, Isto e muito interessante, pois e 

extra-evangeiico, e a.rranca ao homem comum as suspeitas Nao ha 

Como sempre fica un1a entre os nao crentes se Maria disse toda a verdade, 

uma vez que nos Evangelhos apenas ela e testemunim da Aimncia(;i'iO, aqui Ze:ffi:relli faz urn 

importante pape1 de ""modemiza<;ao·~ da cren~a, ele coloca A1a, uma mae extrema111ente 

vigilaxne ~'honra" da espiando-a enquanto ela con versa com o .. vazio", que foi 

como o Espfrito representado, 
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Ana espia a Anuncia~o 

Para o espectador comum, que raramente le os textos originais esta percep.,:ao passa 

a ser uma "verdade". Maria nao pode ter mentido ou inventado a est6ria, a mae del a estava 

l::i olhando. E, isto s6 nao e texto "evangelico" por que a mesma Maria nao percebeu que a 

mae a observava durante todo o processo da "Anuncia.,:ao", logo, esta parte da est6ria ela 

nao poderia ter contado, por isso nao esta registrada. Uma interpreta~;ao bastante 

interessante da est6ria pois "soluciona" uma dificuldade para o homem contemporaneo que 

nao tern facilidade de crer por crer. Maria nao esta mais sob suspeita e isto, religlosamente 

falando, toma-se urn avan<;o, mesmo que seja fic<;ao; e verossimilhante. 

3. Jose se casa com Maria 

A terceira parte inicia-se com outro grande esfor<;:o adaptativo do diretor. Os filmes 

que mostraram Herodes, o Grande, sempre o colocaram dialogando sobre o "Messias" com 

OS reis Magos, aqui is to e feito de fonna diferente, mas ainda e Herodes quem apresenta 0 

tema. Noma festa nababesca ele conversa com dois romanos, que evidentemente 

desconhecem os costumes e "lendas" locals, ole lhes fala de profetas, de Messias, etc. Isto 

serve como uma apresentayao didatica assunto. Nao usarn, no entanto, cita<;:6es antigas, 

o que se por urn !ado poderia "reafinnar" a sacralidade do que e dito no filme, por outro 

faria recordar de que se trata de "mais urn filme de Cristo". 

A introdw;:ao do tema serve para mostrar o agravarnento da situayao de Maria. Ela 

vm sua prima Isabel que esta gravida, que se tomara mae de Joao Batista. Zefirelli 

uma cena verdadeiramente renascentista, colocando Isabel ajoelhada frente a Maria 

enquanto ela recita o Magnificat. como o Evangelho de Lucas infonna que Maria ficou 

hi ate o nascimento do bebe, o diretor aproveitou para mostrar a "circuncisao" de Joao. 0 
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oficiante do ritual mostra ate mesmo as laminas com as quais fani o gesto, o Rabino 

pergunta ao pai o nome da crian.;:a, mas e Isabel quem responde a distancia, e nao se ve a 

cena evange!ica de Zacarias voltar a falar (Lucas). 

Maria visita Isabel 

A cena seguinte mostra Maria e Jose discutindo, pois ele nao acredita na sua est6ria, 

no en tanto, Ana esta proxima, como uma testemunha muda do que havia presenciado. De 

forma identica a serie Os Misterios do Rosario (1958), Jose val pedir couselhos ao Rabiuo, 

as cenas, as frases sao multo parecidas. Pode ser uma "coincidencia", no entanto, o filme do 

Pe. Patrick Peyton devia ser conhecido na Italia, uma vez que e a sua organiza<;ao quem ira 

encomendar o filme // Messiah, do diretor Rosselini, feito tres anos antes de Jesus of 

Nazareth, e que guarda algumas afinidades estilisticas corn a serie de TV da decada de 5066• 

Depois, Jose val pra casa onde tern pesadelos com Maria seudo apedrejada, quando 

acorda, ouve a voz de urn anjo que diz "Jose, Jose filho de David, niio tema toi1Uir Maria 

como esposa. concebeu por a bra do Espfrito Santo. Ela dar a a luz urn filho e voce lhe 

dora o nome de Jesus, o salvador" (Jesus nao e o nome sugerido pelo anjo evangelico, o 

que agui significa mals urn a adapta<;:ao). 

Em seguida se encena o casamento da forma mais judaica que poderiam imaginar, 

Maria chega ate mesmo a ser ievada num pequeno trono. 0 casamento e feito inteiramente, 

nao problema com o tempo que isso gaste, o Rabino fala as frases necessarias da 

ritualfstica, sern nada poupar. Ha urn desejo de que rudo SeJa multo convincente, nao 

66 
Baugh, p. 48. 
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importa quanto tedio poderia haver nisso, mas nao h:i Jose nao tern uma cara exatamente 

feliz no casamento, Maria, muito menos, e a do Rabine e de tirar o f6lego. Ha muita tensao 

no ar, no Jose ja assnmiu o seu de "guarda" do Filho de 

4. Jose e Maria viio parn Belem 

Esta parte inicia-se com Heredes em seu palacio, ele e informado que Roma deseja 

fazer o recenseamento da popula<;:ao. Zefirelli novamente ira se esfon;:ar para dar 

jnstificativas "culturais e hist6ricas", para urn fato tao inexplicavel quanta o famoso censo 

que leva Jose ate Belem. Heredes, o Grande, no filme e urn homem razoavel, ele argumenta 

que o censo levara popula<;:6es inteiras a abandonar seus servi~;os, comercios, etc., e resiste 

em faze-lo, entao, os romanos visitantes, representando o Irnperador Augusto, o amea~;am. 

Este e o motivo, para Zeffirelli, do inusitado Censo que levou populat;oes inteiras a se 

locomoverem, para ele nao parece haver a op~;ao dos evangelistas terem contado este fato 

apenas para relacionarem Jesus com a Casa de Davi. 

A cena seguinte mostra Jose e Maria, com Ana moribunda na cama. Jose diz que 

tern de ira Be!em e levar Maria, desta vez ele est:'i bern informado "a profecia", termina 

afirmando de forma mais on menos mistica .. ,.,.,,n sera feito como Deus ordenou ". Corta 

para uma imagem do sollongfnquo no ceu (e a estrela). 0 sol e o ceu sao uma referenda 

importante no filme. Sao os reis Magos a caminho em sens camelos, eles vinham de 

dire~oes diferentes, nao se conheciam e se encontraram. Fazem urn Iongo dialogo didatico 

sobre calcnlos astrol6gicos, suas culturas, e para onde se dirigem: "Belem Efrata". 

Corta para uma festa nas mas de Belem e Maria ja sentindo as dores do 

parto, estao chegando a cidade. Depois de pedirem ajnda na esta!agem, uma 

chamada Abigail (parteira por sinal), oferece-lhes o est<ibnlo. As tradi<;:oes ap6crifas 

fundem-se. 

5, Nasce o Salvador 

Jose ajuda Maria no parto, como urn parto modemo assistido pelo pai. Abigail 

chega depois, e em segnida os pastores dizendo urn hornem lhes surgiu do nada e os 

avisou: "nascera-lhes um e que este viera para os pobres, pois Israel estava sem 

Pastor e ele seria este. Jose os recebeu e eles adoraram o menino. Interessante que os 
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pastores infonnam sobre o "homem", mas nao M imagens relativas a anjos ou outros 

fen6menos sobrenaturais, com exce~ao evidente da estrela. A imagem do "presepio" esta 

basicamente completa, inclusive com a presen<;a bern mostrada do burro e da vaca. 

6. Os tres reis Magos 

lnicia-se com cena no Pallicio, Herodes tern noticias dos "Reis" e pede para que 

seus homens os vigiem, esta infonnado de que o Messias nasceria em Belem, mas este 

termo ate agora nao foi usado. E pede para que seus homens anotem os nomes de todos os 

recem nascidos. A cena seguinte mostra o ritual da circuncisao de Jesus. Que e 

naturalmente apresentado na Sinagoga e nao no templo de Jerusalem, ocorre a cena como 

velho Simeao (que reconhece Jesus como o Messias), como na serie de TV Os Mi/agres do 

Rosdrio67
, sem, no entanto, a longa expansao que !he deram. 

A circu.ndsi'io de Jems 

Em seguida o diretor mostra uma cena do recenseamento onde tambem pedem os 

nomes dos recem-nascidos. Ao percebe-lo Jose e Maria afastarn-se dali, chegando em 

seguida a sua casa, onde uma multidao observava curiosa os Reis Magos que os esperavarn. 

A tradi<;ao pict6rica se mantem mostrando urn dos magos, Balthasar, como urn negro. Os 

magos instruem-nos a fugirem, pois imaginam o que Herodes pode fazer. Eles, no entanto, 

diferentemente do que havia sido feito ate entao, nao entraram em contato com Herodes em 

67 
Vide cap. 06. 
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nenhum memento, fato bastante diverse da narrativa evangelica. Os Magos, da mesma 

fonna que ocorreu em The Greatest Story percebem a vigilancia do Rei, e essa vigilancia, e 

nao urn anjo, que lhes deixa claro a necessidade da fuga. Temos aqui mais uma apropria<;ao 

relativa a outro filme e que serve, sobretudo para diminuir os efeitos do "maravilhoso e do 

sobrenatural" que nao e usado sem necessidade. 

A tradi<;iio do Rei mago negro 

Na cena seguinte Herodes ordena a Matan<;a dos Inocentes. Durante o massacre urn 

velho sal de uma cas a e diz a profecia antiga "Em Rama foi ouvido um grande pronto,." 

7. Jesus cn~sce em Nazare 

Esta parte inicia-se com o retorno de Jose e Maria do Egito. 0 diretor busca criar 

uma certa familiaridade com a iufitncia de Jesus. Chega a colocar a "Sagrada Familia" 

fazendo na area de sua casa uma ora<;ao em comum. Retomamos a personalidade de Jose, 

que novamente e mostrado ensic~ando o ttabalho na carpi11tatia para as criar1gas, entre elas 

esta o pequeno Jesus, possui grandes olhos os quais a camera nac se fbrta em 

mostrar, Numa clara reincidencia, ou "referencia" a fixa<;:ao de Nicholas Ray pelos olhos 

azuis de Jeffrey Hunter em King of Kings, de !96L Aqui nao e o fato de que o Jesus dos 

dois filmes tenham o!hos azuis que importa, 0 que chama a aten<;:ao e que isto e importante 

para o dire tor, para a fotografia do filme, valoriza-se este "olhar azul". 

121 



122 

A fixa~iio nos olhos azuis de Jesus 

Na carpintaria Jose fica ate mesmo espirituoso e fala das "coisas de Deus", como 

uma escada que pode levar ate o ceu. 0 pequeno Jesus, sem que ele perceba sobe na escada 

para olhar tudo a sua volta. 0 pai observa de Ionge e assusta-se, no entanto, percebe o 

momento "poetico" do filho e nao o interrompe e nem o chama. 

Na cena seguinte Jesus esta mais velho e e acolhido na sinagoga, para o ritual de 

aceita~ao do menino no povo de Israel, o Bar Mitizvah, lendo uma parte da Tora. Sao as 

prirneiras falas de Jesus no filme, ele diz: "Bendito seja Deus que nos deu a Toni. 0 

Senhor Deus vini diante de ti. Sede forte e tende co rag em. Nfio temei, nem tenhas medo 

pois o Senhor teu Deus estani contigo. Ele nfio tefaltara au ele te abandonara." 

Em seguida e!e e apresentado a todos polo Rahino, a camera fixa e valoriza varias 

vezes os irnensos olhos azuis do menino. Maria esta aguardando na area reservada para as 

mulheres na sinagoga. Eles come<;:arn a fazer uma roda em torno de Jesus e enquanto 

festejarn chegam os so!dado romanos, atrapalhando a sua inicia9ao. Depois de bagun<;:arern 

urn pouco vao embora, enquanto urn homem clama: "Par quanta tempo teremos de 

esperar, 6 Deus?!" Jesus me nino esta olhando e a camera valoriza novamente seus olhos 

azms. 
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Bar Mitizvah de Jesus 

Na cena seguinte ele vai fazer seu primeiro sacrificio no Templo em Jerusalem. E, o 

que nos aguarda e a velha est6ria de Jesus perdido no Templo. Zeffirelli nao nos poupa 

nenhum detalhe, chega a mostrar as co lunas e a beleza do Templo, esfuma<;ado, afetando o 

menino com o senso do maravilhoso. Simbolicamente coloca Jose dando-lhe urn "cordeiro 

sem maculas" para o sacrificio, o "cordeiro de Deus". Depois os seus pais se dao conta de 

que o haviam perdido e retomam a Jerusalem, onde encontram-no diante dos sacerdotes e 

doutores da lei. 

Jesus oferece u.m cordeiro no Templo 

Zefirelli foi tao cuidadoso que chegou ate mesmo a criar urn pequeno sennao para 

Jesus recitar. Faz-se o conhecido dialogo de Maria com Jesus, ele responde o texto 

evangelico: "Par que me procuravam? Niio sabiam que eu cuidava dos neg6cios de meu 

pai?". Novamente o diretor faz uma extrema valoriza<;ao dos olhos azuis. fundindo-os com 

o ceu azul, detenninando assim o fim deste perfodo da vida de Jesus" 

Neste momento e importante que notemos as intem;:oes do diretor. Ele incluiu 

os epis6dios possfveis da juventude de Jesus (exce9ao para a Sacerdotisa Ana), e os 
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manteve praticamente dentro do estritamente previsto pela tradi~ao pict6rica e 

cinematogratica. Buscou fazer, ate mesmo, uma cena poetica com Jesus no alto da escada. 

A poetica para este momento da vida de Jesus ja come9ara sendo bern estabe!ecida com 

From the Manger to the Cross, de 19!2
68

, quando Sidney Olcott faz uma cruz com a 

sombra projetada pe!o menino levando urn pedac;:o de madeira. Jesus aparece, desde 

crianc;:a, como urn predestinado ou alguem que se identifica desde o primeiro momento com 

as coisas do "c6u". 

Maria e personagem su balterna 

Mas, o que mais ele queria que n6s vfssemos era a hist6ria, a tradic;:ao e os rituais 

judaicos pelos quais Jesus provavelmente teria passado nas diversas fases de sua vida. 

Zeffirel!i iniciou o filme estabelecendo urn pai perfeitamente judeu para Jesus. E, da mesma 

forma que no judafsmo, a ascendencia do pai sobre o menino foi bastante forte. Maria esta 

presente, no entanto, ela e a mae, personagem subaltema nas rela~5es entre pai e filho. Ate 

nesta enfase em Jose, Zeffirelii deseja dar urn aspecto culturai mais adequado para a est6ria. 

Este Jesus e agora, a todos os olhos, urn judeu. Ele foi circuncidado, faz as ora96es 

em fal1l11ia, passou pelo Bar Mitzvah, e enfirn foi apresentado no Templo. Na serie, daqui 

por dial'1te ele pode aparecer corn caracteristicas judaicas ou em ambientes judaicos, mas 

Zeffire!li ja conseguiu estabelecer ate aqui, desde a escolha do corte de cabelos de Jose, ate 

o ultimo olhar de Jesus para o ceu a sua "judeidade", 

68 . 
V1dc cap. 03, 
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meio tenno, ele e claramente diferente de Jesus, como ja havia mostrado Stevens - no que 

nao concordava Pasolini - , e mais rispido e rigoroso, mas nao tern urn carater belicoso, 

Joao Batista de Zeffirelli 

Em Jesus of Nazareth ternos urn Joao Batista bastante parecido corn o de George 

Stevens, no entanto, ele tern o ffsico do ator Michael York no papel, e rnagro, como 

convern a urn asceta que tenha vivido no deserto, Ele pode gritar a vontade, apenas sua 

forqa moral pode meter medo, o corpo nao, E Zeffirelli tambem teve o born-senso de 

a parte ev<LCJgelica onde Jesus comenta e da testernunho a respeito de Joao para os 

seus disdpulos que vieram questiona-lo se ele era o Messias. Em Zeftirelli Joao nao tern 

duvidas, como se pode ver ua parte em que ele esta na prisao, chega a finnar para Herodes 

que se fosse libertado seguiria Jesus. 

Outras passageus relativamente a Joao Batista que tornam evideutes as referencias 

de Zeffirelli sao a segunda pregaqao de Joao no a primeira qne ele exp6e o seu 

peusamemo, eutao, ele repete falas que se asserne!ham as do Joao Batista de Stevens e que 

127 



128 

nao encontram similar nos textos evangelicos para esta personagem: "niio quero 

sacrificios .. " Frase esta que foi praticamente urn bordao em The Greatest Story69• 

Na cena seguinte o Sinedrio enviou sacerdotes para perguntarem quem era Joao 

Batista, a cena agora e uma clara refererencia a King of Kings e a Il Vangelo Secondo 

Matteo, nao ocorre diferen~:as reais entre elas. Mas, sobretudo, prevalece Stevens, pois ate a 

paisagem de urn canyon rochoso e mantida para esta personagem, como havia escolhido 

aquele diretor. 

Joi'io Batista num canyon 

A coisa mais nova que Zeffirelli faz 6 o sepultamento do corpo de Joao pe!os seus 

discfpulos. A cena e 6tima, pois ele a utiliza como pano de fundo para que Judas Iscariotes, 

que ainda nao se tomara discfpulo de Jesus converse abertamente com Amos, chefe dos 

Zelotes, que la estavam presentes. Ele tenta convend~-lo de que Jesus e a pessoa certa para 

a revo!ta. As falas, o terna, a argurnent~ao de sao identicas as que ocorre entre Judas 

e Barrabas em King of Kings, quando os dois conversam na fabrica clandestina de annas. 

Sexo, Erotismo e Violencia 

As outras caracteristicas personagens da est6ria relacionada a Joao, que sao 

basicamente Herodes, Herodiades e Salome, tarnbem se encontram estabilizadas neste 

filme. Ao Iongo da est6ria das irnagens, firrnou-se a personalidade de Herodes, como sendo 

urn homem fraco e confuse e que possufa algum respeito por Joao Batista. Herodias ern 

w Vide cap" 09. 
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Zeffirelli repete o papel que lhe foi dado em The Living Christ, e a mulher perversa que 

manipula hahilmente para vingar-se das "injurias" de Joao Batista. 

Herodiades e Herodes 

Mas, aqui ela tern motivos reais, as pessoas cospem nela pela ruas de Jerusalem, e 

ela e amea~ada pela histeria coletiva criada pela prega~ao de Joao. Herodias nao surge 

apenas como uma mulher "perversa", por que a sua "natureza e corrompida" ela surge 

como uma mulher que tern "motivos reais" para atacar Joao Batista, em legftima defesa, 

mesmo que ainda pare~a rna e perversa. Zeffirelli deu-lhe urna elahora~ao urn pouco rnais 

cornedida do que havia sido feito ern King of Kings, mas menos comedida do que havia 

feito Stevens, que nao desejando tocar dernais em "maldade" fotografou rudo de uma 

distancia segura, sern expandir dernais estes papeis. 

A de Salome 
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Salome tambem esta estavel. A fascinante dan~arina que inspirou quadros de 

pintores os mais diversos, e que ja no Primeiro Cinema possuia sen espa~o entre os 

"quadros m6veis" das primeiras Pe~as da Paixao de Cristo, surgiu em The Living Christ 

como uma filha, imatura e timida, enredada pela mae, e que a maneira de uma "colegial" 

danya na festa do padrasto, para agradar seus amigos, sem nenhuma conota<;:ao erotica, e se 

estabiliza em Zeffirelli, com uma eroticidade mais amena, depois de ter passado pelo 

extremo erotismo que !he foi dado por Nicholas Ray em seu filme. Ela passou ate mesmo, 

de forma parecida com a serie citada, pela completa falta de erotismo em II Vangelo 

Secondo Matteo, de Pasolini. Enfim, de alguma forma pode se dizer que em Salome se 

chegou a urn equilibrio. 

Nestas personagens os roteiristas co]ocavam sua esperan<;:a de conseguirem urn 

pouco de "sexo e violencia" os habituais chamarizes de Hollywood ou de qualquer outro 

cinema. No entanto, o explfcito desejo do padrasto pela enteada, como apareceu em King of 

Kings, era demasiado ate mesmo para os padr6es hollywoodianos, o que George Stevens 

percebeu, e organizou uma Dan~a de Salome muito mais comedida e artistica do ponto de 

vista da ilumina<;ao do que do erotismo. Mas, tambem nao era justo arrancar o erotismo 

como fizera Pasolini e, entao temos em Zeffrrelli urn born equi!ibrio, entre o desejo do 

padrasto por uma cena "picante" e a dan<;a com urn erotismo menos contido. 

0 desenvolvimento de Herodes jamais encontrou melhor roteiro do que o de 

Hormann em The Living Christ, la ele era urn ser humar;o. Preocupava-se com os detalhes 

de sen banquete, impunha-se a Herodiades com alguma facilidade, possufa uma fe judaica 

autentica, e por isso respeitava Joao Batista. quando teme que Jesus seja Joao 

ressuscitado nao teme a "Joao", teme ter cometido urn erro. Tambem, nem em sonho parece 

ser urn padrasto "babao", quando prometeu tudo para Salome, parece apenas ter falado 

demais, inspirado pela bebida, e e s6. 

A expansao que ele sofreria nas maos de Nicholas Ray iria dar-ihe todas estas 

caracteristicas inversas, urn carater fraco, urn homem covarde, ma,'1ipulado por suas 

fraquezas, e, urn tipo asqueroso que nao esconde o "desejo" por sua enteada. Novamente, 

foi Stevens quem refreou essa tendencia de se claborar "estere6tipos do mal" fez urn 

Herodes rnais cornedido, apesar de 1a estar todas as caracteristicas citadas, no entllitto, elas 

se revestem nao de covardia ou fraqueza, mas da ideia de que se trata de urn homem que 
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tern costumes diferentes e mais refinados do que os do sen povo. Em Zeffire!li este 

equilfbrio entre cren9a em Deus e respeito por Joao Batista, sadia confronta<;ao com 

Herodias, interesse nao exagerado por Salome, criaram uma boa interpreta<;:iio para o papel, 

que chega ate mesmo a lembrar o da serie The Living Christ. 

Mas, nao nos enganemos, todas as produ96es posteriores a King of Kings dialogam 

com ela. Foi Nicholas Ray quem tirou do conjunto destas personagens o maximo de 

perversidade e erotismo dentro de urn filme de Cristo, aos outros coube somente descobrir 

urn ponto de equilfurio que fosse menos chocante, mas, ainda assim, mantendo este grupo 

como o responsavel pelas cenas de "sexo e violencia". 

Em Jesus of Nazareth ocorreu o equilfurio bastante born, entre o Herodes, 

Herodiades e Salome de Nicholas Ray, com o Joao Batista de George Stevens. Apenas o 

melhor de cada filme ... A unica coisa que Zeffirelli fez foi "ahrandar" os papeis, retirou 

deles o exagero que poderia compromete-los. A sua danc;:a de Salome, neste 

"abrandamento" faz lembrar a de Stevens, urn distanciamento seguro do objeto fotografado, 

para que nada ficasse exagerado. 

A Desculpabmza~ao de Judas 

Judas em Jesus of Nazareth possui seu tradicional papel bastante alterado. Ele nao e 

mais o traidor, ele e apenas urn homem que foi ludibriado em sua boa fe. E bastante 

interessante esta tendencia que ocorreu de se buscar as motiva<;:5es de Judas para trair Jesus 

e aos poucos as "motiva(_:5es" foram fazendo com que ele deixasse de ser pura e 

simplesmente o "traidor" cheio de motivos espureos. Poderiamos ate pensar que essa 

descnlpabiliz3.1;iiO 

Amos e Judas, assis!em prega<;iio do Batista 
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Judas aparece pela primeira vez no fi!me ao !ado de Amos, chefe dos Zelotas, os 

dois observam Joao Batista que fustiga as faltas morals de Heredes em frente ao seu 

palacio. De imediato nos lembramos de Nicholas Ray, nao M outra possibilidade. Judas e 

uma personagem ligada a tomada do poder polftico em Israel e vern aliado aos Zelotes, a 

unica diferen<;:a aqui e que o chefe chama-se Amos. Coisa que, no en tanto, muda antes do 

final do filme, pois Am6s e capturado e morto e Barrabas toma o seu Iugar. 

Como comentei anterionnente, ap6s a morte de Joao Batista, em seu enterro Judas 

busca con veneer Am6s a aproxirnar-se de Jesus. E o mesmo tema, a mesma situa<;ao criada 

pra King of Kings, quando Judas e Barrabas encontram-se conversando na fabrica e armas. 

Sobre isso nao M o que ser dito, e praticamente urn plagio. 

Sepultamento de Joao Batista 

Ap6s uma pregat;ao de Jesus, que se assemelha ao Sennao da Montanha de 

Nicholas Ray, mas a diferens;a que e feita numa planicie, Judas decide conversar com Jesus 

a noite, e, smpreendentemente ele nao foi chamado para seguf-lo e Judas quem se oferece, 

nestes terrnos, informa que e urn erudite, que fala grego latim e outros idiomas, sabe !er e 

escrever e diz que seu pai e urn pr6spero construtor, Jesus o iguora ate o fim, e depois o!ha 

pra ele como que sofrendo por saber do futuro, e diz para ele o seguir, pois se conhece a 

arvore pelos frutos, 

Judas esta convencido, depois de seguir Jesus de que ele e o Messias, ele e o Rei, e 

que se ele pudesse falar ao Sinedrio convenceria a todos e eles desta fonna conversariam 
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com os romanos e Jesus assumiria o poder da Judeia. Mas, para tanto seria necessaria levar 

Jesus ate o Sinedrio. Tendo em vista essa ideia esdruxula procura ajuda de urn influente 

sacerdote de nome Zerah, personagem fictfcia que passara a dar as cartas sobre a de 

Jesus. 

Depois das cenas tradicionais relativas a entrega de Jesus para os guardas do 

Temple Judas justifica-se para Pedro em meio a balbdnlia que envolvia a todos no 

Getsemane: 0 Mestre s6 sera salvo falando no sinedrio. Em seguida parece perceber seu 

erro e corre atras tolamente tentando desfaze-lo, ao pedir para falar com Zerah na casa de 

Caifas ele recebe desta personagem uma bolsa cheia de moedas e o informa que Jesus sera 

julgado. Depois disto corre para enforcar-se. 

Judas ja havia possufdo uma serie de motivac;oes ao Iongo da hist6ria dos Filmes de 

Cristo, desde o simples desejo de poder, ao desejo por dinheiro, ate mesmo a discordancia 

com as atitudes de Jesus, levaram-no a fatal trai9ao. Aqui, Judas agindo de boa fe foi 

enganado por Zerah, ele nao e mais o traidor mas urn coitado que foi usado. 

0 Processo de Desculpabiliza(:ao dos Judeus 

Em Jesus of Nazareth o processo de desculpabiliza(iiio dos judeus da morte de Jesus 

e complexo. 0 diretor aliou varias experiencias anteriores de outros filmes, inclusive 

experiencias racistas e anti-semitas, como a de Duvivier, em 1935. Desde os primeiros 

momentos da prodw;:ao Franco Zeffirelli ja havia anunciado o seu desejo de fazer uma 

"repara~ao moral" chegou ate mesmo a consultar a declarayi'io Nostra Aetate do Concilio 

Vaticano H com este intuito. Decidiu fazer urn filme onde Jesus fosse claramente urn judeu 

seu Mas esta simples decisao nao bastava a desculpabilizayao. 

Em outros filmes, como The King of Kings, de 1927, bastou cortar a cena do 

julgamento do Sinedrio. Em Intolerance, de 1916, Griffith necessitou cortar parte do 

material, onde colocava os pr6prios sacerdotes pregat1do Jesus na cruz. Em King of Kings, 

Nicholas Ray chegou ao extremo de cortar a participa~;ao das massas que pediam a 

condena<;:iio e fez urn julgamento pri vado Jesus teve ate mesmo direito a urn defensor 

publico, George Stevens tinha conseguido a melhor forma de desculpabilizayao, expandiu 

OS papeis de Jose de Arimateia e Nicodemos, importantes personalidades judaicas a epoca

de acordo com os Evangelhos - e fez com que houvesse uma divisao de opini6es dentro do 

Sinedrio diante da condenayao de Jesus. 
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Em The Living Christ, de 1952, chegamos a observar uma discussao entre Poncio 

Pilatos e Caifas por questoes relativas a poder e dinheiro, e este decide sacrificar Jesus para 

que o Procurador nao pensasse em coloca-lo em seu Iugar como Sumo-Sacerdote do 

Templo. 

Novamente e em George Stevens que Zeffirelli ira buscar inspirac;:ao. Ele expande 

ainda mais os papeis de Jose de Arimateia e Nicodemos. Mas, para nao ficar evidente a 

referencia, faz com que Nicodemos (representado por Laurence Olivier) tenha o pape! de 

intercessor de Jesus perante o Sinedrio, papel este dado a Jose de Arimateia por Stevens. 

Em Os Misterios do Rosano, tambem era Jose de Arimateia quem falava urn salmo no 

momenta da crucificac;:ao de Jesus, e aqui e Nicodemos quem faz novamente uma cena 

semelhante. 

Laurence Olivier como Nicodemos 

Visando colocar uma sub-trarua de tomada do poder que enredaria Jesus, Zeffirelli 

busca i.nspira<;ao em Nicholas Ray para colocar os zelotes, Barrabas e Judas, todos 

elementos vinculados a desculpabilizru;:ao. No entanto, nao podemos nos esquecer que 

Zeffirelli disse que buscar inspirac;:ao em Golgotha de Julien em 1935, e ele 

efetivaruente o faz. 

Da mesma fonna que o diretor frances ele elaborou a cena onde se decidiu a 

condena~ao de Jesus, bern antes de este ser capturado. A cena se passa na sala do Sinedrio 

que bern a prop6sito fica no Templo, como no filme frances. E, o momento da decisao 

sobre a vida de Jesus esta vinculado ao fato del ter expulsado dali os mercadores do 

T<omplcl, e nao contente, fez ali mesmo o sennao das Admoesta<;i5es ( o Aide Vas), causando 
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urn verdadeiro tumulto. A situat;:ao de todo semelhante ao fi!me de Duvivier70 No entanto, 

o frances nao estava em nada interessado em desculpabi!izar os judeus, e Zeffirelli estava. 

uma personagem fictfcia, ja citada aqui antes, o 

sacerdote Zerab, que era quem detinha influencia bastante para condenar Jesus. E este 

con junto de influencias e atitudes e!aboradas pela fic-;:ao que vao fazer a desculpabiliza<;:ao 

dos judeus. No entanto, o seu momento mais importante eo da reuniao do Sinedrio. 

Percebamos a elabora-;:ao de seus dialogos: 

Habacuc: As multid6es enlouqueceram e n6s nada fizemos. Expulsou vendedores de animais para sacriffcio 

da frente do Templo e n6s nao interviemos. 

Sacerdote 1: Mas quantas vezes protestamos contra a presen\a deles no templo? 

Caiftis: Mas permitimos que ele pregasse no templo. 

Habacuc: Ele niio reconheceu sua autoridade Caiflis, nllo nos mostrou submissao. 
Sacerdote 2: Em nome do povo de IsraeL.. 

Sacerdote 3: Vamos denunci<i-lo! 

Nicodemos: Nao sei se temos tal direito. Sera que representamos as aspira<;Oes e Israel? 

Sacerdote D: 0 que esta dizendo? 

Nicodemos: Sed que,corno anciaos, nao estamos afastados dcles? Como guiri-ios se nao sabernos o que 

sentem? 
Sacerdote 4: Scm nos sa orientayao estariam perdidos. 

Sacerdote 5: 0 povo vai atras de tudo que 6 novo! Segucm esse Jesus por causa de seus truques e promessas_ 

Nicod.emos: Eu ouvi a sua prcgayllo. As suas palavras atingem os homens, as nossas nao. Niio fazem parte 

dos velhos rituais mas de uma nova visao que responde aos seus anseios. :E uma mensagem de con~olo, 
bondade e pureza. E da virtu de da humildade. 

Sacerdote 6: Ouvimos isso de Joao Batista e de muitos outros. 

Sacerdote 7: E por que niio? Essa 6 a riqueza de nossa religiao man ter-se viva atravCs de novas idiias. 

AlguCm: este pensamento encoraja falsos profetas! 

Sacedote 7: Que povo incrivel somos n6sl Sedentos por conhecimento mais hip6critas temerosos! Dizemos 

querer novas idCias para cada gera~iio, mas quando aparece urn profeta repleto de ±e e revelayOes n6s o 

rcprirnimos. Seremos o povo que destr6i seus profetas? 

Sacedote 8: Irmaos, por favor, nilo 6 ora para discuss6es filosofias. Temos problemas mais urgentes. 
Sacerdote 4: Ele sc deixa ser louvado como o Messias! 

Coro: :E urn blasfemo!- Urn impostor! 

Jose de Arimab§ia: Com respeito aos mais letrados que eu, ha uma possibilidade que ninguem parece 

disposto a levar em considera~ao. 

Sacerdote 1: Qual? 

Jose de Arimateia: A possibilidade de Jesus de Nazare possa ser o Messias esperado por nosso povo (Caifas 

olha-o terrivelmente) 

Alguem sussurra: Urn carpinteiro da GalilCia! 

Sacerdote 3: Ele estudou as pro±ecias e astutamcnte nao perdc uma chance de se identificar com elas 

Sacerdote 3: Exato! 

Nkodemos: Eu s6 sei que como Jose eu o ouvj pregar. Fiquei emocionado. Senti-me enlevado e parece que 

tudo passou a ter uma nova luz ofuscante. Fiquei ciente dos milagres e sinais de que Deus possa estar com clc. 

E atraves dele conosco. 

Caif3.s: Por que defende este hornem, que divide nosso povo? At6 mesmo essa nobre assemblCia. ele div.idiu. 

Jesus de Nazare deve ser urn homem excepcionaL Mas voces nao entendem a real importfulcia da guestao? 

Nao sao as palavras ou os "rnilagres" do Gailku. Mcsmo o fato de rnultid6es o louvarem nao importa Mestre 

Nicodemos, em toda a sua f€ e sabedoria. e voce, Jose, o rnais honesto dos homens, podem voces nos dizer do 

fundo do cora~ao que acreditam ser ele 0 Filho de Deus? Que seja igual a Deus? Os romanos nao esperarao 

70 v·ct o-1 c cap. ). 
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ateencon!rannos a resposta. Nossa lei diz que: urn profeta que afrrrnar coisas em nome de Deusas quais Deus 

nao ordenou esse profeta deve morrer. Se esse Jesus for urn falso profeta e urn blasfemo, nao e melhor urn 
homem morrer do que urn a na<;iio perccer? 

Zerah: entretanto, sob a ocupa)=3.0 romana, Caif3s, o povo pode sacrificar cabras, mas nao urn homem. 
Caif§s: Obrigado Zerah, por lernbrar nossas realidadcs. 

Sacerdotc D: Entao ele deve ser julgado e condenado pelos romanos. 

Nicodemos: mas niio o condenamos. A lei niio condena ninguCm sem ser julgado pelos anciaos de IsraeL 
Sacerdote 8: Por maior que seja o crime nao podemos entreg:i-lo. 

Nicodemos: Zerah, niio se esque9a que Jesus de Nazare e urn dos nossos irmiios. 

Notemos a ultima frase de Nicodemos, reafinnando a judeidade de Jesus. A defesa 

dos que sao favoraveis a Jesus chega a ter certo brilhantismo. Zeffirelli havia feito mesmo 

Nicodemos e Jose de Arimateia terem contato com Jesus durante as suas pregac;:5es, o que 

ainda mais justifica a sua defesa. E em meio a uma entrevista eutre Jesus e estes dois 

homens que surgiu Maria Madalena, lavando os seus pes com lagrimas e depois ungindo-o 

com perfume. 

Quando Jesus e finalmente preso e passa pelo julgamento, a influencia de Stevens 

chega ao auge, pois a cena chega a ser parecida. Quando ele era ardentemente defendido 

por seus amigos, e continuava calado tudo ia bern, no entanto, Caifas cansa-se daquilo tudo 

e pergunta se ele e o Filho do Deus Vivo, e quando Jesus responde "Eu sou". A defesa 

emudece, da mesma forma que havia feito Stevens, urn claro sinal de que mais nada 

poderia ser feito. 

Ernest Born.igne como Caif:is 
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nem Anas que nom aparece no e o tal do ZePd1, o mesmo que enganou Judas. Sera 

ele tmnbe-m quem influenciar3. Pilatos conden3.-1o e tambem pedir:i uma guarda para o 

ap6s a morte de Jesus, desejando vigiar para que o corpo nao fosse roubado. 

Alem disso, Zeffire!li nao poupou a presenc;a das massas no julgamento, mas 

imp!ementou com e!as uma grande balburdia, uma parte gritava "liberta-o" e a outra 

ele chegou ate mesmo a colocar Maria Madalena gritando em meio ao povo e 

sen do espancada para que se calasse. 0 mesmo que havia feito Cecil B. DeMille em 1927. 

Santa Ceia -Ponto Climatico 

Zeffirelli extrapola em qualidade tecnica e textual toda e qualquer Santa Ceia que 

foi feita anteriorrnente. A onisciencia de Jesus, coisa que o torna divino, sobre o que ira 

acontecer em seguida, reflete-se em seu carater completamente humano, pois e!e sofre 

durante toda a Ceia, sofre por seus amigos, sofre pelo traidor, sofre por si mesmo, nao 

contem suas lagrimas. Para nao banaliaar o seu sofrimento, Zeffirelli encurta bastante a 

cena do horto onde Jesus sera preso, nao fazendo todo o seu longo padecimento que era 

tradicional ate en tao (isto e novo e poderoso ). 

Apesar de ser mms ou menos 6bvia a importancia da Sa11ta Ceia num filme sobre 

Jesus, isto niio quer diaer que ela tenha necessariamente importancia dramatica. 

Norrnalmente ela vern sendo representada como urn epis6dio de importancia sacral, e de tal 

maneira que chega a ser tediosa, como em The Greatest Story Ever Told, em King of Kings, 

ter levado os diretores a de!Xluem··na mrus ou menos intocada, 

cosrJ.mam ser os textu_ais utilizados nos Evangelhos, ou escolhem urn dos textos pra 

prevalecer. A "sacralidade" deste epis6dio e tiio forte que em geral a tinica coisa que os 

diretores tern feito e elaborar 0 enquadramento cena, caprichar na ilumina~ao~ e pensar 

que tipo de "'mesa"' iffio usar; ou se essa representas;ao vai estar de alguma forma 

Diferentemente de outros fihnes, onde o ponto dra'TI<itico recaia sobre situa,\'(,es de 

extrema tensao, fosse politico-militar, ou de prega~ao, em Jesus of Plazareth o ponto 

drmuritico culminante e a Em o ponto clim<itico foi o Serrnao da 
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Montanha, em Montanha, talvez urn arremedo deste 

urn Sennao da Planicie, mas sem urn conteudo de falas suficientes para serem relacionados 

a de urn "Sennao", ou seja, urn texto construido com urn prop6sito especffico, com 

uma intrcdw;:ao, desenvolvimento, exemplos, e urn sentido como conc!usao, Vimos 

anterionnente que o filme de Pasolini possufa dois momentos c!imaticos e ambos eram o 

Sennao da Montanha e o Sennao das Admoesta"oes, cada urn num momento bern diferente 

do Nao oeste fi!me urn "Sennao" iuteiro, com excegao do Sennao das 

"Adrnoest~oes", que e bastante born, nao e o ponto c!imatico do filme, mas sen "pre

ausencia de momentos fortes ate chegar a Santa Ceia impoem-lhe urn valor 

maior, Jesus of Nazareth esta mais envolto em "atmosfera" do que em pontes dramaticos 

fortes, 

Zeffirelli valoriza o momento da Ceia ao Iongo de todo o filme, pois ele faz algo 

que nao tinha sido feito exatamente daquela fonna, Apresenta urn a urn os doze discipulos, 

para a voc~ao de cada urn deles ha uma pequena est6ria ou uma situa.;:ao valorizada e 

longa, fazendo com que os espectadores se acostumem com as personagens, saibam de 

quem se tratam, e que conhe<;::h'TI a sua est6ria, on seja, empresta-lhes tambem alguns 

vaiores emocionais, Ele cria laqos afetivos entre todos eies, i\lem de todos os significados 

envolvidos na vida de Jesus, Ao esvaziar a importancia dos senni5es e valorizar as rela<;:i5es 

pessoais, Zeffirelli aumenta em muito o impacto da Santa Ceia, E importante a escolha do 

epis6dio pelo diretoL Pois ta.mbem esta relacio:nado ao fate de Jesus ser urn Judeu. 

A Pessach, ou Pascoa para n6s, e urn dos aspectos mais importantes da rituaifstica 

judaica, nao e de se estranhar que do ponto de de urn Cristo (e e urn dos poucos 

mementos onde o diJte!Of faz ClliJJeras Slibjetivas de Jesus~ que nhcPM'? seus discfpulos 

enqua11to se ou durat~te o da consagra~ao do pao e do este 

momemo seja realmente o ponto culminante do drama, Pois para urn judeu naquelas 

condiyi5es provavelmente a cornemorayao da Pascoa estaria carregada de significados, Ao 

desta fonna o epis6dio o emprestou-lhe uma qualidade de judaica 

sacralidade, diferente da quaiidade "crista" que sente na dita apenas a sua qualidade de 
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"Foi por esta Pdscoa que vim ao mundo ... " 

A figura Cristol6gica que o diretor deseja representar define-se logo no inicio da 

Ceia, ap6s uma comemora~;ao festiva onde todos dan.,:am, menos Jesus, Pedro !he diz: 

Estamos felizes por passar a Pascoa com voce". E Jesus !he responde "Desejei muito 

compartilha-la com voces. Foi por esta Pascoa que vim ao mundo". As pausas entre as 

frases conhecidas sao muito bern pensadas, os silencios tern peso doloroso. Robert Powell 

atua como quem sofre verdadeiramente. A iluminayao e feita com lfunpadas de azeite, 

fazendo !embrar Rembrandt e Caravaggio. Jesus anuncia que Pedro o negara, mas que orou 

por ele, para que Deus o forta!e<;a e depois levante os seus irmaos. A cena e feita de tal 

forma que dispensa a posterior confinna9ao de Pedro. 0 discurso da Santa Ceia nao 

encontra urn similar exato entre os textos do Evangelho. Apenas Joao possui urn Iongo 

discurso atribufdo a Jesus durante a Ceia, no en tanto, em nada se parece com o que e dito 

por Jesus. Por essa razao, transcrevo-o. 

Pedro: Estamos felizes por passar a P3.scoa com voce. E Jesus lhc responde "Desejei muito cornpartilh<l-Ia 
corn voces. Foi por esta P<iscoa que vim ao mundo." (pausa ~Jesus bebe vinho) cfu:nera subjetiva de Jesus 

passando rapidamente pela face dos discfpulos "Nao ficarei muito tempo com voces. (pausa) Procurarao por 

mim, mas para on de vou niio podem ir. (pausa) 

Pedro: (pegando no bra9o de Jesus) Mestre, eu o seguirei aonde for. Daria minha vida por voce. (pausa) 

Jesus: Pedro, ainda hoje, antesque o galo cante duas vezes tres vezes voce negara que me conhcce. 

Pedro: Nunca, Senhor~ (pausa, Jesus balruJ.~a a cab~a, Pedro aproxima-se mais) "Nunca, 

o negaria_ 

Jesus: Todos voces perderao a fe (camera subjetiv a mostrando os 0 pastor sera ferido,as ovelhas 

se dispersarao. 

Pedro: Mas eu jamais .. 

Jesus: Pedro.. Pedro.. orei por vocC. E quando se recuperar, deve, por sua vez, dar forga a seus 

irmi'ios.(pausa, Jesus olha pra Judas que bebe distrafdo) "em verdade vos dlgo urn de v6s ira me trair. (camera 
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subjctiva passando para os discfpulos, corte para a surpresa de Judas, Joao levanta-se, e vai ate onde Jesus 
esta). 

Jo5o: Mestre estou amargurado. Quem o trainl? Serei eu? 

Jesus : Aquele que mergu1bar o pao na tigela comigo eo que me trair<i (as maos de Jesus e Judas sucedem-se 
na tigela) 

Jesus: (falando para Judas) Aquilo que ira fazer, fas:a logo. 

Urn discfpulo pergunta para o outro: Para onde ele val?- o outro responde: Nao sei. 

San.ta Ceia sem mesa 

Nao ha mesa na Santa Ceia, ela nao se parece em nada com a de Da Vinci, Jesus 

senta-se a cabeceira do !ado direito e os discfpu!os em torno da comida que deve estar numa 

mesa baixa ou no chao, todos estao sentados no chao, nao estiio de c6coras, sinal que nao 

hamesa. 

Jesus: Bendito seja Deus, nosso Senhor, que nos abcn~oou com Vossa'> leis e fez o pao brotar da terra De 

agora em diante nao sera mais o pao da passagem da escravidao para a liberdade. Esta Pascoa C para voces, 
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hoje, a pa .. -;sagem da escravidao da morte para a 1iberdade da vida. (paus~ partindo urn pao tirabe) Estc C o pao 

da vida" Quem comer deste pilo ten! vida eterna ( a pausa e bela, o rosto dos discfpulos e fascinante, pois o 

pilo parece ser detentor do poder de dar a vida eterna, toma-se imediatamentc sagrado) Cornci (pausa) pois 
este e meu corpo. Fazei isso para celebrar a minha memOria. De agora em diante esta ta~ n3.o sera apenas 

a memOria do sacramento feito por nossos antepassados no monte Sinai. Este e o meu sangue, o sangue 
da nova ali.an\'3, que C d.erramado por vOs.(pausa) Eu nao beberei do fruto da videira ate que o beba 
convosco no rcino de meu paL (pausa) Agora vos dou urn novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como 

eu vos amei.Ninguem ama rnais seu irrnao do que aquele que da a vida por ele. E se amardes uns aos outros 

todos os hornens saberao que sao meus discfpulos.(pausa) Pai e chegada a hora. Glorifica] Vosso filho, pois 

ele pode Vos glorificar. Deixai em Vosso nome aqueles que trouxestes a mim. Nao rogo apenas por estes. 

Mas tambCm por aqueles que creem em mim atravCs das palavras deles.(Jesus chora) "Eu sou o caminho 

(pausa) a verdade (pausa) e a vida (o homem demonstra urn sofrimento que d6i). 0 epis6dio dura dez minutos 

completos. 

Na passagem destacada em negrito Jesus nao s6 inicia a instaura.;;iio da Eucaristica 

como tambem ja a esta explicando para seus discfpulos. Aquilo que s6 pode ser sugerido no 

texto evangelico no filme e dito explicitamente. Outro dado interessante nos dialogos deste 

epis6dio e o fato de Jesus ter dito que orou por Pedro, esta frase evangelica tambem niio 

costumava aparecer em outros filmes. 0 que e mais do que sinal da preferencia de Jesus por 

Pedro em relac;:ao aos seus outros discipulos. 

0 refinamento extrema da fotografia tambem foi notado e Baugh, urn dos 

pesquisadores aqui citados, alegou para tanto que Zeffirelli ja era encenador de opera e 

teatro. Chegou ate mesmo a falar de composi.;;oes renascentistas e que a Santa Ceia e 

claramente Rembrandt. No entanto, niio ha elogios para a cena em nenhum dos 

pesquisadores. Se fazem a mesa em Y como Nicholas Ray, eles reclamam, se se faz a mesa 

frontal a La Da Vinci, percebem imediatamente e criticam, se se faz urn banquete romano, 

com triclinios em U com uma mesa pequena no centro, dizem que Jesus era judeu. E, 

quando enfim, urn diretor, buscando a judeidade de Cristo faz uma Santa Ceia, com todos 

sentados no chao, piio tipico, ervas e dan<;as, e se nao me falha memoria, ate cameiro 

assado, o maximo de comentarios que ela recebeu foi esse: parece Rembrandt. 

Ora, deveria haver alguma coisa mais a ser dita, pois na serie a Santa Ceia e o ponto 

climatico, em outros filmes este climax ficou reservado para os senn6es ou para a 

confrouta<;ao de Jesus com os sacerdotes e fariseus, ou algum milagre em especial. Em 

e essa seja a qualidade mais exclusiva seu filme a Santa Ceia e o ponto 

climatico do drama, e nao e apenas "bonitinha" e parece-se com "Rembrandt", Zeffirelll 

concentrou na Ceia o padecimento de Jesus no horto. Ele nao ira mostrar posteriormente 

Jesus sofrendo, dizendo "Pai afasta mim este " e nem suando s&"!gue, ele 
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mostrou na Ceia Jesus sofrendo verdadeiramente diante de seus amigos e com seus amigos. 

Para o seu Cristo e a ceia que interessa, e nao chorar no meio da mata escura, e ali que ele 

instaura a mais importante pnitica lirurgica, a eucaristia, tambem ponto climatico de todo 

ritual cat6lico. 

Assim, Zeffirelli consegue aliar a tradicional sacralidade crista da institnic;:ao da 

Eucaristia, mas ernprestando-lhe urn valor fortemente afetivo, quer seja pela iluminac;:ao 

escolhida, fazendo urn fortissimo jogo de claro/escuro, quer seja pela emoc;:ao de Jesus, nao 

compreendida pelos discfpulos que estavam a sua volta. 

0 Comentario dos Criticos 

De forma geral os crfticos diutnmamente citados elogiam o filme de Franco 

Zeffirelli, entre eles Kinnard e Davis sao os unicos a dedicarem algumas linhas a mais para 

elogiar a atua9ao de Powell no papel de Jesus Cristo: 

"Como Cristo, o ator ing1Cs Robert PoweH (nao muito famoso e visado), traz uma poderosa 

sensibilidadc ao papd, dehneando cficientemente as variadas facetas da personalidade de Jesus, 0 Jesus de 
PoweH e surpreendentemente forte quando ele ferozmente den uncia OS hip6critas religiosos da Cpoca."

71 

Devemos concordar como elogio destes pesquisadores. A excelencia da atnac;:ao de 

Robert Powell marca o filme por inteiro em suas mais diversas etapas. E de se admirar que 

nao tenha havido crfticas ao tipo ffsico do ator. Nenhum dos pesquisadores consu!tados 

incomodou-se como fato dele ter olhos azuis imensos, e que possuia uma irnagem bastante 

europeia para urn filme que o desejava "judeu". 

Powell, europeu de ollios aruis 

71 Kinnard e Davis, p. 141. 
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Ta!vez, o fato de Robert Powell ser menos atraente fisicamente do que Jeffrey 

Hunter, e nao ser urn fdolo de adolescentes tenha !he poupado esse tipo de crftica. No 

entanto, Franco Zeffirelli muito mais ousado do que qualquer outro diretor ate en tao; fez 

uma op<;ao pe!o Cristo "Belo", como comentamos anterionnente para o caso do filme de 

Nicholas Ray, no entanto, ele foi alem, explorou o corpo de Cristo com mais ousadia do 

que The Last Temptation of Christ. Ele nao fez grande explorac;:ao do relacionamento de 

Jesus com as mulheres, no entanto, incorporou ao seu Jesus Cristo o principal atributo da 

masculinidade, o penis. 

0 que me chamou aten.;ao nao foi o fato do 6rgao sexual aparecer ou nao, mas sim 

o fato de que este filme foi feito para cumprir uma promessa que o produtor Lew Grade 

havia feito para o Papa Paulo VI, de fazer uma imagem o mais reverente e fiel possfvel de 

Jesus Cristo. Este e urn filme que foi bern aceito pela Igreja Cat6lica e pelas denominac;:oes 

protestantes em geral. Se teologicamente ele pode ser considerado coerente e interessante 

pelas igrejas, pergunto-me se nao virum o "sagrado membra" exposto, on por que isto nao 

significou urn problema. 
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A cena e ada sequencia do a<;:oitamento
72 

A camera esta iixa num plano Geral, uma 

coluna ocupa a tela em toda a sua altura, dois so!dados romauos a"oitam Jesus cujas maos 

estao presas para cima. Ele encontra-se escondido da visao do espectador pols esta atras da 

referida coluna. Ou seja, cria-se uma expectativa de se ve-lo. Ao terminar o a<;oitamento 

urn dos soldados solta a mao esquerda de Jesus. Robert Powell entao tomba para a sua 

direita, contorcendo-se sob o bra<;o que ficou preso. Seu corpo surge abruptamente em 

cena, ele estii de tanga, mas nesta virada brusca o seu 6rgao sexual escapa e dependura-se 

para fora por alguns instantes, a cena e cortada pouco depois. Achei interessante como esse 

detalhe passou despercebido para muita gente, inclusive para mim que o vi vanas vezes, 

mas ao estuda-lo me dei conta de que ele foi planejado para ser visto. 

Franco Zefirelli e urn diretor muito meticuloso, criou a cena de expectativa, mostrou 

o que desejava que vfssemos, mas o fez de uma forma que nao emprest<'issemos valor 

sensual, sexual, ou er6tico a cena, se chegassemos a ve-la, pois nem todos estamos 

preparados para este tipo de vi sao. 

A inclusao desta cita<;:ao aqui nao e despropositada, pois ainda em outro quesito do 

genero masculino, a virilidade, o ator Robert Powell, com sua presen<;:a corporal firme, e de 

algoma forma impositiva, apesar do rosto de "Cristo de Igreja" foi urn dos atores de 

presen<;:a mais viril dos filmes de Cristo. 

A questao da exposi<;ao do penis parece ter passado ao largo em todos os 

pesquisadores, ou nenhum deles viu, on quis deixar o assunto onde estava. ja que 

falamos do ator Robert Powell, Kinnard e Davis tern tambem uma opiniao sobre os outros 

astros, que para eles poderiam ser a unica falha do filme: 

"Se h& uma falha na produyao de Zeffirelli, C sua infe1iz decisao de usar atores famosos nos pap6is de 

apoio- Sir Lawrence Olivier, Anthony Quinn, Rod Steiger, Anne Bam.:roft, James Masone Ernest Borgnine. 
Mesmo assim, isso nao faz grande mal ao filrne eo fato dessa profusfio de "especialmente convidados" nunca 

se tomar o problema que era no filme "The Greatest Story Ever Told" e uma final testemunha a habilidade de 

Zeffrrelli como diretor:m 

72 
A versao anterior para VHS, da Top Tape e que possula 279 minutos trazia para o momento da flagela~ao 

de Jesus o pCnis do ator Robert Powell balanyando para fora da roup a ap6s ser ayoitado, na versao em DVD o 

membro de Cristo foi removido por computas:ao, as imagens acima sao do DVD, alteradas portanto. Mas me 

decidi a adicionar as imagens da sequencia, princlpalmentc por que nao con tern atualmentc o dito 6rg3o, pois 

as originais poderiam incorrcr numa certa deselegancia da minha parte. 
73 

Kiru1ard e Davis, p" 141. 



145 

Cfle)2:a a ser de alguma forma incompreensfvel a contradi98.o propiciada pela "fala" 

destes pesguisadores, se os grandes astros eram a maior fraqueza do filme, como isto ni'io se 

tras desta contradi<;:ao 6 o emblematico fracasso do filme de Stevens, que deixou a indel<§vel 

marca no genera. A partir dele "todos" deveriam seber que nao se usa uma grande 

quantidade de estrelas num FiLme de Cristo. E este raciocinio simples, mas perverso, que 

esta por tras das ideias de alguns pesquisadores. Eles aproprilli"'J-se de algumas questoes 

relativas aos filmes e depois desejam que as novas produ<;oes obede<;am aos seus criterios, 

o que prejudica urn olhar critico mais parcimonioso. 

A este respeito Lloyd Baugh concorda e repete a opiniao de Kinnard e Davis, Acha 

que a decisao de usar grandes estrelas do cinema no filme e a sua maior fraqueza e que isto 

claramente prejudicou o papel de Jesus Cristo, no entanto, nao faz criticas positivas para a 

diferen<;:a como as estrelas foram tratadas por Zeffirelli em rela<;ao a Stevens. Como ja 

vimos anterionnente na analise do filme, essa sutil diferen<;a na utiliza<;ao das estrelas levou 

o filme a ser bern sucedido onde o outro fracassou. No entanto, mesmo Baugh, que nao 

gosta do nao consegue fazer-lhe criticas destrutivas e parece urn pouco contrafeito 

em seu trabalho quando adroJte: e credibilidade, certamente Prist,~m mas sua 

qua/idade e re/ativa a jiCI:;iio, e niiO a fatos b[b/icos. "74 

Barnes Tatum comentou o fiime de fonna bastante positiva e observou que a 

despeito das muitas palavras escritas na imprensa sobre of Nazareth pelos criticos 

representando a imprensa secular e religiosa, e!es nao identificaram precisamente como 

uma coerente de Jesus fora 

de Joao 

com o Jesus '"o lvfessias em segredo" dos sin6pticos: ele colocou o Sou" palavras que 

Joao p6s nos labios de Jesus, somente ap6s a confissao de Pedro. Desta maneira, na 

Gali!eia, Jesus mantem uma certa reticencia sabre sua identidade, mas em Jerusalem, ele 

revela completamente quem ele e. E Tatum termina num extenso elogio: 

"Com esta habilidosa dos quatro Zeffirelli deu a de 

ha....rmoniza'rao nos Filmes de Cristo a sua mais bela expressao Jesus of Nazareth, tern voltado 
costumeira.rnente a televisao no periodo da PJ.scoa Crista, e usualmente apresentado em segmentos a mafleira 
de rnini-serie. Possivelmente o maior testemunho favonivel a este filme vern do reconhecimento de que 
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nenhum filrne desejando dar urn tratamento de harmonizacao a est6ria de Jesus apareceu desde a sua primeira 
exib:iyao.''75 - ~ • , 

Como haviamos comentado antes, a questao da ""harmonizayao" entre os textos 

evangelicos e a principal referenda de Tatum, e a sua analise sobre como Zeffirelli fez is to 

e irretocaveL No entanto, no quesito "harmoniz39iio" notei que Lloyd Baugh foi urn pouco 

rnais Ionge, pois e!e parece ter pensado ern todos os elementos para concluir por uma 

"hannoniz39ao fi1mic<t" e que, no entanto, nao o fez, Baugh diz 

de fazer urn que fosse didatico para o publico da televisao fez urn filrne que fica a 

rneio carnhaho da adapta<;oiio e dos textos evangelicos. Ou seja, o material evangelico foi tiio 

adaptado que se tornou praticarnente fic~ao, e sendo assin:1, percebeu: "Ele certamente viu 

os filmes de Cristo de Hollywood, para reagir contra eles. Ele tambem conhecia 0 

Evangelho Segundo Siio Mateus e rejeitou totalmente aproximar-se dele. "76 

Este pesquisador notando a inclina<;:ao de Zeffirelli contraria a de Pasolini cornentou 

que este achou equivocada a apropria9ao rnarxista de Jesus para a sua causa social, 

desejava urn Jesus conciliador e consolador, nao urn eva.'1gelho radical. Isto acabou 

reve!ando para Baugh que: Jesus de Zeffirelli e , banal porque a est6ria que ele 

apresenta em Jesus ofNazarethjd sido longamente banalizada 

E importante notar aqui que Baugh percebeu que Zeffirelli viu os filmes, notou que 

a est6ria era "banal" por que fora longarnente "banalizada", ou seja, nao gra11.de coisa 

nova e repetia rnuita coisa ja vista. ele conclui seus ra<~ic,cf:uicls com uma frase 

ar:lteriorrnente, que e irnportante repetir agora: e credibilidade, certamente 

eXiSfl,m, maS SUa qu!af.idC!de e TP/ntnon Q ficr;O.o, e nfi0 a fa/QS bfi'JiiCO,S. " 78 

notou a qualidade 

a pensar que tudo o que estava sendo 

visto novamente fosse apenas uma nova, rnelhor adaptada, destes mesmos filrnes. 

Urna "hannoniz39ao fi1rnica" portanto, evidenternente ai11da sern perder do horizonte a 

'"hannoniz~ao" dos textos de que deu mostras, esta "harmoniz~aon 

encontra-se como subsLrato dos filrnes anteriOJ:es, entao nao e problematico que 

tarnbern notada. 

75 
p.l45. 

76 
Baugh, p. 73. 

77 
Baugh, P. 74. 

78 
Baugh, p. 78. 
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Jon Solomon, qne sempre cementa bastante brevemente os fiimes, sem se 

aprofundar em demasiado mostrou uma aqtiidade admiravel em rela<;:ao a Jesus of 

Jesus of Nazareth de Frat"1CO ZeffirelJi reutiliza vfu"ios rnotivos empregados nas versOes a.11teriores da 

Vida de Cristo. Na montagem feita deste filmc para a TV de 1977, que ao custo de 18 rnilh6es de d6lares foi 

de longe o rnai.s caro filme produzido para a TV ate aquela 6poca, Zeffirelli induiu uma con versa entre os tres 

Reis magos (ala Ben-Hur [1959]), urn canyon rochoso no qual Joao deveria fazer seu batismo (3. la The 

Greatest StoryEver Told) urn Sim§.o Pedro que quase ]eva.Titava o telhado com seu comportamento turbulento 
( a la The Big Fisherman), e uma extraordin3.ria enfase no clirna volftico anti-romano do primeiro seculo na 

Paiestina (3. laKing of Kings e Ba.YTabas) ( ... )". 
79 ~ 

Solomon nao alem destas citag5es, como o que sempre h'le interessa e a busca da 

historicidade nos filmes que tratarn da i\ntigtiidade ele foi buscar os quesitos que 

confirmavarn os aspectos hist6ricos e nao verificou contradi<;:oes mais serias, Apenas 

lamentou o fato de que quando Jesus diz "Niio penseis que vim trazer paz a Terra, mas a 

Espada .. , "
80 

ele estava sentado a sombra de uma irrvore comendo caimamente uma roma. 

Acrescenton a is to nma estranheza, a de que Zeffrrelli associasse o disdpulo Mateus com 

urn banqnete entre publicanos, agiotas, prostitntas e para complicar colocasse 

contexte a parabola do Filho Pr6digo, 

isto nao chega a ser uma verdadeira se soubermos que para 

Solomon, o que esta em sen horizonte e a ideia de que "parabolas e questoes politicas" em 

de Cristo sao coisas qne nao se misturam, ele achava que isto Zeffirelli deveria ter 

aprendido de seus predecessores. Nem precisarnos nos esfon;ar para saher que o que ele 

de comentar que Zt:ffire:lli colocou uma pa.ss:l.gllm evang6lica na Jesus liberta urn 

pesquisador pergunta-se se aquilo nao seria uma referencia ao filme '~he Exorcist" lanc;ado 

anos antes e qne fizera grande sucesso, Ate mesmo Solomon sabe quando esta exagerando. 

:E importante notru;:nos que este pesquisador nao esta vinculado a nen.i}uma 

'-'Solomon, p. 192. 
80 

Solomon, p< 192. 
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primeira vista ele conseguiu verificar algumas referencias TI1micas dentro da produ9ao de 

Zeffin;!li. Apesar sua cita~ao do filme The Big Fisherrrdln, feito nos eshidios Disney, 

para o aspecm de Simao Pedro, e importante notar este aspecto tambem 

pode ser visto nos pr6prios textos evangelicos, onde Simao Pedro e seu irmao A'ldre sao 

chamados de "Boanerges" apelido que Jesus lhes deu e que significa "filhos do trovao", da 

para se ter uma boa ideia do temperamento intempestivo dos dois irrnaos, 

Retomando os comentarios de Lloyd Baugh, poderemos perceber que o ir1comoda o 

fato de ter sido criado no filme uma personagem ficticia urn homem chamado Zerah, Ele 

aparece como urn dos principais sacerdotes do Templo, e e como se fosse a "eminencia 

parda" por tras de tudo o que acontece a Jesus Cristo, Baugh sabe que isso foi feito para 

desculpabilizar os judeus pela morte de Jesus, mas sente hou ve certo exagero, pois essa 

personagem possibiiitou ate mesmo a desculpabiliza<;ao de Caifas, An as e Judas Iscariotes. 

Para Baugh e evidente
81

: sem Zerah Jesus nao teria morrido na cruz; o que beira ao 

absurdo. E, nisto devemos concordar de alguma forma com este pesquisador, A elaborac;ao 

desta personagem exatan1ente ficticia extrapola inclusive o papel que G-eorge Stevens deu 

ao "E:reJ:nilta das Trevas', que, no enta'lto, possufa algum embasamento nos Evangelhos, 

manipulando as pessoas. Este nao e o caso Zerah, 

assume em todas as circunstiincias o papel que deveria ter sido desenvolvido pelo proprio 

Caifas, Possivelmente aqui resida verdadeiramente a unica "falha" do filme se e que 

podemos nos expressar desta forrna. 

Entre os pesquisadores Baugh tarubem e o rinico a comentar negativamente o fato 

de que o filme se trata de uma wJni-serie. Entende que a segmenta<;ao quebra a 

organicidadedo parece querer ig1101:ar 

0 estreou para ser transwJtido em apenas duas sem 

interrupc;oes comerciais. Ao Iongo do tempo isso foi mudado, no entanto, o filme ja esta 

disponfvel com cortes e sem cortes em vfdeo e DVD, o que possibilita a qualquer urn fluir 

de sua organicidade sem maiores oroblernas, 

'""'",.,'""" Cristol6gica 

Algumas imagens Cristol6gicas poderia'Il ser pensadas para o filme de Z,;fficrelli. 

Elas seriam mais sugeridas do intencionais. Ternes urn Jesus que cura o tempo e 

31 
Baugh, p. 71 

48 
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uovamcute teriamos o "Medico", o que seria uma especie de reincidencia do tema da serie 

The Living Christ. Notamos tambem o prevaiecimento de varias sitnf!96es cotidianas e 

festivas, seguindo novamente o antigo padrao das series televisivas, a cotidianalidade 

estava presente, mas as festas, as dan<;:as, Jesus bebendo vinho com naturaiidade (sem notas 

de roda-pe como aconteceu em Intolerance de Griffith, de 1916), poderiam ate fazer 

perceber urn "Jesus da Alegria", no entanto, assim nao o e, estes detalhes emprestam-lhe 

ainda mais caracteristicas de humanidade, e, desta forma poderiamos estar diante de "Jesus 

o Filho do Homem" o que aconteceria pela primeira vez na hist6ria das imagens de Cristo. 

Mas, para Barnes Tatnm, o que prevaleceu foi a imagem de Jesus o "Messias Servo 

Sofredor". E importante verificarmos o percurso deste pesquisador, pois poucas vezes ele 

se sentiu a vontade para demonstrar de fato o que significava uma imagem Cristo16gica 

num filme. 

Tatum argumenta que Zeffirelli coloca Jesus como urn judeu emergindo da hist6ria 

e do Israel do seu tempo. Mais propriamente, o filme e aberto com o texto da expectativa 

messiiinica. Seguindo a cena de abertura ha numerosas cenas onde se afirma a divina 

concep<;:ao de Maria. 0 filme nao diz de imediato que Jesus divulga sua "Messianidade" 

mas que ele e urn judeu praticante. Ele anuncia o fato depois que e batizado por Joao e 

volta do deserto para Nazare, e na sinagoga e rejeitado, ap6s ler Isaias (Is:6l) e quase ser 

d 'ad 82 ape reJ o , 

Jesus anuncia n.a Sinagoga sua messianidade 
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Depois a sua auto-consciencia messianica e confi1mada pela confissao de Pedro. 

Somente ap6s isso ele come<.;a a falar que o Filho do Homem precisa morrer em Jerusalem. 

Tatum diz que apenas depois dessa declarac;;ao encontrada nos Evangelhos sin6pticos o 

filme assume o Evangelho de Joao. Atraves da utilizayao das palavras "En sou", que sao 

caracteristicas do texto de Joao: "Eu sou ... a luz do mundo .. " "En sou ... a ressurreic;;ao e a 

vida .. " E respondendo "Eu sou" para Pilatos ele acabou por ser condenado como traidor na 

cruz. Ele argumenta que o importante em Jesus of Nazareth, niio e o que Jesus fez e nem o 

que ele disse, mas o que ele disse ser, isso o !evou a morte. 

No filme, como que para confirrnar o aspecto messifulico de Jesus, Nicodemos 

recita ao pe da cruz o texto de Isaias (Is:53; o "servo-sofredor") que o identifica como o 

Messias. Concluindo com as conhecidas palavras: " ... ele foi carregado pelas nossas 

transgress5es, e!e foi abusado por nossas iniqiiidades ... " Alern disso Tatum alega: 

"A identificayao de Jesus como Servo-sofredor Messias que vicariamente sofreu e morreu em favor 

dos outro~, foi ~tecipado no .filme por Jesus ~esmo. Primeir? Jesus di~se de si .no te~lo: ' ... o Filho do 
Homem nao ve10 para ser serv1do, mas para servtr, e dar a sua vtda em razao de mmtos ... "-

Ele acredita que o papel atribuido a Nicodemos acabou por eliminar o do Centuriao, 

que dizia: "Em verdade este era o Filho de Deus" (Me 15:39); e, que ja havia se tornado 

uma personagem mais que reincidente e conhecida nos Filmes de Cristo. Particularmente 

prefiro pensar numa outra possibilidade para a iuexistencia do Centuriao no mornento da 

crucifica9ao, o motivo ta!vez teiLI-ta sido o fiasco do sen precedente. Depois do mundo 

inteiro cair na risada ao escutar John Wayne falar a conhecida frase no papel do Centuriao, 

com sua fala Ienta e carregada com sen conhecido "sotaque" de Western, mais do que 

naturalmente a aten<;:ao dos espectadores poderia recair na expectativa de verificar como 

Zeffirel!i se sairia com sen Centuriao, justamente depois de haver recheado o sen filme de 

super-estre!as. E, ele se sai muito bern, retira dali a inc6moda personagem, mas iucorre 

numa referencia a serie Os Milagres do Rosario, de 1958, que alem do Centuriao coloca 

Jose de Arimateia, recitando urn salmo aos pes cruz, e nao seria absurdo dizer que a 

ideia pode ter vindo mesmo la. 

A enfase que Jesus da intenciona!mente a sua messianidade, naquelas passagens, o 

"servo-sofredor", tambern coiucidiu com a opiniao dos pesquisadores do perfodo da 

83
Tatum,p, 141. 
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exemplo, a monografia de T. 

\V. Mansom The Servanh'vfessiah, de 1953. Outros pesquisadores da segundo vaga de 

pesq;uisa sobre Jesus, tambem tern o seu foco sobre Jesus como o Servo-Sofredor: A. M. 

The Work Words of Jesus (1950); Vincent Taylor, The Life and Ministry of 

Jesus (1955); H. dodd The Founder of Christianity (1970). Pesquisadores britanicos 

mais recentes, do terceiro memento, tambem enfatizaram a intencionalidade de Jesus em 

morrer na cruz. Todavia, eles sao menos concordes que Jesus foi 

preenchido pela consciencia de Isaias 53: J.D. G. Dunne N. T. Wright.84 

a sua morte 

Nao ha contra-argnmenta~ao possfvel para a percep<;:ao de Tamm para a L."Dagem 

Cristol6gica que domina o filme, 0 Servo Sofredor. E a falta de argnmentos tern por 

qnesito principal a minlm concordancia com Barnes Tatum em sua ideia. Mas, ainda 

podernos segnir urn pouco mais adiante. Pois estudamos ao Iongo da hist6ria do Cinema as 

irnagens geradas por este novo meio, e aqui tambern pela televisao, para a est6ria de Jesus e 

que possam por si rnesmas se constitufrern em irnagens Cristol6gicas. A men ver a irnagern 

mais consistente, e nern necessita de grande demonstraqao, esta baseada nao na questao 

teol6gica propriac'I!ente dita das intenqoes e dos textos eva.rtge!icos encontrados no interior 

do fi!me, e nem como o mesrno nele se apresenta. 

A intenqao organizadora da imagem de Jesus foi estahelecida pelo diretor desde o 

primeiro memento da produ<;i'io. Franco Zeffirelli desejava que o seu Jesus emergisse da 

hist6ria e cultura de Israel daque!e tempo, que ele fosse, em resposta a todas as prodw;oes 

anteriores, sem exce<;:ao, urn Jesus judeu. E, exatamente tendo em vista esta perce~ao do 

e a de que esta irrm1;ern de Jesus dialoga intrirtsecarne:nte corn todas as outras 

geradas anteriormente, podemos afinnar tranqiiil&uente, que, a imagem cristol6gica 

textual e tradicional e a de Jesus 0 Sofredor, mas que a imagem mais irrtpc>rt:mte 

relativa.rnente a pergunta: Quem dizem OS Homens que sou? E: Jesus e urn Judeu. 

Foi assirn que o diretor pensou faze-lo e ao terwino todos foram concordes de que 

ele havia consegnido estahelecer a irnagern de jndeidade de Cristo, entao nao ha dificuldade 

nenhuma em estabelecer aqui uma 

irnc1gellico ac qual pertem:e o Cinern'l., Jesus urn :r-..Jao e indiferente que ele 0 

ele seja 0 pois foi no cinema que essa ques;tiio 
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surg1u forte desde os prim6rdios e que buscou ser resolvida mesmo anteriormente ao 

Concilio Vaticano IL E, que talvez, alem do holocausto da Segunda Guerra, os filmes 

ten,_iJa..m tambem insuflado uma mudlan:~;a religiosa importante. 

Receppiio 

Jesus of Nazareth foi transmitido peia pri_meira vez nos Estados Unidos na rede 

NBC em duas apresenta<;:6es de tres horas no Domingo de Ramos e no de Pascoa, em 

3 e 10 de abril de 1977. Talvez fosse meLhor mesmo se falar em estreia mundial, uma vez 

que o fiime tambem foi mostrado no periodo da Pascoa na Grii:-Bretanha e na Italia, bern 

como em outros pafses. Pouco antes da sua estreia na televisao o fiirne de Zeffirelli havia 

recebido a aprova<;:ao do Papa Paulo VI. Que como vimos, no momenta anterior e em meio 

a produc;:ao, ele ja havia demonstrado interesse pessoal pelo sen progresso. Assim, numa 

declara<;:ao do Papa sem precedentes na hist6ria da produqao de imagens, seja para o 

Cinema ou para a Televisao, fiirnado ern prirneiro plano ern sua cadeira pontifical, irnagem 

que precedia a exibi<;:ao do filme, o Papa Paulo VI, dec!arou: "Esta noite voces viio ver um 

bom exemplo do uso que pode ser feito dos novas meios de comunicapio que Deus estci 

oferecendo aos holnf'ns ... "85 

pensa que talvez esta recomend~ao tenha repousado em parte no 

reconhecirnento de que o filme incluiu a chamada investidura de Pedro - as palavras de 

Jesus utilizadas ao Iongo dos secuios para dar suporte para a autoridade do papa como 

sucessor de Pedro (Mt 1617-19). No entanto, praticamente todos os filmes gerados por 

Hollywood, ou nao, mantem a investidura de Pedro em maior ou menor propon;:ao; aqui se 

imag6tica do seculo XX, como vimos vinha 

estabelecida ao Iongo de va'ias Encfc!icas, publicadas a dos anos trinta. Essa 

recomenda<;;ao pode ter ajudado a aumentar a audiencia do filme, que na 

esmagadora maloria Cat6lica, chegou a significar de 80 a 83% da popula<;;ao86• 

pals de 

Estados menos F.xmes;;iva. La o filme atingiria a 

marc a 50 pontos de audiencia em sua est:r6ia, t&J.to no Domingo Ramos quanto no 

85 
Arnalrnente esta irnagem de apresentayao n§.o se encontra nem na versao VHS e nern na de DVD, no 

entanto, nao somente por ser citada por Tatum, mas, peyo para citar n1.inha experiencia pois 
eu mesrno a vi qua!Jdo da da s6rie na televisao pela rede Globo. 
86 

Tatum, p. l4L 
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de P3.scoa, atraindo uma audiCncia estimada em mi!hoes de espectadores. 

pafs a excepciona! qualidade do filme foi reconhecida quando lhe entregaram o 

PrCmio nem sinal da controv6rsia inicial 

gerada pela infeliz dec!ara~ao de anos antes de produzir o filme. 0 que havia 

levado a avalanche de cartas contra o patrocfnio da General Motors, que agora ficava 

publicamente desmoralizada diante da excepcional qualidade do filme. pois havia retirado o 

patrc>ci:mcl. Tomou -se assim alvo de goza<;:ao de toda imprensa norte-americana. 

A recep<;:ao da imprensa leiga foi entusiastica, como jamais havia sido antes para 

nenhum fosse americana ou estrarrgeiro, sobre a Vida de Cristo. Como podemos 

notar nestas declara<,:6es, primeiramente pelo reporter nao identificado da Newsweek: 

"Raramente a humanidade e a divindade de Cristo foram evocadas com tanta paixiio, 

sensibilidade e reverencia como Zeffirelli fez em seu filme "88
• 

A importante revista Variety. que conseguiu tecer comentirios desde as primeiras 

paix5es de Cristo do inicio do seculo XX, pois e uma das mais antigas revistas americanas, 

comentou: 

"Apesar deter urn ritmo lcnto e serum pouco reverente a obra e visual e dra.rnaticamente 
interessante. Sem causar violencia ao novo Testamento. os escritores Anthony Burgess, Suso Cecchi 
D'Amico e Franco ZeffireUi conseguiram gerar e manter tensa.o dramatica. Os $18 rnilhOes que Lew Grade

cuja ITC coproduziu com a RAl Italiana- investiu estavam aparentes nas roupas e locaqOes e especialmente 
no elenco. Robert Powell ga.rillou autoridade dentro do papel principal conforme construiu seu personagem, 

apesar de represcntar uma divindade, ser impossfvel, para urn mero huma'l.o. Nenhum humor, nem mesmo 
uma ironia, podem ser permitidos."s-<J (o negrito e meu) 

Nov&-nente, vemos que da mesma forma que fizeram com o filme de Stevens, os 

fallliti como se fosse uma coisa e 

nos encontrava.c-nos em 1977. onde a sociedade 

desejava mais ousadia. 

A repercussao na imprensa nao foi de todo diferente. Rep6rteres e 

falarB..tTI bern do filme, uma delas a 

um peri6dico semanal fundado em 1956 como uma altemativa ao mais 

142-143. 
88 Kinnard e Davis, 
89 Kinnard e Davis, p. 142. 
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liberal The Christian Lenn"r;;, sen editorial afinnava, ern 15 de abril de 1977: "0 filme de 

Z ffl ll . · ,,. , d 1 n90 
eJ~ re z segue os aconteczmentos evangelzcos ao pe a £tra . 

fonna irnpensada por Bob erarn os evange!icos Billy Graham e Bill Bright, este 

ultimo chefe da organizaqao evangelica Campus Crusade for Christ, que como lfderes 

religiosos aprovavarn o e safram ern sua defesa. Larnentararn o fato de Bob Jones ill 

te-lo criticado sem ao menos re-lo visto. Cherry] Forbes, tarnbem em Christianity Today na 

ediqao de 20 de maio de 1977, aprovou-o e julgou identificar o elemento que o co!ocaria a 

parte dos outros filrnes: "sua naturalidade, sua simplicidade ". Os auto res citados 

apreciararn o fato de Zeffrrelli ter inclufdo e realizado uma expansao do epis6dio da 

Ressurreiqao, coisa que os dois filmes anteriores nao haviarn feito. Tratav&u-se de Jesus 

Christ-Superstar e Godspell, ambos de 1973, que tenninavam com a morte de Jesus. 

Mas, nem tudo forarn "louros". Articulistas da imprensa notadarnente mais liberal, 

tanto Cat6lica quanto Protestante, forarn bern menos entusiasticos em seus comenmrios. 

Como pode ser percebido na materia de Charles P. Henderson em The Christian 

Ctnt;~n;, de 20 de abril de 1977, reconbecendo o esforqo attistico do filme, tenninou por 

identificar suas falhas liter:mas, hist6ricas e teol6gicas. Para as fraquezas hist6rica e 

literaria basicas do forarn a aceita<;ao literal do Evangelho de Joao, e a recusa da 

longa distinqao estabelecida entre o Jesus da hist6ria e o Cristo da fe. Percebia tambem que 

o filme nao atentava para a necessidade de fazer separa9:ao entre as afirma~6es da igreja 

prirnitiva e os biografia de Jesus. AJem disso, e esta era percebida como a fraqueza 

teol6gica, o Jesus que aparece no engajamento social como mundo a sua volta: 

"Ficando entre o de Roma e o cruel ternor dos Zelotes, Jesus e seu pequeno ba...'1do de 
discipulos opera num enclave de espiritualidade .... Este filme segue a convencional e popular nocao de que a 

91 - ~ 

d"~''"~ envolve um ato de separa~ao do mundo e da sua politica" 

Neste quesito e interessante perceber que Bat-nes Tatum observa na re~ao da 

irnprensa protestante, de certa fonna contradit6ria, que ela muito mais as diferen<;:as 

entre as confiss5es protestantes do que pr•:Jpriam<;nt.e um problema como filmeo Questao na 

qual, este pesquisador, em sua condi'<ao de contemporiineo, religioso e americano, esta 

90 Tatum, p. 143. 
9l - "" A Tatum, p. 144. 
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n1uito a vontade para explicar. Segundo ele estes representantes do cristia.11ismo desejam 

vcr urn Cristo rnais vinculado ao aspecto de urn "salvador pessoal". Os escritores rnals 

Hr•cr;lls nao conseguem aceitar a idCia de 

oercErbida sem uma vincula~ao com o social92
. 

esta salva<;iio "teologicarnente" possa ser 

Ja Richard A. Blake, no peri6dico cat6lico America - o mesmo no qual escrevia a 

famosa Moira Walsh - em 9 de de 1977, sem ter intengao, acabou ficando numa 

posi~ao intermediaria entre a de Forbes e Henderson. Blake reconheceu que o roteiro 

desviou-se dos evangelhos numa serie de formas e questoes, mas estes desvios nao o 

preocuparam. Per outro lade, achou a produ,;ao "insuportavelmente Iento e tediosa", ou 

como argumentou, "nao e forte como 0 Evangelho Segundo Sao Mateus e nem e tao 

penoso quanta 0 Manto Sagrado. "93 

Como pudemos perceber atraves de todos os comentarios acima, Jesus of Nazareth, 

foi, e alnda e, urn fenomeno de aceitaqao critica e social. 0 que evidentemente nao significa 

que nao mereqa criticas ou compata<;:6es. Mas essas noticias de epoca, antecipadas tambem 

pelo comentario de todos os pesquisadores, fazem perceber clatamente o lugat que a 

produ<;:ao de Franco Zeffirelli veio a ocupar na hist6ria dos Filmes de Cristo. Essa prodw;:ao 

resume em si todas as virtudes dos film;;s anteriores, sem recair de qualquer maneira em 

seus erros antigos, e surpreendentemente, poupando-se de novos. Em Zeffirelli a narrativa 

em irnagens da vida de Jesus esta finalmente cornp!eta e acabada. Ela dialogou com todas 

as produ<;:6es anteriores e solucionou seus problemas, per isso, Tatum, bern percebeu que 

nenhum diretor se atreveu a realizat urn outro filme sobre Cristo que tivesse, mesmo de 

a fazer uma "har:mcmi:zs:<;aco'' entre os textos e\'attgi:U,~os 

a mesma posi<;ac que no i.'lfcio do seculo XX foi ocupada The 

Kings, de Cecil B. DeMilie: urtartinliclac!e. Tornou-se urn modele como 

futu;ras deveriam dialogar em maior on menor grau. 

deste 

de ''ha.-rmoniz~aon das narrativas ev'ar:ge;Jic:as foi 

92 Tatum, p. 145, 
93 

Tatum, p. 145. 

as produt;Oes 

Tatum: nePJnxm 

55 
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Obsenratuos os ep1s6dios, as personagens, os textos que foram valorizados e estendidos, 

sua present;a em mais de uma prodn<;:ao on sua ausencia. 0 que nao quer dizer que estes nao 

fossem como ""os quadros vivos" do Primeiro Cinema, apenas que alguns 

doles parecem possuir uma "natureza" cinematica maior do que aiguns outros. Aos poucos 

esta sele<;:ao acabou definindo uma especie de padroniza<;ao do que e a Vida de Jesus para o 

cinema ou para a TV. A enfase em aspectos cristo!6gicos distintos acabou prevalecendo, ao 

mesmo tempo em que pudemos realmente observar que a explora<;:ao da imagem de Jesus 

Cristo nos diversos momentos da hist6ria cinematogratica resu!tou em cristologia. Nao por 

que este fosse o pressuposto de trabalho, mas porque pudemos demonstrar cabalmente que 

diferentemente de pura e simples confissao "textual" sobre quem e Jesus, a constrw;;ao 

narrativa e imagetica dos filmes faziam uma confissao de carater cinematico, as vezes 

diversa da "fala" as vezes concordes entre "fala" e imagem. 

Em Jesus of Nazareth pudemos observar urn passo adiante em termos de forma<;:ao 

narrativa. Os textos evangelicos continuum ali presentes, no entanto, a maior fonte de 

inspira~;ao e por que nao dizer "apropriat;:ao" foi o proprio cinema. Buscar referencias 

fi1rrcicas anteriores a produ9i'i0, verificar quais funcionaram ou por que nao funcionaram 

reorganiza-las, da.r-lhes urn aspecto novo, recombina-las num llnico e que o fis:es;se 

sem se transformar numa colcha de retalhos produziu uma obra sabre a qua! Baug..h pode 

afrrmar tr&'1qiiila.mente o sen camter de "qualidade de fic9ao". 

de na forma como se encontra s6 p6de ter existido tendo em vista o 

passo fundamental King of Kings, que se esmerou em pensar o fictfcio para a Vida de 

Jesus no cinema, e, ao mesmo tempo que se esmerou, extrapolou esta mesma qualidade. 

no enta1to, urn filme extremarnente A sua 
4

"abertura" para emprestar 

qualidade criativa a uma est6ria libertou, de certa forma, George Stevens, para 

tambem adaptar ainda mais os textos dos Evangelhos, criando uma fic<;:ao melhor amarrada 

e teo!ogica.mente mais adequada. 

As solw:;Oes imageticas pensadas por reorganizavam a est6ria em uma 

teo16gica mais como pudemos observar a Virgindade de 

judeus" com expansao 

motivay5es de 

papeis de Jose de 

, "desculpabiliza~ao dos 

""·'"'~"' e 1"-.J'icodemos; o amadurecimento 

urn papel menos '"carregado" para urn 
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amontoado de qualidades dram:iticas que pudemos obsen'ar ao longo do filme, vieram a 

emprestar a qualidade de "ci<issico" a esiC Que tanto ou mais do que o de Cecil R 

UlclVUtte, de 1927, deixou si um vazio de prodw;:Oes da mesma qualidade ou que 

alcan~assem rninimamente a sua eficiencia cinem3.tica_ talvez o dado mais atraente foi 

perceber que Franco Zeffirelli fez isto a partir da sua ideia de que Jesus era urn judeu e que 

desta forma e!e deveria ser mostrado. Isto !he pormitiu passar uma imagem forte e 

homogenea do seu Cristo. Zeffrrelli foi sobretudo urn diretor que soube fazer funcionar a 

seu favor aquilo no qual outros lalHatill.n. 

Provavelmente, sua Unica falha, no sentido teo16gico do termos mesmo, e nao em 

seu sentido me!hor que seria o de criatividade dentro da fict;ao para Cinema, foi a 

e!aborayao da personagem Zerah, que como dissemos ar1teriormente, praticamente sozinha 

condenou Jesus Cristo. Dentro da propria narrativa elaborada por Zeffrrelli e seus 

roteiristas, nao parecia haver necessidade real para a cria9ao desta personagem. Pois, eie 

nao e desenvolvido o suficientemente para que se conhe<;a suas motivU96es, nem para que 

se entenda o seo papel junto as autoridades do Temple de forma clara. Ele surge como oma 

especie "eminencia parda" de si mesmo, talvez por isso realmente see deslocado do 

contexte total narrativa, onde praticamente tudo e muito bern ru"ticuladoo 
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Cap. 12 - The Last Temptation of Christ - A Tentac;ao do 
Ap6crifo - Martin Scorsese, 1988. 

lntrodUf;iio 

Falar de The Last Temptation of Christ de Martin Scorsese significa falar de 

polernica. Todos os pesquisadores abrem seus capftulos anunciando em letras garrafais este 

filme e, todos os leitores abrem avidamente suas paginas em busca de maiores detalhes 

sobre: po!ernica. Sem desejar apelar para a fraca argument~ao de dizer que isso se tomou 

Iugar cornurn, mas sern negar o fato, e necessaria afirmar que realrnente o filrne de Scorsese 

foi recepcionado corn a rnaior polernica de toda a hist6ria dos Filrnes de Cristo. Nenhum 

filrne, antes ou depois dele, causou tal constema<;'aO rnundial. E, talvez essa ultima palavra 

seja bastanle rnais significativa do que se possa irnaginar, rnundial. Ainda niio exatarnente 

na epoca da Internet, mas corn as comunic~6es ern tomo do mundo rnuito rnais 

sintonizadas do que erarn antes, urna polemica sobre urn Filme de Cristo s6 poderia 

reverberar, como realmente reverberou, pelo planeta. 

0 rnotivo da polernica era o rnais banal possfvel, e havia sido de alguma forma 

anunciado pela hist6ria dos Filmes de Cristo, era fatal que alguern em algum rnornento se 

decidisse a mostrar aquilo que uma multidao de pessoas estava pronta pam ver ou acreditar: 

Jesus teve urn relacionamento homern!rnulher com Maria Madalena? Quando digo que a 

polemica parecia-me banal desejo relembrar a longa constrm;:iio da personagem de Maria 

Madalena no cinema. Cecil B. DeMille, pensou num triangulo amoroso entre Judas, Jesus e 

Ma1ia Madalena, ern 1927; Nicholas Ray a fez uma mulher com um olhar suplicante em 

dire<,;ao a Jesus, em 1961; Julien Duvivier a colocou sempre junto da Virgem, como se 

fosse a nora querida, em 1935: Norman Jewison colocou Madalena no papel de uma rnulher 

interessadfssima ern Jesus, no filrne Jesus Christ Superstar, e s6 Deus sabe o que a camera 

nao mostrou, tendo em vista o que ficou evidente aos olhos de todos, Madalena era a 

companheira Cristo. Zeffirelli, se nao chegou a elaborar um relacionamento especial 

entre eles tambem nao a cortou da trama. Enfim, o tcrreno do imaginario coletivo ja estava 

abundantemente pronto para alguem desse o final. 
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Jesus casan.do~se com Madalena 

E, com a descoberta do Ap6crifo Evangelho de Filipe, onde ele dizia literalmente 

que ela era a companheira do Cristo, tinha-se ate mesmo fontes textuais, alem de fictfcias, 

para corroborar a hist6ria. Enfim, o mundo mobilizou-se como se alguem fosse dizer 

alguma "verdade" sobre Jesus, uma coisa que nao poderia ser revelada ou dita, pois 

pensada e esperada ja devia ser. Talvez, o que mais estava se firruando nao fosse o 

"relacionamento" entre Jesus e Maria Madalena, mas a tradi~;ao de se estabelecer uma 

polemica a cada lanqamento de urn Filme de Cristo. 

Para o caso de Scorsese nao significa dizer que ele tenha "criado" a polemica como 

fez Sidney O!lcott, em 1912, com From the Manger to the Cross, mas, os religiosos ja 

haviam se mobilizado ern razao de II Vangelo Secondo Matteo, de Pasolini, e depois 

preocuparam-se muito com Jesus of Nazareth, de Zeffirelli, de 1977. Do is anos depois 

ti""'""'n que decididan1ente colocaTern suas barbas de rnoiho, pois fOra lam;:ado The Life of 

Brian, pelo gmpo de comediantes ingleses Monthy Phytons, que nao tratava da Vida de 

Jesus, propriamente dita, mas da vida de Brian, que foi confundido corn ele, urna especie de 

narrativa paralela. 0 mais interessante e que este filrne tratava na verdade dos Filmes de 

Cristo, e nao de Jesus, isto nao foi entendido irnediatamente. 

Nao se trata, portanto, de afirruar que ha urna escala na hist6ria dos Filrnes de Cristo 

que prepara o esciindalo, mas de pensar tambem por que este "esciindalo" pareceu tao 

desrnedido para aquilo que foi visto. Se a sociedade estava preparada na decada de setenta 

para ver Jesus Christ Superstar, por que nao estava ao final da dccada de oitenta para ver 
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Talvez a explica;;ao seja muito mais simples que gostaria.rnos, era 

o fim do o fim do milenio, urn momento ardentememe aguardado por muitos 

Urn rnon1ento que muitos esttldiosos e 

pesquisadores, pois foi marcado recrudescimento religiose, radicahsmo, 

fundamentalismo em todas as confissoes cristas, Ate mesmo o Vaticano, dez anos antes, 

ascender ao trono pontiffcio Joao Paulo II, urn Papa reconhecidamente conservadon 

Acredito partdcularmente que mais do que qualquer outro motive, multo mais do que o 

conteddo do filme, esta tenha sido a verdadeira causa do esci!ndalo, o fim do secu!o, a 

passagem do rrdlenio, 0 retorno a urn conservadorismo religiose. 

Em Scorsese, Jesus ja foi libertado plenamente pelo cinema da personagem hist6rica 

e se triL'!Sformou numa personagem de cinema. Urn processo que se h'liciou com King of 

Kings, de Nicholas Ray, passa'1do pelos Musicals de Cristo, e que encontrou sua 

completude neste filme. Poucos notaram que os quesitos mais "graves" no filme de 

Scorsese estavam bern distantes da alegada "Tentat;:ao". 0 filme, dividido em duas partes, 

trazia na primeira uma imagem que se desejava mais "convencional" de Jesus. Todos 

esperavam tm1to para vera segunda p&'"te, onde aconteceria o "ato" entre Jesus e Madalena, 

fizeran1 vistas grossas para o fates novos e coisas estranhas agregados na 

primeira parte, esta sim, diaioga\1do com a imagem de Cristo estabelecida de forma mais 

clara. 

para esta primeira pru'"le e aceitar as alega<;:6es do cineasta de que nao se 

trata da hist6ria de Jesus, mas de uma obra de fic<;:iio baseada num livro de Nikos 

nela varios epis1Sd:tos tradicionais sao econhecid<)S e 

dire tor. de este filme estabeleceu uma grBJ.1de polerr.J.ca, ou 

estabelecerarn uma pol€rnica e o que tinlla a dizer sabre a Lrnagem de 

neste quesito, HH4C,'~m de Cristo, e interessante relembrar que de alguma forma 

diversos filmes tomaram-se "'Evangelhos em i.magens", isto nao s6 por contarem a est6ria 

de Jesus, mas algumas vezes por ser esta sua pretensao mesmo~ como ll Vangelo Secondo 

M'""'"u, de Pasolini, ou, trunben1, como p6de ser vista nas series televisivas da d6cada de 

ciJJq!lent<~ alCm mesmo do filme de CTeorge Ever que 

organizava-se como come visto ameriormente, desejando despertar 
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ser a est6ria de Jesus (seja Li o que vier a significar esta "fidelidade"), mais pr6ximos 

esta1iam de fazer urn Evangelho em imagens. Pasolini foi hastante aprovado oeste item, 

mas, se pensarmos em The Last 

''Jc,vange!t!O visual" se formou? 

Breve Panorama 

Quando paSSlh'TIOS da analise 

of nestes termos~ que de 

Last Temptation of de Martin Scorsese, a primeira produ<;ao datando de 1977 e a 

segunda de 1988, ficamos com a impressao de que nada mais houve neste espa<;o de ooze 

anos. Na realidade a passagem entre os anos 70 e 80 foi bastante rica em prodn<;6es 

religiosas, algumas mais interessantes outras menos, a flutua<;ao de qualidade e a sua maior 

caracteristica, Uns se atendo ao tradicional, somente colocando novos atores em papeis 

conhecidos, outros desejando ate mesmo atualizar a est6ria sagrada para o mundo 

contemporaneo, colocando-lJJe roupagens novas. Urn rapido panorama por essa produ<;ao 

nos dani uma ideia do imaginano visual que antecedeu o lan<;amento do filme de Scorsese, 

Em 1978 foi lan<;;ado urn para TV chamado Nativity, com dire<;;ao de 

Kowalski, com Madeli11e Stowe fazendo o papel da Virgem Maria, o filme foi 

pmduzido para a Fox Possufa preocupa<;;6es com os cenanos, buscando faze-los 

adequados historica_mente e escolheu tambem colocar tipos fisicos etnicos na figura<;:ao. 

Uma evidencia mais forte e clara da influencia do filme de Zeffirelli. 0 filme tamhem 

mostrou jovens "revolucion&.-ios" lutando contra os Romanos e o dominio do rei Ht:rodes, 

o Grande, feito por Leo McKern. 

de 1 

canade:ns1;, feita pela ser o mais longo sobre este tema, tres horas 

de dura<;ao. Os astros principals Blanche Baker e Jeff East, respectiva,"'llente nos papeis de 

e criticados por nao estarem bern, ah~m de serem etn.ica.rnente 

"incorretos", ou seja, ermn bonitos demais e muito pr6ximos ao america'lo medio. 0 

SlJSf!l!K:ava pratica,"'llente em retorno aos anos Apesar de ter em Israel e ter 

buscado grande nas loca96es e nas vestimentas~ nada com 

que o filme fosse ao menos razo:iv<ol A revista Variety assim se expressou: a 
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escritora Culver e o diretor Eric 

hist6rias humanidade em tecau .... "' 
94 

em 1979, para contrastar terrivelmente como que vinha sendo produzido, eis 

que surge Python's Life of Brian, produzido pela Warner Bros, realizado na Gra 

Bretanha. Realizado pela conhecida troupe de comediantes ingleses os Monty Python, o 

apresentava a est6ria de urn estranho e relutante Messias (Graham Chapma11) cuja 

vida corre paralela a de Jesus Cristo (Ken Colley), que pouco aparece no filme. Apesar 

deles terem sido criticados por estarem fazendo uma vida de Jesus, na verdade, o grupo 

ingles estava preocupado em fazer uma satira nao a Jesus Cristo mas aos filmes de Cristo. 

E!es tenninam por elaborar cenas bastante saborosas como urn Serrnao da Montanha, no 

qual as pessoas muito distantes de Jesus confundem as suas palavras, pois nao conseguem 

ouvir bern, entao as Bem-Aventura11~as soam como: "Bem-aventurados os queijeiros ... " No 

entanto, a est6ria de Jesus realmente nao esta em questao no filme, a critic a do grupo fica 

muito mais explfcita quando eles tratam das divis5es entre os diversos gmpos judaicos que 

desejavam tomar o poder na Judeia. Dirigem-se preferencialmente a hipocrisia religiosa e 

aos seus interesses polfticos. 

Numa de suas cenas mais conhecidas, Chapman, cmcificado com diversos outros 

martires da causa judaica, ca\'lta "Always look on the Bright Side of Life" (Sempre Olhe o 

Lado Born da Vida) enquanto as vftimas balan<,;arn e assoviam ao ritmo da musica. Mas, as 

semelban<;as entre as vidas de Jesus e A Vida de Brian tenninam por af, pois Brian ao 

nascer foi confundido com Jesus peics Reis magos, que encontraram sua mae (urn hom<om 

vestido de mu1~er)~ que nao imaginava era o era pros!itl.lta e sala 

apenas com romanos, e essa figura c6rrlica ficou muito feliz tentando arrancar o ouro dos 

Reis magos. E clara que aqui se trata de uma ironia, pais era exatatuente isso osjudeus 

dos seculos il e ili falavam sobre o nascimento de Jesus. Diziarn que ele era filho ilegftimo 

de urn soldado romano de nome Pentera e que sua mae nao era uma muL.~er muito digna. 0 

filme fez urn grande sucesso e chegou ate mesmo a illfluenciar Martin Scorsese qua.-1do ele 

pensava na sua produ~aoo 

!~este mesmo prolffico ano de 

de religiosos, cansados das diversas vers5es de Jesus Cristo no cinema, como nenhuma os 

94 Kinnard e Davis, p. 144. 
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agradava se decidiram a produzir urn filme que fosse completamente "fidedigno" a est6ria 

de Elahonrram entao o pseudo-documentario, ou docudr&"Tia, Jesus. Buscara.t-n fazer 

uma fie] adaptaqao do Evangelho de Lucas, a obra 

companhia de produ<;ao religiosa, dirigida por John Heyman, tambem produtor de cinema. 

Apesar da boa performance de Brian Deacon, como Jesus, faltou dra1naticidade ao filme, 

nao sobrando espa<;:o para profundidade emocional e nuances de dire<;ao; e o motivo disso 

foi a evasiva e excessiva voz do narrador, o que reduziu as imagens a comentarios. A 

narra<;:ao foi de Alexander Scourby, o mesmo que gravou The Living Bible. A Variety fez o 

seguinte comentario, sabre o fiirne: "Jesus, claramente feito pelo devoto, e principalmente 

para osjd convertidos, e ma versiio de 'quadrinhos cldssicos' da tradicionallenda"
95

• 

Os anos 80 abriram com Day Christ Died, produzido pela a Century Fox 

TV para a CBS. 0 filme desejava estabelecer uma visao revisionista da est6ria de Jesus, 

colocando Jesus como urn mero joguete nas maos do govemo romano e dos religiosos de 

Jerusalem, intencionalmente tirando a enfase da divindade de Jesus. 0 fi!me foi adaptado 

do best-seller hom6nimo de Bishop, mas os diretores e produtores nao pareciam saber 

bern onde desejavam chegar, eo filme padeceu de uma grande fraqueza: o roteiro. As falas 

eram demasiadamente fracas. A CBS inicialmente temia que houvesse controversias e 

polemicas quando da transmissao, no entanto, o texto de Eward Anhalt e Ja."'les Lee Banet 

era tao mediocre e ao mesmo tempo confuse, que o filme passou despercebido. Clli"is 

Sarm1dcn fez o papel de Jesus. 

0 proximo fi!me eo bastante conhecido e tambem polerrJco Je Vous Salue, Marie, 

provocou uma gra.'1de poieiru,ca. Maria 

de filme demora-se 

sobre o conflito que se desenrola entre o casal que se esfon;;a por aceitar a Imaculada 

Concei<;ii.o e o nascirnento do filho de Maria (Malachi Jara KohaD). Mais uma vez, sem 

assistirem o fundamentalistas religiosos fizero.m grande barulho, estreado o filme, 

que ele era ate bastaDte respeitoso na de abordar a sua proposta. No entarrto, a 

&""ltes 

parao de Martin Scorsese. 

95 
Kirm.ard e Davis, p. 145. 
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Scorsese e urn dos mais importantes diretores da chamada "Nova Gera~ao do 

Cinema essa gerayao caracteriza-se por ter se sentado nos ba11cos 

universitfuios, por ter cursado ''Cinema~', e nao ter se formado na pcitica e aos 

"experimentos" como ocorria nos anos her6icos da industria cinematograficao Essa nova 

forma9ao deu-lhes possibilidade de ver e assistir criticamente v<Lrios grandes filmes da 

indUstria do cinema e de terem fonnada uma opiniao a respeito do fazer ci11ematografico. 

Os anos de fonna;;ao de Scorsese na Universidade de Nova Iorque, sao os anos da Nouvelle 

Vague, os anos dos ultimos estertores do Neo-Realismo itallano, mas principalmente, os 

ili'IOS em que Hollywod buscou adaptar-se as novas realidades do mercado, muitas vezes 

com filmes mais baratos, fugindo das grandes prodw;;oes que cac-acterizaram todos os anos 

50 e parte dos anos 600 Este rico memento de meta,'llorfose da indtisrria hollywoodia,'la iria 

pennitir o surgimento e a manuten9ao do talentoso diretoL 

Martin Scorsese nasceu em 17 de novembro de 1942 em Flushing, Long island, 

segundo filho de Charles e Catherine Scorseseo Os sens pais eram filhos de imigrantes 

sicilianos que tinham se estabelecido em Nova Iorqne por voita de 19100 Charles come<;;ou 

como vendedor de roupas masculinas, nos dias sabbath acendia fog5es a 

para os jndeus; naquela epoca Elizabeth Street era de maioria judaica, apenas com umas 

poucas farm1ias irlandesas e italianaso Charles e Catherine casaram-se na velha Cathedral de 

St Patrick em 10 de junho de 19340 trabalhou como prensador e ela como costu.reira. 

Ambos tern aparecido freqlientemente nos filmes do 
% 

italia.na iiTligrautcc, com a sua tOnica na 

sucesso, os seus la9os estreitos com a 

como crime organizado, vieram a dorrrinar os anos de formw;ao de Ma._rtin Scorsese. Pa."a. o 

futuro diretor as possibilidades profissionais e de ascensae nao eram boas, pois 

poderia ter sido facilmente absorvido pela ou ter se tornado padre, pois estas 

l,Jd!C!;J!ilH as Unicas fonnas de ascensao social para italo-a.._rnericanos naquela epoca. 

Nao e de se estr&Ll-}ar, que embora gostando de cinema, chegando mesmo a fazer 

96 Th,om:pscm& Christie, p. 27. 
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anos entrar para o seminano, o Cathedral College. No entanto, foi expulso em menos de urn 

a.ro, por nao se aplicar as disciplinas e porter se apaixonado por uma garota. 

A nas mas de Litle • o balrro de no cresceu, ve1o a 

rnodelar o estilo, tal como o conteudo da narrativa dos seas filrnes. Hist6rias de bairro, 

misturadas corn experiencias da vida real, vieram a tomar-se as principais fontes das suas 

longa metragens autobiograficas. 0 seu filme Os Cavaleiros do Asfalto ahre como Festival 

de San Gennaro, urn acontecimento annal, bamlhento, que envolve toda a comunidade 

ftalo-americana. e o filme cria for~a a do conflito e da amizade entre as personagens 

essencialmente diferentes, baseadas em pessoas conhecidas de Scorsese97 

Aos 22 anos ingressou na Universidade de Nova Iorque, onde fez o curso de 

Cinema. durante o quai ai11da tinha a inten<;:ao de voltar para o seminii..rio, mas logo mudou 

de ideia e mergulhou no mundo do cinema. Seus primeiros filmes fo= curta-metragens e 

obtiveram algum destaque: What's a Nice Girl Like You Doing In a Place Like This (1963), 

It's Not Just Murray (1964), The Big Shave (1967), Who's That Knoking At My Door 

(1968), Street Scenes (1970). Este destaque positivo levou-o a ser convidado pelo 

conhecido cineasta Roger Corrnann para dirigir Sexy e Marginal (Boxcar Bertha), em 1972. 

Ao 

diretores de cinema dos Estados Unidos, graqas a seas filmes de grande profundidade nos 

temas, bist6rias interessantes sobre a violencia urbana, e suas personagens de bastante 

complexidade e perturb~Oes viera.rn outros 

que estahelecerarn de vez Scorsese como uma especie de "autor" que deixava uma marca 

atraves da escoL~a dos seus temas e da forma como conduzia as personagens de seus film1ss, 

sao exemplos 1Viio ]Vfora 

anymore, Taxi n,7,;,,i (Taxi Driver
5 

1 

(1977), New York, New York York, New York, 1977), 0 Ultimo Concerto de 

(The Last Waltz, 1978), lndomdvel (Raging Buli, 1980), 0 Rei da Comidin (The 

king of comedy, 1983), Depois de (After 1985), A do iJ;,ni1'P""n 

color of money, 1 Alguns deste filmes tomar&u-se chissicos, como 

Scor:ses:e a condi9iio urn mais importantes diJ:el!xc:s a.111ericanos de 

sua gera<;:iio, ao !ado de Steven Sr:>ieJlberg. 

97 
Tnompson & Christie, p. 35 
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Foi o seu renome, a sua ca...'l:eira praticamente mete6rica que lhe deram condic;Oes, 

mesmo sofrendo grandes adversidades para levar a tela um de seus mllis 81Dbiciosos 

AJem de diretor e roteirista ou co-roteirista de seus filmes Scorsese, antes e depois 

de ser conbecido atuou em diversas fun<;6es no cinema, uma curiosidade e que ele 

supervisor de montagem do filme Woodstock (1969) e ator em Quiz Show - A Verdade nos 

(1994) e A Musa (1999). tambem sempre foi muito fie! aos atores que 

melhor serviram a seus personagens, sendo que oeste quesito Robert De Niro e Harvey 

Keitel sao seus atores preferidos. Keitel atuou em 3 fiirnes di.tigidos por Scorsese (Alice 

Nao Mora Mais Aqui, Taxi Driver e A Ultima Tenta.;:ao de Cristo), enquanto que De Niro 

atuou em 7 (Taxi Driver; New York, New York; Touro Indomavel; 0 Rei da Comedia; Os 

Bons Companheiros; Cabo do Medo e Cassino). 

Produr;iio 

A hist6ria da prodw;ao de The Last e razoavelmente longa. segundo 

Scorsese ele passou cerca de quinze anos envolvido neia. Com certeza ele deve levar em 

considera~ao, para tanto, o seu primeiro contato como livre deu origem ao filme: 

"Embora cu tivesse ouvido falar do livro de Kazantzakis quando estuda..nte na Universidade de Nova 
Iorque, forru11 Barbara Hershey e David Ca..rradine que mo denull. quando acabei de filmar Boxcar Bertha, em 

1972. Nessa altura havia urn sentido incrfvel de esph-itualidade nos EUA, e ach<ivamos que fazer urn filme 

sobre isso iria trazer aiguma mudan~. Levei alguns a.11os a l§-lo- gostei tanto que nao queria acabar de o ler! 

~ c finalmente che£:uei ao frrn visirava os estd.dios de de The l\1eadow, urn filme dos Lrmaos 
Taviani, em " em 1979"93

. 

No entanto, pode-se ir ainda muito mais longe no passado do diretor, busca11do as 

ralzes do seu desejo de filmar a Jesus, que ele mesmo informta sobre a sua profunda 

impressao quando viu The Robe, conhecidc no Brasil como 0 Manto Sagrado, o primeiro 

em Cinemascope~ a grm1tdilo'1tit~n,8ia daquela prodw;;ao, a sua mtisica irr1pr·essicm:m1:e, 

em todo leJ:nb,rava:m ao n1:uJu ctut:tu! os ritJais que ele via na "Sempre 

93 T!;oruo1:oo & Christie, p. 143-144. 
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fazer urn filme sabre a vida de a do momenta em que o vi representado no 

em The Robe 
• 1 ,99 

quanao tmna onze anoso 

Foi assim que nasceu o seu desejo de realizar uma vida de Jesus. No entanto, ele 

teria de ver, ao longo da decada de sessenta o surgimento de varios filmes sobre este 

assunto que se tomatam classicos, referencias mesmo, como os de Nicholas Ray, de George 

Stevens, de Pasolini, de Nonnan Jewison e ate o de David Greeneo E, depois do filme de 

ZeJ'fin;lli, de 1977, o restaria ainda para ser dito sabre Jesus? Como filmar uma vida 

sua sem recair nas 6bvias dificuldades de seus antecessores? Tendo essas quest5es em 

mente, ele acolbeu com muita satisfru;ao o livro Kazantzakis, pois: 

"Achei que a interpretayao de Cristo real9J.va o 1ado humano da sua natureza sem, contudo, negar 

que Ele C Deus, o que para mim era compreensfvel. 0 lado divino nao compreende inteiramente o que o lado 

hurnano tern de fazer, que Ele tern de transfonnar a s] prOprio e finalmente chegar ao sacrificio na cruz -

Cristo, o homem, apenas apreende isto aos poucos, gradualmente. Em toda a primeira parte do livro e!e age 

somente de acordo com as suas emoo;:5es e psicologia humanas, e por isso, fica confuse e perturbado. Achei 

que este Jesus neur6tico - mesmo psic6tico- nao era muito diferente das mudanc;as de humor e de psicologia 

de que se encontram ittdfcios nos Eva.'l.gelhos. Por exemplo, Cristo amaldir;cando a figueira, expulsando os 

fariseus do Temple e dizendo: "Eu nao vim para trazer a paz mas para trazer uma espada, para por o pai 
contra o filho,a mae contra a filha.", c assim por diante."100 

, 

0 Iongo a'!ladnrecer da ideia fez com que ele buscasse desenvolver urn roteiroo As 

dificu:ldades para erarn ba:stxnte pois o livre do escritor grego mais de 

quinhentas paginaso Em 1983 Scorsese procurou ajuda de seu amigo e rotei.rista, 

colaborador em outros filmes seus, Paul Schrader: 

"Sabendo que Paul Schrader e cu tirL'l-tamos grandes achei que era interess&'lte ver como 

seria uma abordagem calvinista do livro. E urn livro muito extenso e eu queria urn filme de durayao normal, 

n3.o uma wjn1-s6rie de seis horas por isso pensei que Paul seria capaz de retirar todos os elementos 

desnecesslli"ios. Toda a rela\ao de Maria ?viadalena eo eo modo como 1utavau uns com os outrcs, 

tudo isso era :fascinante, mas nao podia ser abordado no fil:me. Pensei entao que fru-ia este filme como George 

Stevens fez The Greatest Ever Told e Nicholas Ray of Kings - a.TTibos no fim de suas e&reiras. 

Mas qua'1do Paul me entregou, ao cabo de quarro meses urn roteiro de noventa pJ.ginas, compreendi que 
poderiarnos '"atacar'' agora.'' 101 

0 roteirista Paui Schrader era de fonna<;:ao protestante, mais especificarnente, 

anlm'rs:ta, chegou ate mesmo a cursar o semimirio. A primeira versao 

escrita enquanto Paul ainda se recuperava do trauma que a morte de sua mae, por essa 

:E Tnompson& Christie, p_ 145. 
iGO & -~ JLld. 

lOl , -- . . P· ;j, '·, -~ 
Tnompson& Cr_..nstie, p. 144-_.4:;. 
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achava o sobrenatural deveria coexistir ao do naturaL por isso acrescentou Jesus 

arrancando o seu cora9ao, assim como uma versao literal da Ultima Ceia, na qual a caine e 

o saTtgue de Jesus eram consunliclos Dia'lte disso Scorsese, disse: por favor!, r.ws 

que aquila era entre n6s, um calvinista a provocar um cat6licoJ e na sua 

segundo versiio essa cenafoi retirada e voltamos a inicial de kazantzakis". 

A segunda versao de Shrader foi escrita com muita rapidez e foi passada em seguida 

para 

que a recusou, e entao, por altura do lan~arnento de The King of Comedy (0 Rei da 

Comedia), no princfpio de 1983, a Paramount concordou em fazer o filme. Por essa altura 

Scorsese teve uma reuniao com Barry Diller, na ocasiao diretor da companhia, juntarnente 

com Jeff Katzenberg e Michael Eisner, e quando lhe perguntara'll porque queria fazer este 

ele respondeu: "Pam poder conhecer melhor Jesus." 

A reac;ao da Paramount foi bastante positiva, mas aquela nao era a resposta que eles 

queriam o que lhes interessava mals em primeiro lugar era o custo do filme. Martin 

Scorsese deixou claro que nao desejava realizar uma grande prodw;:ao no estilo dos epicos 

hollywodiat1os, desejava tomar uma outra vertente, urn estudo interior das 

personagens, o que, de cerra fonna significaria menos dint,eiro na prodw;ao. A Para.111ount 

!icon satisfeita com essa ideia. 

Com uma possfvel prodw;:ao a vista o dire tor tratou de retornar ao roteiro: 

"'Ao longo de 1983 reescrevi o roteiro de Paul, tal como tillil.a feito com Touro Indom3.vel, com a sua 

permissao, ficando acordado que n§.o iria colher nenhum louro com isso. Falei no assunto a Jay Cocks, que 

disse que me ajudaria, embora soubesse que tambem nao ia tirar nenhum beneficia desse trabalho. Ao cabo de 

trCs sess5es penso eu, seis Para mim, das rnelhores deixas sao as do 
livro, que Paul induiu na sua versao tais como:'' se eu fosse fogo teria ardido, se .fosse lenhador teria 

<U""T&J.cado o mcu cora~ao e os e ji para o o se vira para Cristo e diz: "esta 

satisfe.ito?' E ele responde: "sinto-me envergonhado auando penso em todos os erros que cometi e em todos 
. . d . ' d D ,. '6' os cammnos erra os que percom a procura e cus -."-

como tcdos os outros diretores que se debm<;ara'll sobre a Vida de 

Scorsese iniciou as suas preocup~Oes seguintes com a busca das locay6es mais adequadas, 

fato de o seu filme e 

que ele encontrara~ filmar:1do tudo no sul It.Uia. Cltlegc'u ate mesmo apensar em c 

102 Todas as citas:Oes acima foram retiradas de Thompson & Christie, respecti'iarncJ1le pp. 147 e 149. 
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mesmo 1 no entanto, acabou por optar em fazer o circuito mais ou menos tradicional de 

busca de locayoes para este tipo de 0 Israel, Marrocos, Tunisia: 

''Em janeiro come;;amos a escolher os exteriores ern Israel, procurando em zonas diferentcs, e 
encontramos ern Ma.-rocos aldeias que pareciam ter 2000 ar1os, incluindo OurruJ.ast, que viemos a usar mais 

tarde para as fil:magcns em 1987. Fala11os em fazer as duas primeiras sema..n.as e meia ern Mar-rocos e acabar 
ern Israel, onde recebemos urn tratamento e cooperay3.o fantisticos por parte do Chefe da Adrninistra~ao de 
JemsalCm, e ate mesmo do presidente."103 

No entanto, o Jimdarnentaiismo religioso cruzar cedo o seu caminho, nao se 

sabe como a notfcia sobre a produ<;ao e come9ou a haver uma verdadeim clmva de 

c&-tas endere9adas a Gulf and Western, cu jo diretor, Charlie Bluhdom, havia falecido 

recentemente e tinha sido substitufdo por Ma,-tin Daviso E a pressao para que o fllme nao se 

realizasse come:;;ou a cresceLPor volta de setembro o filme estava todo planejado, o 

or9amento estava entre 12 e 16 milhoes de d6lares e a previsao de filmagens aumentou de 

noventa p"'ra cern diaso Mas, depois de uma reuniao final, nesse mes, hwin Winkler (cuja 

associa<;:ao com Bob Chartoff tinha acabado- este iria ser o sen ultimo fllme juntos) achou 

que teria de deixar o filmeo Foi este fato que tomou diffcil ao esttidio continuar com o 

projeto, talvez, tivessem encontrado uma boa desculpa para mudarem de ideiao Scorsese 

assim narra o acontecimento: 

"( ... ) na manha do Dia de A~o de C-rao;;as, Barry Diller disse-me que nao queria continuar o filme. 
Nao me parece que a sua relaqao com a Gulf and Western fosse muito boa, porque passado pouco tempo ele 
mudou para a Twentieth Century-Fox, enquanto katzenberg e Eisner entraram para a Touchstone Pictures. 

Tentamos entao reduzir o on:;a.mcnto para a metade e percorremos todos os estUdios; ccmttrdo, fomos 
rejeitados na mesma Mas o aspccto positive de todo o trabalho desse a,_TJ.o e que nada se perdeu, porque 
ficamos a saber como e que o filme nao devia ser feito. ,r04 

o sen 

filme em Hollywoody, sena subs:idia:jo por uma empresa em maior urn a 

em pres a teria a sua dire<;:ao, mesmo maioritana, submetida a pressao de diversos 

s6cioso Nao chegou a ser uma grande surpresa quando Saia,'l Hassanein, naquele momento 

diretor da rede de ch'1emas da United Artists da Costa Leste, a maior dos EUA, chamou 

Fro~n:rr Mancuso, diretor de distribui9ao na Para,mount, e disse-lhe que nao exibiria o filme 

nos seus cinemas. E mais, nao o exibiria nas suas estay6es de televisao - e ele possufa o 

:m Thompson & p. 148. 
10

-1 Thompson & Christie, p. 148. 
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da Home Box Office. Num encontro com Sal&~, Scorsese '"'"'-"' a opiniao a 

posi~ao daquele empresario: 

'Mas ele disse: 'voces s6 tern de realizar filmes eu terllo de os exibir e de lidar em o pUblico quando 

rasga as cadeiras e provoca tumultos nas sal as'. Ent3.o acrescentou "nao me falem ern filmcs religiosos' - Ele 

e egipcio e mcio protcsta11te- 'Nos anos 50 tive urn filme sobre Ma.-tinho Lutero e os cat6Ecos criticaram-no 

impiedosamentc. A seguir criticara.rn The Greatest Story Ever Told !vfaior !-fist6ria de Todos os Tempos)

c com Messenger of God (M:ensageiro de Deus) houve bomb as no cinema• ."
10

) 

Para Scorsese ficou muito claro que o filme deveria ser o mais barato possfvel para 

poder fazer urn la.'!;;amento modesto em poucas salas de cinema, ate que as pessoas se 

acostumassem com a ideia. Surgiu uma outra possibilidade de financiamento, desta vez na 

que Jack Lang, Ministro 

da cultura de Miterrand, tinba desenvolvido uma politica de oferta de apoio (e asilo politico 

no caso de realizadores persegcidos politicamente, como Yilmaz Guney e Andrez Wajda) a 

reaiizadores cinematograficos nao-franceses com prestfgio intemacional. 

No entanto, assim que Scorsese come<;:ou a ser mencionado como urn possivel 

candidato a este apoio urn movimento cat6iico equivalente ao dos fundamentalistas 

a.lllericanos realizou uma ca.mparilla contra o projeto, L'lfelizmente para Scorsese~ os 

franceses cat6licos ainda tinhru"TT. bern clare em suas mentes a controversia relativa a Je 

Vous Salue wuuuc. de Godard, 

papaL Isto tomou os religiosos franceses que en tao protestaram, ainda mais determinados a 

impedir a realizayao de outros filmes possivelmente "blasfemos". 0 Arcebispo de Paris, 

Cardeal Lustiger, entregou finalmente ao presidente Miterrand urn aviso solene a cerca da 

ap!ica9ao incorreta de fundos ptiblicos num projeto baseado na subversao das Escrituras. 

em 1 0 

come~ou com uma mudan;;a 

sucesso em encontrar uma 

Scorsese: 

0 meu :filme parecia ser Wise Guy, baseado no livre de Nick Pileggi. Mas, na altura 

em que fazia a promoy3.o de The Color of Money ( A Cor do Dinheiro) em Los Angeles, em outubro, comecei 

a falar com Mike Ovitz, da CAA que era agente de Paul Newman, e que se tinha empenhado bastante nesse 

filme. Decidi passar a rninha representa~o de Ufla..rd meu agente de h<'i vinte anos) para Mike Ovitz. 

Encontrei-me com em novembro e estabelecemos que o inicio oficial de n1inlla nova associayao com a 
CA.___A. teria Iugar em 1"'. De junho de 1987. Depois da rodagem do anUncio da Armani em Ml13o, e das 

confcrC:ncias patrocinadas pelo Guardian em Inglaterra. voltei a Nova Iorque e, de repente, a Universal estaria 

LYJteressada em conversar- o Unico esilldio em que ainda nao me tiP..!'la cortejado 1
0G' 

;os T'hc•m]JSClD & Ch · · '4" nstJe, p. 1 c. 
106 Thompson & Christie, p.150. 
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Em abril daquele mesmo ano, Scorsese voltou a salr em busca de loca<;oes para o 

voltando a e ao e regressando por Roma, tendo decidido que o 

Mili7ocos era de fato o me!hor local para as fi!magens. Os meses seguintes passararn sob a 

tensa negocia<;ao entre a Panamount, que havia gasto cerca de cinco milhoes de do lares no 

projeto em 1983, e a UniversaL As majors tinha111 dificu!dade em se entender, pois al11da 

estavarn envolvidas na disputa de urn outro filme. Quando tudo estava enfim resolvido, em 

agosto, foram escolhidos os locals definitivos para as loca<;oes e as filmagens iniciararn-se 

em 12 de outubro, e como deviam estar de volta ar1tes do Natal, era necessaria agilidade nas 

mesmas, 

Na busca de exteriores foi escolhida uma aldeia perto de Maraquexe, chamada 

Oumnast, e que serviu para Nazare e Magdala. Inicialmente, tinha-se pensado na antiga 

Jerusalem para as fi!magens, mas em Mekenes, os Estabulos Moulay-Ismae! vieram a ser 

usados como o interior do Templo, os banhos da Pascoa e o palacio de Poncio Pilatos. As 

cenas finals do filme, na sequencia da ultima tenta<;ao, que dura trinta e cinco minutos, 

foram fllmadas nas montanhas Atlas e nos arrectores das rufnas romanas de Volubilis. No 

fim, apenas um ter9o cenas planejadas para os exteriores em Israel tiveram de ser 

alteradas para serem fiimadas em Ma.rrocos, 

Scorsese nao teve muita dificuldade na escolha do elenco, apenas necessitou esperar 

um pouco mais o das filmagens porque aguardava uma resposta do ator Aidan vrnnn, 

ele estava nas Seychelles, numa fase do e dado que ta.~bem iria se 

casar, achava que tude isso seria uma empresa demasiado grande. Contudo, tambem tinha 

alguns problemas de ordem reiigiosa com a interpreta<;ao do papeL ou 

tambem foram hi]s6te:;es consideradas em 1983, mas entao apareceu 

era CAA. Scorsese s6 o tir!ha visto em To Live and Die in Los Angeles, no papel 

antagonista no filme, e tinha gostado dele. 

Ap6s a escolha do ator que Jesus, ele trouxe de volta todo o elenco inicial -

Haney Keitel, Bamara Hershey e outros - com exce<;ao 

papel de Pilatos. Ele estava ocupado numa das suas m:Jrr1e1·as 

Sting, que deveria interpretar o 

incurs5es mur;mrus 

colocar unr cantor no .:.uus;ua. Scorsese, por razao nao esclarecida, 

papel de Pilatos. pois sua prOxima escolha recaiu sobre David l:lc>w!e E este, acabou por se 

deslocar aviao ao Marrocos e a sua cena num s6 
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No livro Scorsese por Scorsese, o diretor esclarece algumas quest6es relativas ao 

estilo no desejava fazer o filme. Algumas de suas preocupa~6es e solw;:oes formais 

apancc(:m em suas falas. Para Montanha, que havia side uma esp6cie 

"nPrln de toque" da qualidade des outros filmes deveria ser alterado, e uma das raz6es para 

pensar sobre isso era que ele desejava retirar da irnagem de Jesus aquele "estigma" de 

epico, precisava estar proximo das pessoas, do seu cotidia.no, mas para eie o "cotidiano" era 

0 ou menos marginal das ruas de Nova York, onde ha uma forma bern 

estabeiecida de comunica<;ao, que deve ser cuidada, pois senao resulta em morte. Por is so 

ele resolveu retirar toda a "poetica" do Sennao da Montacu'1a e expressa-la de uma outra 

fonna: 

"Estava a pensar em Nova lorque, Manhattan, 8th Avenue e 48th Street, o quaneirao onde filma.rnos 

T3.xi Driver a noite, uma zona multo pcrigosa onde proliferam traficantes de droga., chulos e prostitutas- e a 

rninha visao do Inferno. Se tiverem de irern ate 13., a esses de blocos de pedra desde a 42nd a 52nd Street, 

passando pela 8th Avenue c disserem: 'Bendito sejarn os humildes porque esses ganhar3.o o cCu', serao 

certamente roubados ou espancados, ou rnortos. Mas se forcrn li, juntarem algumas pessoas e disserem: 

'Ouyam, eu quero falar-!hes sobre Jesus; quero falar-1.'-les a cerca de urna coisa que ele disse' , entao sera urn 

confronto. Tentei fazcr isso com o Sermao da Montanha; tivemos de dest.ruir a maravilhosa poesia que 
encerra e convert&.lo para dar quase a sugestao de que Jesus est3. a apaiJ.har a id6ia, pela primeira vez."

1
m 

Mac'tin Scorsese cita A Vida Brian como algo que ele achou maravilhoso no que 

conceme ao Sermao da Montanha. Como se juntariam tres pessoas pam ouvir Jesus? 

Como elas consegniriam onvi-!o? Ele achou 6timo que em A Vida de Brian as coisas ao 

longe saem como "Abem;;oados as e ele tentou tirar esta seu 

reunindo apenas vinte on trinta pessoas em tome de Jesus, pois "se tivessem no norte do 

se reuntr mars que vinte ou vinte e cinco pessoas 

numesnw 

Para o diretor t[h'Tibem tinha 

e de outros locais diferentes tambem: Harry Dean Stanton, no papel de Paulo, seria uma 

especie de Baptista do tal vez de Appalache; e Basaraba, que e Canadense, 

entra.-ia no papel de 1\ndre. Quando chegou o memento intervirem as fon:;as de fora, os 

romanos e o mundo de Sat&~3s, ele gosra.1'1a que tives:sern sotaque diferente, dentro da 

mesma A Unica solw;ao Scorsese foi 

107 Thompson & Christie, p. 154-155. 
JOS & p. 156. 
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Sobre a musica do filme Scorsese nao diz exata.'llente, mas deixa daro que foi uma 

escolha extremamente subjetiva e pessoal, pois ouvia muito na epoca musica ma,:Toquina 

quando Peter Gabriel aceitou trabalhar na prodm;:ao. Para tanto: "Peter obteve muitos dos 

ritmos a partir da rmisica da Turquia, Gnicia, Armenia, Norte da Africa, e Senegal, 

. d ' . ' - ' 1"109 mtsturan o-as para que a mus~ea JOsse tao vr.!m.•m•a quanta posszve . 

Tendo em vista a mtisica e algumas outras escolhas do diretor, o filme seria 

criticado tambem por ser muito mais proximo do mundo arabe do que do judeu. 0 desejo 

do diretor de ten tar desvincu!ar Jesus do mundo ocidental, nao produziria uma personagem 

mais bern eiaborada como a de Franco Zefire!li em Jesus of Nazareth, de 1977. 

Ficha Tecnica 

Dire<;:ao: Martin Scorsese, que tambem co-escreveu o roteiro, atraves do argumento 

de Paul Scharader, baseado no romance de mesmo nome de Nikos kaza'ltza.lcis. 0 produtor 

Executivo foi Ufland; a produtora Barbara de A cinematografia ficou a 

cargo de Michael Balhaus e a montagem foi de Thelma Schoonmaker, antiga co!aboradora 

de Scorsese. 0 Deser>..ho da prodm;:ao e de John Beard. Os cenanos flcaram as maos de 

Giorgio Desideri, os figurinos foram de Jean-Pierre Delifer. A coreografia de Laohen 

Zinoune e os Efeitos Especiais de Dino Galliano e Iginio Fiorentini. E a mtisica e do 

conhecido compositor Peter GabrieL 

( Centuriao ), 

Roberts Blosson (Mestre idosos ), Barry (J eroboao ), Basaraba (Ap6sto!o 

A'1dre), Kershner (Zebedeu), Victor Argo (Ap6stolo Michael Been (Ap6stolo 

Joao ), Paul Herman (Ap6stolo Joliil (Ap6stolo Tiago ), Leo Bunneister 

Natha'1ael), A.r1dre Gregory ( Joao Batisl:a), Peggy irma de 

Ramdy Da.'lsom 

Rosenberg (Ap6sto!o Tome), 

lo
9 

Thompson & Lt:nssc, p. 168. 

de Lizaro ), Thomas Araira (Lazaro), 

Russel (Fa.riseu), Nehemia.'1 Persoff ( Rabino),Donald 
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Hodson (Saduceu)~ Dean Stanton (Saulo/Paulo ), Peter (pedinte ), David 

Bowie 

original 

0 filme The Last Temr,tatic>n of Chris
110

t inicia-se com urn pequenc pr6logo que 

esclarece a natureza daquilo que o espectador vai ver, uma fic~ao, A informa<;ao e a de 

o filme esti baseado no romance do escritor Nikos kazantzakis, e o primeiro texto a ser 

mostrado e dele, on de ele fala sobre os seus questionamentos sobre a duaiidade do divino e 

do humano, da came e do espirito, 

Nikos kazantzakis ja era conhecido pelo publico amencano, gra<;as a adapta<;ao 

Hollywoodiana, de 1964, de sen rom&'!ce Zorba o Grego, escrito em 1946. 0 escritor grego 

nasceu e morreu em Creta. De forma<;ao religiosa, marcada fortemente pela percep<;:ao mais 

mistica da Igreja Ortodoxa Grega, Na juventude encontrou em contato com o Catolicismo 

Roma11o, em sua busca espiritual ele passou por diversos carrrinhos e pafses. Viveu na 

Fran<;a, Alemanha, Austria e Uniao Sovietica. Intelectualmente e espiritualmente a sua 

peregrinayao levou-o para os fil6sofos Henri Bergson e Friedrich Nietzsche e t~'nbem 

urn aprofundamento nos fundadores de voltou-se Moises~ 

depois Buda, para o cristao sao Francisco e para o te6rico marxista Lenin. 

Em seu rom&'1Ce A Tentar;;ao de escrito ao final de sua vida, ele 

admitia de que se tratava de uma aproximagao ficcional da vida de mas tarab\:m era 

uma autobicJgJ'afia. Kazantzakis estava usfuldo a est6ria Jesus prua continuar esmlw;ac'1do 

o prOprio dilema que o acompanhara ao longo de sua vida a ~"luta entre a came e o es·nfritcJ" 

- uma luta que ele acabou considerando por sera universalluta huma'l.a. De acordo com ele 

a Ultima tent~ao experimentada Jesus na cruz foi a tenta<;ao com a ele havia se 

confi:or1tajo durante sua vida inteira. Ele havia sido tentado para abra~ar a 

ou a cao.'11e- os prazeres de uma esposa e urn lar, do sexo" e das cri&'1J~as, e entiio au>lli::u:Jlli'-' 

110 0 filmc utilizado para esta analise e de Cristo (The Last Temptation 

formato DVD, la_fls:ado em 2003, distribufdo no Brasil pela Universal Studios, com 162 minutes de ~1rmciin 

obedecendo o formate widescreen. 

1 
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seu chamado espiritual para sacrificar-se na "'cruz", ele morreu como entendimento de que 

a came havia side transcendida pelo espfrito, 

Ao desejar basear sen fiLme no livre de kazantzakis Scorsese estava diante de uma 

grande empreitada, Apesar dele tentar "negociar" a aceita<;:ao do pelo publico, 

jogando a responsabi!idade daquela est6ria da vida de Jesus sobre kazantzakis e aludindo 

de que se tratava de uma fic~;ao, no inicio do seu filme, Scorsese necessitou fazer tantas 

adapta<;:5es e muda119as que o sen fUme e uma obra praticamente original, nao conseguindo 

ser fie! nem a Kazantzakis e nem aos Evangelhos, Barnes Tatum observa que ap6s o 

primeiro letreiro de abertura do fi!me, que poe urn texto de kazantzakis como abertura, 

aparece urn segundo do proprio Scorsese,' "Esle filme niio eslti baseado nos Evangelhos 

mas sobre a explorapio ficcionol do elemo conflito espiritnaL" 

Tatum, como Lloyd Baug.h, nao se deixa enganar pelo subterrugio: 

''Estas Ultimas palavras, e daro, negarn muito mais. Assim como o roma."'"lce de kazantzakis, o filme 

esta baseado de alguma forrna na est6ria de Jesus como narrado nos evangelhos. Em ordcm para o espectador 
compreender a relayao entre o filme e a narrativa bfblica, deve ser lev ado a C.'lnsiderar a "esu-utura o fio da 
na,_'Tativa" como englobado nas trBs partes. 

As partes Urn e tres, representam as al.tamente irnaginativas do filme, dentro das quais S.corsese ~ 
seguindo kazantzakis- tinJ1a colocado a mais reconhec:fvel est6ria de Jesus bascado no evangelhonh. 

Em outras palanas, mesmo que o diretor tenha querido se refugiar atras do "nome" 

fic<;ao, ele evidentemente estava lidando com a vida de Jesus e fatalmente com fatos e 

cenas encontradas nos Evange!hos, Para Baugh, a reconhecida seriedade e audacia pessoais 

de Scorsese foram o que causarmn maiores dificu!dades ao filme; pois em nome desta 

audacia ele nao se conteve diante 

foi ele escolheu o seria mostrado~ o modificado, o que 

Baugh, por conta critica-o por ter escolhido cortar o 

relacionamento de Jesus com seus discipulos, fazendo com que apenas fosse urn 

discipulo de fato, 0 dado problematico e que no roma'!ce de kazantzakis o relacionamento 

entre Jesus e seus disclpu1os era a pru-te mais e importante do 

Por essa razao, nenhum dos pesquisadores faz uma rela~;ao mais apertada entre o 

e o po1s poucas comparm;Oes bastarmn para perceberem a inutilidade disso. 

,,, 
'·"Tatum, p. 165, 

ll2 Baugh, p. 53. 

l 
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Mesmo a."l.tes de atalisar The Last venho afirrnando desde o infcio deste 

trabalho que se que urn Film.e de Cristo e adaptado de urn romance significa muito 

pms eles sao, em medida adaptados dos 

Evangelhos, e, ainda nao apareceu o livro ou o fi!me que tenhain abandonado toda e 

qualquer referencia sobre a vida de Jesus para contar uma "outra" est6ria, Por isso seja "A 

Maior Hist6ria de Todos os Tempos" de Fulton Oastler, seja "Golgotha" de Joseph 

Reyrnond, ou ate rnesmo o romance de todos sao e foram - nao 

completamente- subterrugios para os diretores nao esba,-rarem em problemas religiosos de 

maior monta, Alem do mais, adaptar urn romance exige urn tipo de trabalho diverso do de 

adaptar os Evangelhos, mais diffceis de serem manuseados por natureza, 

Por is so passamos imediatamente a analise do fiime, 

Os Enxugamentos Narrativos 

Devido as intew;oes do diretor que eram basicamente adaptar o romance 

Kazantzalds e estabelecer o momento da 

fazer alguns enxugamentos narrativos, questao que ja abordamos em outros capftulosll3 

Estes enxugamentos acabam levando o diretor a optar por alguns fatos dos EvangeLl-tos, 

adapta-los e deixar de outros. Eles se caracterizam por resumirem uma cena, uma 

situ2.9ao, para o dire tor chegue logo aonde deseja, No caso The L£lst Temptation os 

enxu:gcllllentos parecem vezes urn pouco Lrt:'ic:Jos, transcorrem pouco mais 

horas de filme antes o diretor chegue onde realmente deseja chegar, Em 

muita vida Jesus pode ser contada, e contada meihor, Mas Scorsese nao o Vejamos 

algumas permanencias e ausencias i..mportantes, lhe dao uma face diferenciada em 

rela9ao aos outros filmes analisados, 

Barnes 

L£lst Temj7IC<ti<m, e ele nos sera bastante nao e 0 caso para este urn a 

extensa a~alise dos textos utilizados, dornina?}do a sua estrutura poderemos perfeitamente 
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apomtS em duas pru-tes, ar1tes da crucifica<;:ao e o momento originado pela uiti.ma tenta<;:ao, 

Tatum percebeu a existencia de tres partes coordenadas, coisa com a qual concordrumos, As 

partes Urn e repre-sentam as altamente imaginativas do dentro das quais 

Scorsese - seguirtdo kazamzakis - tinha colocado a mais reconhecivel est6ria de Jesus 

baseado no evangelhon
4 

Parte Urn - Jesus aparece trabalhando em sua carpintaria, como urn fazedor de 

CPJ.zes os romanos, Sen amigo Judas, urn participante do movimento dos zelotes, 

castiga-D por ser urn colaborador dos romanos, As cenas seguintes mostram-no ajudando a 

cmcificar urn judeu, visita!1do uma antiga arniga de infih>cia, Maria Madalena em sen local 

de prostitui.;;ao, onde ele espera a sua vez, para conversar e nao fazer sexo; sua retirada para 

o mosteiro no deserto em busca de urn guia espiiitual; e sua reconcilia.;;ao com Judas, que 

junta-sea ele ao em vez de assassina-lo. 

Parte Do is - inclui est6rias tomadas aos evangelbos, mas com urn rearran JO 

dramatico da sua seqi!encia e algumas encena.;;oes surreak Jesus resgata a mulher pega em 

adulterio (Joao ), identificada com Maria Madalena a prostituta. Ele faz urn modesto Sennao 

da Monta,'lha e chama discfpu!os (4 Eva,TtgeLhos). isso ocorre antes do sen 

batismo por Joao (Sin6pticos) e suas tres tenta<;;6es no deserto e Lc). Depcis Jesus 

visita a casa de Maria e Marta (Lc), que sao apresentadas como irmas de Lazaro (Joao). Os 

epis6dios subseqtientes inc!uem exorcismos e curas (4 evangelhos); ele comparece numa 

festa de casaTUento Lra.11sforma ,;igua em (Joao ), rejei~iio em sua cidade de 

Nazare (Sin6pticos), e aressurrei<;;ao de Lazaro (Joao). 

Qua11do chega a Jerusalem ele limpa o Templo ( 4 Evangelhos ), .,-"·~~'~ entrado na 

cidade, entra sentado sobre urn asno e limpa o Tem]Jlo uma segunda vezo Celebra a 

Ceia com os discipulos, induindo as mulheres, e pr,~p;rra-os en tao pa.ra a sua morte (com 

sas palavras sobre o pao eo vinho (Sin6pticos). Tendo convencido Judas a traf-lo, Jesus e 
preso no Getsemani e negado por Pedro (4 Eva;1gelhos). Jesus aparece brevemente e 

como que casualmente, com POncio Pi1atos que manda ru;oita-lo e e a crucificat;ao por 

soldados romanos Evangelhos). Jesus 

trCs :rnil caveiras seg . .:mdo Pilatos- rev·anno 0u,cwcuv a cruz, sem assisterrcia (Joao), "~uwo, 

sem Calfas, nem Barrabas, nem Simao de Cirerre aparecem Jesus 

ll4- Tatum, p. 165. 
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final fataL Na cruz Jesus diz tres das sete palavras perdoa-os.o." (Lc). por que 

me abandonastes?" (Me e Mt); e "Esta consumado" (Joao) , 

JuJgamento, via crucis e cnJ.cifica~o esquem3.ticos e r3.pidos 

Parte tres - A sequencia controversa da visao, entra entre a segunda e terceira 

tiltimas palavras de Jesus. Aqui Jesus experimenta sua 'ultima tenta<;:ao" para abandonar 

sua voca<;ao na hora morte e assumir uma vida domestica com esposa e filhos. Jesus 

imagina que havia sido resgatado da cruz por intervenqao de Deus atraves de seu anjo da 

guarda; e ele considera que havia agido bern em sua vida. Em sua mente ele se casa com 

Maria Madalena. morre. En tao ele se cas a com Maria i1ma 
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corn ela e sua irma Marta e seus filhos, Ao iongo do seu caminho Jesus confronta-se corn 

Saulo - agora Paulo - que proclama Jesus, o Messias, o Ressurrecto, e, como Jerusalem 

queirna, ern sen leito de rnorte Jesus con versa corn seus disdpu!os sobreviventes, incluindo 

Pedro e Judas. Mas, ao firn, o anjo da guarda de Jesus e revelado como tendo sido Satamis, 

e sua irnaginat;iio ter sido apenas irnagina.;ao. Ele se arrasta para a dura realidade da cruz e 

morre- fie! no final, com urn sorriso em seus liibios e uma coroa de espinhos na cabe-;:a. 

Jesus arrependido 

Depois desta rapida sinopse que nos coloca a par do conteudo geral do filme, vamos 

verificar mais atentamente alguns itens. Sem questionar se existe ou nao no livro de 

kazantzakis, toda a primeira parte da vida de Jesus foi descartada. Nada de Anuncio, 

Nascimento, nada de Jose, nem apresenta<;:iio no Templo. Fatos estes que ja foram 

dispensados por filmes que contavam apenas os ultimos dias da vida de Cristo, como The 

King of Kings, de 1927 e Golgotha, de 1935. Este fato nao e de somenos importilncia uma 

vez que o Nascimento de Jesus ja deixa claro a sua ascendencia divina. 

0 filme se com urn homem cafdo no chao, Jesus, sendo atormentado por algo, 

algo forte o bastante para perturba-lo e joga-lo ao chao, 0 diretor conta corn o fato de que 

as pessoas conhecem a est6ria de Jesus, e que de uma forma ou de outra, vao perceber que 

"aquilo" que o persegue e Deus. Apesar da ausencia de Jose, ele esta presente no fato de 

que Jesus e mostrado como urn carpinteiro, e, aparentemente essa era a profissao de Jose. 

Maria, sua mae, apesar de nao ter sua participas;ao vinculada ao anuncio e ao nascimento, e 

uma mae est6ica que devota-se a urn filho que parece mentalrnente perturbado. E eia quem 

o ajuda no infcio do filme e e 

problemas. 

tfullbem que o deixa partir para o deserto sern maiores 

180 



181 

Nao se pode falar em Marianismo nesta prodw;:ao, nem se levando em considera~;ao 

o fato de que Maria- bern como outras mulheres- esta presente na Santa Ceia. Ela nao tern 

urn papel de destaque real no fi!me, nao aparece como "a intercessora", muito pelo 

contnrrio, tern uma face envelhecida e cansada, todo e qualquer papel que poderia ter de 

realce !he e negado. Ate mesmo no epis6dio das Bodas de Cana (Joao), onde 

evangelicamente e Maria quem pede para que Jesus providencie o vinho que havia acabado 

no casamento, ela e silendada, nem aparece. Jesus e quem decide por si mesmo fazer o 

milagre, e o faz como quem lira urn coelho da cartola, de uma forma mais ou mesmo 

frfvola, como se fizesse a coisa mais sem importilncia do mundo. 

Frivoiidade nas Bodas de Cana 

Na segunda parte do filme encontram-se as referencias evangelicas mills 

importantes. A primeira cena onde Jesus atua como urn pregador e mostrada, Maria 

Madalena aparece como a Mulher Adultera ( ou a Mulher pega em flagrante adulterio -

Evangelho de A adaptw;:ao aqui ocorre sem grandes problemas, pols se 

firmado ao Iongo da tradi<;oao que ela era uma prostituta. Estabelecer a culpa seu quase 

apedrejamento como sendo a da prostitui<;ao, nao chega a ser algo re!evante ou 

problematico. Notemos que atraves da longa constrw;:ao desta personagem, na hist6ria do 

cirrerrra, em The Last Temptation ela firma-se de vez como uma meretriz. desta vez e!a 

tern tambem motiva9ao para se-!o pois, de acordo com o filme, era anriga de infiincia 

Jesus e, pelo estava prometida para se casar com ele. A culpa ter se tornado 

prostituta e obviamente dele. Se nos lembrarmos que a tenta9ao tambem esta 

vinculada a esta personagem, que casa-se com apesar de morrer antes de lhe dar urn 
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filho, teremos tarnbem o aspecto da redenqao de Maria Madalena. Ela deixa de ser a 

prostituta e toma-se a esposa de Cristo. Seria interessante lembrar que logo ap6s a 

sequencia na qual Madalena esta se prostituindo e!a diz a respeito de Jesus que ele sempre 

se agarrara a mae ou a ela, e que agora aga.rrara-se a Deus. Mas estava enganada, nesta 

est6ria Deus nao aparece, na verdade quem carrega Jesus nas costas ate o firn e Judas. 

Maria Madalena salva do apedrejamento 

Ap6s salvar Maria Madalena dos apedrejadores, Jesus faz urn curtfssimo Sermao da 

Montanha, nesta parte podernos sentir urna clara aproximaqao do filrne de Nicholas Rays, 

King of Kings, onde ele colocou Jesus caminhando e conversando entre as pessoas, 

Scorsese mostra Jesus reunindo urn pequeno grupo e falando-lhe de forma cornpletarnente 

coloquial, sern fazer urna prega9iio propriarnente dita. A ausencia de "discursos" bern 

organizados, de pregw;oes verdadeiras, no sentido da palavra retira do Jesus desta est6ria 

uma das suas mais distintivas irnagens, a de Rabi, Rabino, professor enfim. Algo que 

sernpre fora bastante caracteristico, desde as series televisivas. 

Primeira prega9io de Jesus 
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Aqui nao se trata mais de urn Jesus que tenha qualqucr vincula~ao com a cultura 

judaica. Jesus nao prega em nenhum momento em sinagogas, e nem no Temp!o, pois a 

representa<;:ao do Templo de Jerusalem asseme!ha-se mais a urn corredor do que ao patio 

onde Jesus pregava. Jesus tambem praticamente nao faz menc;:ao a parabolas, logo no inicio, 

em sen Serrnao da Montanha, que e feito numa planicie, ele narra a parabola do Semeador, 

no entanto, e algo que soa completamente fora de Iugar e de prop6sito, ele nem havia 

come<;:ado a ensinar ainda e ja estava fa!ando de si como o semeador e esperava que as 

pessoas o entendessem. 

0 chamamento dos disdpulos ocorre de forrna discreta e nao tern significado rnaior. 

Diferenternente de Franco Zefirelli, Scorsese nao vinculou nenhum diaJogo importante a 

qualquer dos ap6stolos, com exce<;:ao de Judas; todos os demais nao tern importancia 

nenhuma no filme, apesar do levissima destaque do papel de Pedro. As Nega<;:5es de Pedro 

sao mantidas, mas a sua afirrna9ao de que Jesus era o "Messias, o Filho do Deus Vivo" nao 

aparece, e assim toda a cena da autoridade de Pedro sobre a Igreja e cortada, e 

evidentemente negada. Temos ja dois itens que negam o carater "Cat61ico" do filme, a 

ausencia do Marianismo e do Primado de Pedro. E este ultimo nem Pasolini conseguiu 

deixar de !ado, ern /I Vangelo Secondo Matteo. 

Na segunda parte tarnbern ocorre o Batismo de Jesus por Joao Batista (sin6pticos), 

mas este esta completamente fora de Iugar, pois Jesus ja havia pregado, feito discipulos e ja 

ate tinha uma mensagern a respeito do "Amor". Em seguida Scorsese faz Jesus ir para o 

Deserto onde sera tentado. Em sen retorno ele nao encontra mais o Batista, que foi preso e 

morto. E importante ressaltar aqui a ausencia e Herodes Antipas, de Herodiades e Salome. 

E a vez que esta est6ria e cortada tota1mente de urn fi!me de Cristo. Em Scorsese 

nem o julgamento diante de Anti pas e representado. 

Todos os epis6dios relativos a expansao que o papel de Joao Batista tinha tido na 

est6ria de Jesus anteriorrnente sao cortados pura e sirnplesmente. Isto significou urn 

enxugamento bastante grande. Significou tarnbem esvaziar de vez quaiquer significado 

polftico que Jesus on Joao Batista pudessern ter, pois mesrno que andassem com zelotes e 

as vezes faiassem na "guerra contra 0 pecado" 0 objeto de seus "assaltos" e inexistente, nao 

ha discuss5es serias nem com fariseus e nem com doutores da lei, nao ha nenhum dialogo 

rea1mente importante com os sacerdotes Tempio. Diat1te de quartdo Jesus 
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expulsa os mercadores, o sumo-sacerdote parece ate urn homem de born sen so conversando 

com urn fanatica, e esta e toda a sua particip<ifiio. 

Caifas, urn h.omem de bom-senso 

Evidentemente que esta ausencia de "conflito" com qualquer tipo de autoridade 

judaica visava dirimir todo e qualquer problema relativo ao anti-semitismo, no entanto, 

vimos anterionnente que outros diretores conseguiram ser bern mais imaginativos a este 

respeito, Ate mesmo as series televisivas da decada de cinqiienta conseguiram estabelecer 

uma desculpabiliza<;:ao que comprometesse menos a est6ria como era contada. 

0 filme ainda inclui o epis6dio da Rejei<;:iio de Jesus em Nazare (sin6pticos), no que 

mautem uma tendencia iniciada por George Stevens, em The Greatest Story Ever Told, que 

apareceu primeiramente em The Living Christ, na decada de 50, e tambem foi visto em 

Jesus of Nazareth, de Zefire!li, de 1977. Mas, Jesus aparece em Nazare como urn 

doidivanas, era natural oaquele contexto que ele nao fosse se quer ouvido, quanto mais 

aceito, E num filme voltado para o sobrenatural seria bastaute adequado se esperar tambem 

a Ressurrei~ao de Lazaro (Joao) que tambem ocorreu. Talvez tenha sido uma ressurrei<;:ao 

urn pouco "estranha", uma vez que Lazaro nao volta simplesmente avid"' no momento em 

que ele e assassinado por Sau!o e os Zelotes, Lazaro assemelha-se mais a urn zumbi saido 

de urn filme de terror. Importante neste caso e que Scorsese incorpora-!he urn certo 

"existencialismo", afinal, como agiria, como seria urn que voltou da morte? 
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Ressurreic;fio de Lazaro Lazaro ap6s o even to 

Jesus entra triunfalmente em Jerusa!em (4 Evangelhos). Ocorrem duas expulsoes 

dos mercadores do Temple (Joao ), mas, como foi dito anterionnente o confronto de Jesus 

com o alto sacerd6cio e pffio. A Santa Ceia, tern de inusitado somente a participa~ao das 

mu!heres que seguiam Jesus, Maria Madalena, Maria, sua mae, e Marta e Maria innas de 

Lazaro. Ap6s isso ocorre a trait;ao e Judas, convencido pelo proprio Jesus a faze-!o ago que 

lembra muito, para nao dizer demasiadamente, Jesus Christ Superstar' 15 

0 julgamento ocorre somente diante de Poncio Pilatos, e as suas falas nao sao as 

evangelicas, trata-se de urn administrador romano que nao esta nada preocupado com 

quest5es judaicas ou com Jesus Cristo, no que se assemelha bastrutte ao Pilatos elf;bc)rado 

por Zefirel!i. Jesus e ayoitado, mas nao ha apresenta~ao dele para o povo e nem h3. povo 

propriamente dito, exceto aqueles que o seguem pela via crucis. Esta tambem e bast<L'lte 

enxuta, Jesus nao cai, nao e ajudado por ninguem, nac tern Veronica, nao tem di3Jogo com 

as mulheres de Jerusalem e nem e em Madalena aos pes da cruz. E nem tambem h3 

qualquer personagem comentando suas ultimas pa!avras. 

Nao 

filme. Nao vimos nem o Sennao da Montanha propriamente dito, pois dele s6 urn pequeno 

fragmento e utilizado, nem as Admoesta~6es. Apenas percebe-se ao Iongo do filme falas 

115 Vide cap, !0, 
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esparsas de Jesus sobre este ou aquele conceito. 0 mais claro deles e quaildo ele deseja 

pre gar o "Amor", no en tanto, a preg39ao evangelica de Jesus passa ao largo deste assunto, 

e!e e apenas urn detalhe, detalhe importante seja dito, daquilo que e importante para 

alcan<;:ar o Reino dos Ceus, e nao o ceme da sua mensagem. 

Enfun, os inumeros enxugamentos realizados por Scorsese nao tinham como 

principal inten<;:ao contar melhor uma est6ria sobre a vida de Jesus, pois os fatos 

evangelicos que ele manteve, visando dar urn certo balizamento para o espectador, foram 

todos em sua maioria bastante transformados ou pura e simplesmente representados de uma 

forma quase banaL Com excec;:ao da parte relativa a ultima tenta<;:ao, e a elaborac;:ao de 

algumas imagens mais surreais dentro do filme, nao parece que Scorsese contribui 

decisivamente para qualquer aspecto relativo a narrativa cinematografica da vida de Jesus. 

lmagens Ap6crifas 

Como foi dito anteriorrnente, mms do que reconhecer o que se encontra 

textualmente nos evangelhos interesso-me aqui em verificar algumas imagens, geradas 

pelas ideias de Schrader e de Scorsese, que fizeram com que o filme ficasse "Cat6lico 

demais" de acordo com algumas criticas. A primeira coisa que devemos nos perguntar e se 

essa critica de excessivo catolicismo corresponde a realidade. Se houvesse catolicismo em 

excesso ou nao, provavelmente o filme nao teria tido problemas com os cat6licos, o que 

sabemos nao foi o caso. 

Crcio que a questao principal e uma das afmna<;6es que Scorsese fez no livro 

Scorsese por Scorsese a de que o natural e o sobrenatural deveriam conviver ao mesmo 

tempo no filme, e isso e tatlibem uma coisa diversa daquilo aconteceu no de 

Kazantzakis, e uma escolha feita para o filme, feita, aparentemente pelo roteirista e aceita 

pelo dire tor: "Ele achava que o sobrenatural deveria coexistir ao /ado do natural, por isso 

acrescentou Jesus arrancando o seu corar;iio, assim como uma versiio literal da Ultima 

C . I d J 'd ,116 ew, na qua a came e o sangue e esus eram consuml os. 

Alem deste dado, Scorsese comenta que as religi6es em geral passaram por urn 

processo "civilizador", e de como ele sempre ficava impressionado peio ritual Cat6lico e 

pelo Cinema, e de como tudo aquilo era espetacular. Com estes subsfdios em maos, e facil 

notar que Scorsese, em algumas das imagens do filme, gostaria de causar uma "impressao", 

116 Thompson & Christie, p. 146" 
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quem sabe ate resgatar o carater monos "civilizado" das religioes. Ainda que Scorsese 

ti vesse dito por favor" a cena da Santa Ceia, possui o sangne de Cristo nas ta~as, 

parece que apenas conseguiu modificar o fato que ali tambem houvesse a came de 

Cristo, o que realmente seria no mfnimo bizarro. 

Pedro hebe e constata a transfonna~o do vi:nho em sangue 

E essa inten<;:ao de "impressionar re!igiosamente" a imagem espetacular e marcante 

que desejo relacionar mais propriarnente como sendo a contribui<;ao de The Last 

Temptation aos Filmes de Cristo. 

E na segunda parte, entre as tres identificadas por Tatum, que se !ocaliza o maior 

numero das imagens que gostarfamos de comentar. No monasterio ao qual Jesus se dirigiu, 

numa noite ele foi ter1tado por sua "alma", eis que surge uma serpente que fala, com a voz 

de Maria Madalena. Jesus consegue expu!sa.-!a. Nem e necessario innos muito fundo nas 

questoes relativas a pecado ou sfmbolos do pecado. A serpente e a mulher tentadora sempre 

estiveram relacionados, desde Adao e Eva. A mulher, tentada pela serpente faz com que o 

homem caia em pecado. Logo, a mulher e a serpente sao facilmente associados como 

ar1alogos, no tange a uma tenta~ao. 

serpente seja ada atriz Barbara Hershey, 

no filme, nenhuma surpresa que a voz da 

faz o pape! de Ma>ia Madalena. 
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Jesus semeia e brota uma madeira 

Depois de veneer essa primeira dificuldade Jesus sai do monasterio, acompanhado 

Judas, para pregar e falar do "Amor". Mas, confuso a respeito de sua missao, 

dialogando intimamente com aquele discfpulo, ouve a recomend:J\'ao de que ele va 

conversar com Joao Batista. Numa cena bastante estranha, Jesus adonnece no colo de 

Judas. Acorda em meio a noite, come uma mac;:a, arranca-lhe as sementes com os dedos, e 

atira-as sobre a terra, e, eis que prontamente nasce uma macieira recoberta de frutos 

maduros. A cena nao parece ter nePJmm outro sentido, exceto o que ela mesma con tern, ou 

seja, nao nenhum vinculo com as seqtiencias que vieram antes ou depois. Tambem nao 

nos esque<;amos que a ma<;:a e a fruta do "pecado" original. 

Quando Jesus encontra Joao Batista, que parece mais uma especie de "possufdo" do 

que urn pregador do arrependimento dos pecados, envolto por uma turba de seguidores 

mais ou menos fanaticos, ocorre urn silencio em meio a algazarra providenciada pela 

musica "exotica" de Peter Gabriel, tude fica em silencio a volta, o tempo parece existir 

apenas para Jesus e Joao Batista. E assim que Jesus e batizado todo o som do mundo volta 

ao nonnal. Estamos diante de uma tfpica representa<;:ao de irrup<;:ao do sagrado no profano, 

no en tanto, tambem sem grande significado no contexte geral do filme. 
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Discipulos de Joao Batista Joao Batista 

Dali Jesus, depois de discutir longamente com Joao Batista a respeito de qual era a 

mensagem a ser pregada, ele parte para o deserto. As tent~oes de Jesus podem dar vazao a 

vanos tipos de imagens, uma vez que, p.ex., no Evangelho de Marcos elas nao sao 

explicitadas de forma mais clara, Jesus vai para o deserto, onde foi tentado e voltou, o que 

aconteceu !a nao e contado. La, Scorsese exporia Jesus a toda sorte de bizarrices. 

Circulo de prole<;iio na Tenta<;ao 

Primeiramente ele ve novamente uma cobra falanl:e que vern "seduzi-lo". mas esta e 

facil e Jesus a supera. Depois segue-se urn saboroso dialogo entre Jesus e urn leao, enfim, 

afastado o leao, Jesus ve uma macieira a sua frente, colhe urn fruto, morde-o e sai sangue, 

e!e o fora e ai aparece Satanas, na forma de uma labareda de fogo. Em seguida Jesus 

encontra urn machado ao seu 

a arvore do diabo, incitado 

vai ate a macieira, saindo do seu circulo magico, e corta 

Joao Batista, tarnb,~m aparece ou menos do 
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Sequencia das Tenla~iies de Cristo 

Saindo do deserto, Jesus foi acolhido por Maria e Marta, innas de Lazaro, ap6s este 

breve interregno, ele chega ate seus discfpulos que o avisarn de que Joao Batista foi preso e 

morto por Herodes Antipas. En tao, o mais inusitado do inusitado, Jesus tern claro para si o 

que e a sua missao, combater o diabo em todos os lugares em que ele estivesse. Mas, ele faz 

a sua auto-descoberta arrancando de dentro do seu peito o cora9ao, exibe-o numa das maos 

e na outra tern urn machado. Agora Jesus fani a guerra. No en tanto, o que siguifica -..,--·

cora<;:iio em sua mao? 0 charnado "Sagrado Coraqiio de Jesus" da simbologia cat6lica se 

refere a Misericordia Divina, e nao ao castigo, ou a guerra. Alem dis so, gotas do sangue de 

1 
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seu cora<;ao caem sobre as aguas puras e limpidas de urn riacho, que ficam "impuras" e 

verme!has com poucas gostas de sangue. 

0 Sagrado Cora¢o 

Daf por diante Jesus e Deus e esti p!enamente convicto deste fato. E!e cura os 

doentes. E a beleza do cinema esti em ver uma cena muito parecida com aquela elaborada 

em Jesus Christ Superstar, na qual o Jesus daquele filme deveria curar doentes mais nao 

cura. Diferentemente do Jesus de Ted Neeley, que se amedronta diante dos necessitados, o 

de Scorsese, vivido por Willen Dafoe, enfrenta os endemoninhados e os doentes 

praticac'T!ente com Depois disto tudo, Judas esta convencido de que Jesus e o Messias, 

ele deseja urn exercito para invadir Jerusalem e acabar com os sacerdotes e os romanos. 

Vao para depois de Jesus expu!sar uma vez os mercadores do Templo, volta ate l<i para 

expulsa-los uma segunda vez, no eatanto, na bora de liderar uma revolta, Jesus parece nao 

saber mais o que quer, e ele recebe os "estigmas", ou seja, as suas pr6prias futuras chagas 

por ocasiao da sua Ciucifixao, 
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As curas de Jesus 

Isto nem seria urn grande problema, mas e que nao se tern nenhuma noticia de uma 

estigmatizac;;ao na Antigiiidade, o primeiro caso conhecido e o de Sao Francisco de Assis, 

no seculo XIV, apenas depois dele e que sao registrados outros casos. Portanto, aquele de 

Scorsese esta completamente deslocado e estranho. 0 simbolo ali e evidente, Jesus deveria 

sofrer na cruz e nao lutar pelo poder temporal de Jerusalem, no entanto, pode-se dizer que 

era dispensavel a estigmatizac;;ao. 

A estigmali7J>~o 

Depois disso, ate se iniciar a parte da "tentac;;ao" propriamente dita, em meio a 

crucificac;;ao, nao acontecem mais cenas bizarras. Claro, excetuando-se o fato desta parte 

toda da tentac;;ao ser estranha. 

Estas imagens, meio "deslocadas" fora de Iugar, nao sao em nada diferentes 

daquelas que costumamos encontrar nos evangelhos ap6crifos e em escritos antigos. Nao 
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que se encontram neles qualquer uma das imagens formuladas por Scorsese. nao, nao 

se trata disso. sobretudo, de fazerrnos urn paralelo entre o que significarr1 as 

m1agt:ns do 

As narrativas dos Evangelhos tidos como ap6crifos fora.rn muitas vezes 

desenvolvidas para acrescentar detalhes a pouco conhecida est6ria da vida de Jesus, uma 

grande parcela foi escrita a 

Depois estabelecimento do 

do seculo II e alguns ate mesmo muito posterionuente. 

polo Vaticano, sob a influencia direta de Sao 

Jeronimo, os ap6crifos nao foram mms !evades em considera<;:ao pela Igreja Cat6lica, e 

passaram a desaparecer aos poucos, no entanto, sobrevivena,m na tradi<;:ao popular que 

atraves dos seculos se incorpnrou a alguns rites reiigiosos e ate mesmo a est6ria da vida de 

Jesus. Mas, tude isso ja foi abordado no capitulo que se refere as fontes
117 0 que nos 

interessa mais e dar uma rapida ainostragem do tipo de imagem de Jesus elaborada per 

alguns destes textos. 

No Evangelho Pseudo-Tome, datado em tome do seculo II, veremos a est6ria de 

Jesus ser narrada dos cinco aos doze anos, ate o episodic da apresenta~ao de Jesus no 

Templo, Per este dado, o perfodo de tempo abarcado, descolli'1ecido dos textos can6nicos, 

imediata..mente se percebe o desejo autor de ·~completarn pat-te da est6ria de Jesus 

era desconhecida. Neste texto encontram-se passagens reaimente urn pouco extravagantes, 

mas todas plausfveis, pois pmia o escritor da 16gica de que Jesus era Deus, en tao, mesmo 

quando ele era cria\'1~a ele era Deus, urn Deus peralta mais ainda Deus. 

Logo em seu infcio o narrador nos conta que Jesus modelava passarinhos de barro, e 

num sa,ba,rh por urn Faris:eu, ele com 

em Jesus e 

este ma11dou que morresse e o rapaz cam morto. As pessoas vendo aquilo foram 

reclamar ao seu pai e este ralhar1dO corn Jesus, foi por ele desautorizado~ e dizendo 

""'i:lam•aiites 
119 ~ " cegos . No 

capil:ulo 11 ~ Jesus foi a uma fonte buscar agua e seu jarro se quebrou, ele fez en tao urn jarro 

com seu manto e o levou de sua mae. No Eva."lgelho da bfancia, 

m Vide cap. L 
118 Trice a Marla Helena de Oliveria. Ap6CiQIC•S, OS cc"cnt;os da Bfblia sao Paulo: Ed, MEoTCl!CV.Co. 
1
;
9 Trice~ op. CiL 35. 
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Jesus faz coin que urn que sido transformado numa mula, voltar ao 

Em outra passagem, Jose recebeu uma encomenda de Heredes para que ele fizesse 

urn trono, a pe<;a saiu urn pouco menor do que o desejado, Jesus puxou-a de urn dos !ados e 

ela alcan<;ou a medida adequada, Em outro momento Jesus transfonnou urn g:rupo de 

crian<;:as em cameiros, pois ele era o seu pastor, Em outro texto A Descida de Cristo aos 

Infernos, Jesus conversa ir1timamente com Satanas, e de la todas as alnms, Poderia 

citar praticamente ao os fatos g:rotescos, bizarros, surreais para se dizer o minima 

destas antig:as narrativas, o que de forma nenhuma retira o sen valor, mas da para se 

perceber bastaTJte bern o que a 16gica bastante simples de se afinnar que Jesus e Deus, e que 

foi Deus desde o principia, exige para que nela se creia, principalmente entre os mals 

simples, Jesus, carregado de todos os poderes de urn Deus, faz as interven<;:6es que deseja 

sobre o mundo natural, e tudo continua natural, uma vez que e eie quem pode faze-lo, 

Assim tambem sao as diversas cenas de The Last Temptation of Christ, A partir da 

afmna~;ao da divindade de Jesus e de que o roteirista e o co-roteirista desejavam que nao 

hou vesse urn lintite entre o natural e o sabre-natural uma serie de imagens e fatos bilcar:ros 

foram possiveis, inclusive que urn g:rupo de (Jesus, seus disdpu!os e as muuiCJ<o> 

que o seguiam) tomassem sang-ue na Santa sem o menor constraTJgimento. Nem e 

preciso dizer a dificuldade que esta rela<;ao prove: Judeu x sangue, Se apenas a ideia de 

"este vi..11ho ;§_ o meu sangue" era para criar uma 1magme-se o fato 

concreto em si? 

E essa junyao~ entre fatos "corLhecidos" vida de Jesus
5 

retirados aos Evangelhos, 

com o deseio ae mostrar ou dem,)n:;t nao ala 

a possibilitar se pense em The Last Te:m1vtcukm como 

urn Evangelho Ap6crifo do Cinema, Ate mesmo quando ele e amplarnente recusado 

socialmente. e urn fate que vern em socorro desta id6ia. 0 filme de Scorsese esti para o de 

Pctsc:luu numa rela.;:ao inversamente proporcional de erros e acertoso Se Pasolh"'1i foi fiel, na 

medida do possi vel, ao texto de Mateus, Scorsese nao foi nem a kazantzakis e nem aos 

textos transtomou-os em uma percep:;:ao a re:;peito de 

;zo 
op.Cit.p.l57. 
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Jesus. Talvez tao v3Jida quanto a dos ap6crifos, serve como uma informa~ao a respeito do 

imagin3ri o de urn a 6poc a. 

0 Caso Paulo 

Na terceira e ultima parte do filme, ada "tenta~ao", temos uma pequena diferen((a 

de opini5es entre Barnes Tatum e Lloyd Baugh. Para o primeiro esta ultima parte 

corresponde a uma "visao" ou a urn "sonho" e nao se consubstancia numa sequencia 

realista dentro do filme. Porem Lloyd Baugh argumenta, bastante bern por sinal, que em 

geral o que todos aceitam como sendo apenas uma "visao" nao pode ser assim tratada 

dentro do contexto do filme, pois neste o natural e o sobre-natural coexistem, e essa parte 

nao pode ser nem mais nem menos "sonho" do que todas as outras. Talvez aceita-la como 

tal seria uma maneira do filme ser aceito mais facilmente pelo publico e pelos religiosos em 

geral, no entanto, Baugh aposta em sua "concretude objetiva"
121

, ainda que a parte da 

tent~ao seja revertida ao final do filme, ela realmente acontece. 

Retorno essa diferen~a entre os dois pesquisadores por que Tatum observa o 

interessante aparecimento do apostolo Paulo no filme, mas retira parte do seu valor 

intr1_nseco por ele estar ligado a "visao" e nao a uma realidade. Desejo pensar urn pouco o 

Caso Paulo, pois, a forma como ele foi tratado no filme possibilita com que o vejamos 

como uma percep~ao critica do diretor com rel~ao ao proprio Cristianismo. 0 que e algo 

bastante diverso das afirma~oes de Scorsese como sendo urn devoto catolico. A presenc;a de 

Paulo neste filme e muito mais ousada do que a propria tentagao de Jesus constituir uma 

familiae viver uma vida comum. 

Paulo ja havia me chamado a mt;r!\iao em The Greatest Story Ever Told, de George 

Stevens, ele nao aparece naquele mas parte da sua ErJis;tola aos Corintios e posta na 

boca de Jesus quando ele faz uma pregaqao importante no Tem!Jlo de Jerusalem. Isto e 

importante, pois naquele periodo nao se costumava ainda se criar falas completamente 

fictfcias para Jesus, adaptava-se algumas, mas elas eram basicamente textuais dos 

Evangelhos. Quando Stevens procurou algumas "palavras diferentes" para Jesus foi em 

Paulo que ele encontrou. Mas a distancia de alguns anos que separam Jesus de Paulo nao 

permitiam uma maior aproxim~ao entre eles. 0 que chega a ser de certa forma urn pouco 

injusto, historicamente falando, pois os textos mais antigos do Cristianismo - un-1u" 

121 
Baugh. p. 67. 
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mais antigos que o dos Evangelhos - sao as Epistolas de Paulo. Uma injusti9a remediada 

com certa mestria em The Last Temptation. 

Palavrns de Paulo em Greatest Story 

0 primeiro aspecto da ousadia esta no fato de Scorsese ter feito urn encontro 

impossfvel fora do cinema. A conhecida hist6ria de Paulo (Atos dos Ap6stolos) nos conta 

que ele nao conheceu pessoalmente Jesus, e que era urn perseguidor de cristaos poucos 

anos depois da crucifica~;ao. Urn dia foi enviado para a cidade de Damasco, com ordens de 

perseguir os seguidores de Cristo que la se encontravam, no caminho ele ve uma grande luz 

que o faz cair do caval a que montava, e em meio a ela uma voz que dizia: Saulo, Saulo, par 

que me persegues?! Diante da revela\'ao de que se tratava de Jesus que !he aparecia 

daquela fonna Saulo, ap6s ter sua visao recuperada por urn devoto de nome Ananias, 

dedica-se a pre gar a Boa Nova. 

No Paulo, que tinha o nome de Sau!o, e ap6s sua conversao adotou a fonna 

latinizada de sen nome, nao conseguia con veneer os ap6stolos de Jerusalem que ele havia 

se convertido, em razao disso ficou urn tempo afastado, pois as autoridades judaicas 

tambem o perseguiam agora. Quando anos mais tarde foi convidado a participar de algumas 

prega~oes, Paulo ja possuia uma ideia ligeiramente diferente da dos antigos discipulos, eie 

queria pregar o "evangelho" para os estrangeiros, o chamados "gentios". Gra~as ao trabalho 

de Paulo, o incipiente Cristianismo deixou de ser urn fen6meno tfpico da cultura judaica e 

universaiizou-se. Ele insistiu em dais conceitos basicos: Salva~ao e Ressurrei9ao. 0 seu 

papel foi de tal monta que aquele que e reconhecido como sendo o Primeiro Concf!io, o de 

Jerusalem, foi feito por sua causa, pois ele desejava liberar os gentios con versos das regras 
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da Lei judaica, como o abster-se de animais sacrificados, e a circuncisao obrigat6ria para os 

homens, alem do fato de que mesmo que os estrangeiros obedecessem a tudo isso jamais 

seriam judeus verdadeiros, seriam apenas "simpatizantes" _ Com o apoio de Pedro, Paulo 

conseguiu fazer a sua percep(_:ao da mensagem evangelica veneer no condlio, superando o 

chefe da Igreja nascente, o irmao de Jesus, Tiago, cognominado o Justo. 

Evidentemente a hist6ria do Cristianismo poderia ter sido bern outra se nao tivesse 

acontecido a destrui.;:ao de Jerusalem pelos romanos no ano de 70 d.c., algo que nem os 

ap6stolos e nem Paulo poderiam prever, Com a destrui(_:ao da capital, e poucas decadas 

depois com a dispersao dos judeus pelo resto do imperio, os cristaos-judeus desapareceram, 

mantendo-se apenas as comunidades que surgiram inicialmente com a prega(_:ao paulina. 

Apeuas com os modemos estudos biblicos os pesquisadores chegaram a aveutar a hip6tese 

de que o verdadeiro fundador do "Cristianismo" tenha sido Paulo e nao Jesus, 

priucipalmente porter dado enfase a aspectos como a Salva<;:ao e a Ressurrei<;:ao, ao em vez 

de enfatizar a mensagem moral do Evangelho como princfpio fundamental. Diferentemente 

dos outros ap6stolos, Paulo entendeu que a meusagem em tomo de Jesus era algo de 

alcance "universal"; e, mesmo essa percep'<ao de "universal' no muudo antigo era bastante 

nova_ 

Acredito que com este rapido percurso de para se ter uma ideia da surpresa que 

significa eucontrar Paulo e Jesus juntos em urn filme, e os dois dialogando sobre a questao 

mais fundamental possfvel, quem origiuou o Cristianismo? Foi a ideia da Ressurreigao? Foi 

Paulo? Qual o papel que o Jesus que viveu na Palestina do seculo I teve realmente? 

No filme de Scorsese, Paulo aparecera em tres seqtii~ncias, em todas a sua 

personagem esta ligada apenas a ficgao, pois Paulo, se chegou a ser contemporaneo de 

deveria ser uma crian<;:a a epoca. Na primeira sequencia ele parece ser urn zelote, 

amigo de Judas e encontra-o uo momento em que Jesus havia acabado de expulsar os 

mercadores do Templo, neste momento ele ainda e Saulo. Num segundo instante ele 

aparece junto com outros zelotes numa cena onde ele, ironicamente, se destina a matar 

Lazaro, que havia sido ressuscitado por Jesus, Seria uma forma de fazer desaparecer o 

maior milagre de Jesus e dar maior 

opiniao a respeito da !uta contra o romanos, A terceira apari<;:ao da personagem e ja na parte 

da "'tenta~ao". 
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SeqiiCnda do encon.tro de Paulo com Jesus 

Paulo aparece sobre algumas minas romanas, pregando para urn pequeno publico, 

enquanto Jesus, envelhecido e seguido por duas esposas e uma renca de crian~as, aproxima

se para ouvi-lo pois percebera que aquele desconhecido falava dele. Paulo tern os gestos e a 

entona~;ao da voz tfpica dos pregadores evangelicos americanos e Scorsese poe em sua boca 

tudo o que ele nao colocou em seu filme: Maria era virgem, Jesus era o filho de Deus, veio 

os homens do pecado, foi morto e ressuscitou. Jesus aproxima-se e diz que ele 

mente. Evidentemente, por que ele estava vivo. Paulo ouve a est6ria que Jesus conta e 

argumenta que as pessoas precisam do Cristo: 

Paulo: "( ... ) elas s6 esperam a ressurrciyao de Jesus, nao me importa se voce 6 Jesus ou na.o. A 
ressurrciyao de Jesus salvara o mundo c e isso que importa. 

Jesus: Sao mentiras, voce nao pode salvar o mundo men tin do. 

Paulo: Eu criei a verdadc a partir do que as pessoas precisam ou acrcditam. Sc tiver que te cruciticar 
para salvar o rnundo, tc crucificarei. Se tiver que te ressuscitar, entao, tambCrn o farei. 

Jesus: Niill vou deixar. Dirci a verdade a todos. 
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Paulo: V a em frcme, vamos, agora. vai acreditar em voch? Voce comeyou tudo. agora 

n5n parar. Todos que acrcditam em mim ir§.o te matar. 

Jesus: Nao. isso n3.o vai aconteccr. 

Paulo: Como voce sabe? Vcja, vocC nao sabe o quanta as pessoas precisam de Deus. Vod nao sabe 

o quanto elc as pode f'azer felizes. Felizes por nada. Ele pode faze-las fehzes por morrer e clas morrerao. Tudo 

por causa de Cristo. Jesus Cristo. Jesus de Nazare. 0 Filho de Deus. 0 Jv1essias. Nao voce. Nao por sua 
causa Sabe, estou feliz porter encontrado vocC. Agora, posso esquecer tudo sobre vocC. Meu Jesus e rnuito 
mais importa.nte, e muito rnais poderoso. Obrigado, foi born encontrar voce". 

Este e com certeza urn dos melhores dialogos da est6ria dos Filmes de Cristo, nao 

tanto pelo o que e!e contem quanto pelo que significa. A ideia e bastante clara, nao faz 

diferen~a se Jesus existiu ou nao, se ele ressuscitou ou nao~ Lrnporta.'l.te sao as id€ias de 

Salvaqao e de Ressurrei~ao, sao elas que baliza.m a vida do crente. Pode-se ate negar o 

Jesus, pessoa hist6rica, como faz Paulo no filme, mas todo o resto se e passfvel de 

discussao nao o e de negaqao; pois nao pode ser pravado, nao pode ser demonstrado e se 

trata tao somente de fe, e a necessidade que as pessoas tern deJa. 

percep~ao deve ser verificada e que no fi!me nao fica clara que Jesus 

tenha ressuscitado, mas, na assertiva de Baugh, e clara, que pe!a l6gica do natural e do 

sobrenatural, Jesus anos depois da sua crucificat;ao e encontrou Paulo" 

entao e evidente que a mensagem s6 pode ser a de Paulo o Cristia.Lismo 

independente de Jesus. Logo, ta!vez o filme que importe nao seja urn sobre Jesus. 

Concluindo pela ausencia de Ressurrei9ao no filme, Tatum coloca-o ao !ado de 

Jesus Christ Superstar, Godspell e de From the Manger to the Cross, de 12. Mas ele 

esclarece que Last Temptation vai muito aiem destes filmes, pois coloca a discussao da 

"A argumcnta~ao que ere que a representayao da ressurreiyao de Jesus foi uma fraude e tao antiga 

quanto a do Jesus hist6rico. No seculo XVllt H. S. Reimarus argumentou que os discfpulos de Crisw nao 

somente roubarain o corpo de Jesus do ulmulo como incukararn a crenya de que ele havia sido ressuscitado 

por Deus. Em The Last Temp ration a suspeita de fraude surge atravCs do surpreendente e provocativo papel de 

Saulo na est6ria de Jesus, tru'TibCm chamado de Paulo"122
. 

D<;pclis de narrar como acontece o encontro entre os Tatum urn pouco a 

fort;a da sua uma vez que havia aceitado a premissa da vis8.o: "Essa rei'ariio s6 e 

menos forte per que ela aconteceu n.o momenta da 'vis{i,o' de no entanto, esta e a 

122 Tatum, 
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rm,m,onn vez e a mais bem explfcita, que esta questiio e colocada para o pUblico; a relac;iio 

enrre o d fi
, d J I 0 , 0 ,!2' a e prega a, e o esus ustonco ~, 

0 surgimento desta personagem num Filme de Cristo, colocada exatamente desta 

forma s6 pOde existir gra~as as pesquisas academicas acerca do Jesus hist6rico e as 

discussoes levadas a cabo por geraqoes e mais gera;;oes de te6logos que tambem ajudaram 

a esclarecer o papel de Paulo dentrn do Cristianismoo De todas as contribui<r6es possfveis 

para a narr~ao da vida de Jesus no Cinema, feitas por Scorsese, esta com certeza e a mais 

significativao E e significativa porque abre possibilidades para novos questionamentos e 

utiliz~oes de Paulo e de suas epistolas em filmes futuros, diferentemente da ideia das 

rela96es entre Jesus e Maria Madalena, que a mim parecem agora urn tanto quanto 

esgotadas, pois foram preparadas longamente pela hist6ria dos Filmes de Cristo, enfim 

aconteceram, e agora, se forem repetidas sera como urn dado pouco relevanteo 

A imagem Cristol6gica que deriva do fllme de Martin Scorsese e basta11te dificil de 

ser aceitao Talvez ate mais do que aquela que Jesus 

Suneorst,2r_ o Anti-Cristo, isto por que aquele filme nao tinha maiores pretensoes do 

que fazer boa musica. 0 de Scorsese pretende urn pouco mais do que is so, deseja h'1staurar 

urn momento de reflexao sobre a natureza dual de Cristo, o humano e o divino convivendo 

no mesrno homem. Como o proprio Scorsese, quando falava do motivo da sua escolha 

romance de Kazantza.kis: 

"Achci que a de Cristo o lado humano da sua natureza sem, cont:.Jdo, nega.r 

que Ek e Deus, o que para rnim era compreensfvel. 0 1ado divino n3.o inteiramente o que o lado 

humane tern de fazer, que Ele tern de transformar a si prOprio e finalmente chegar ao sacriffcio na cruz -
Cristo, o homem, apenas apreende isto aos poucos, gradualmente. Em toda a primeira parte do livre ele age 

somente de acordo com as suas emos:Oes e psicologia huma11as, e por isso, fica confuse e perturbado. Achei 

que este Jesus neur6tico - mesmo psic6tico- nao era multo diferente das mud&'19as de humor e de psicologia 

de que se encontra,u_ indicios nos Evangefuos. Por exe:mplo, Cristo amaldlyo&Jdo a figueira, expulsa..ndo os 

fa.riseus do Templo e dizendo: "Eu nao vim para trazer· a paz mas para trazer uma espada, para por o pai 

contra o filho, a mac contra a fillia", e assim por dianteo"
124 

123
Tatu.m. p. 167. 

124 Thompson & umou¢, p. 144. 
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E dificil dizer se esta era realmente a inten~ao original do diretor, uma vez que o 

texto acima foi escrito posteriormente ao lan~amento do filme. Niio digo isso para a questiio 

da "duallidadt:" mas a do fato ter realmente conseguido elaborar urn Cristo com uma 

personalidade neur6tica, psic6tica mesmo. 0 pesquisador Lloyd Baugh chega ate mesmo, 

exaltando-se, a ampliar a categoriza<;:iio do proprio Scorsese, depois de alinhavar varias 

caracteristicas da personalidade desle Jesus, como as dificuldades de se relacionar com 

mulheres, as subitas mudan<;as de ideia, a incapacidade de tomar decisoes sozinho, as 

explosoes de humor, etc, ele nota que se trata de urn homem corn psicose maniaco -

d 
. 125 

epressrva . 

Maria, Madalena, Judas e Satm.as os apoios de Jesus 

0 filme todo poe a frente dos nossos olhos essas evidencias, mas e born lembrar que 

que ele e urn homern fraco, se refugiou atras da mae a vida inteira, ou atras dela 

e que nauue1e momento se escondia de Deus. No entanto, 

filme esconde-se atras do Anjo 

125 
Baugh, P~ 7L 
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(Satanas)< Ou seja, caracteristica de urn homem fragil que nunca sabe o que quer e nao 

consegue decidir c!aramente a respeito de nada. Para Baugh o filme poderia ser 

teologicamente aceito, uma vez que traz a ideia de que Jesus e Deus; no entanto, reconhece 

que tambem nao e correto o fato de que Jesus nao chegue a uma aceita<;:ao tranquila deste 

fato. Dentro da percep<;:ao de que Deus o persegue, Jesus esta mais para urn psic6tico

paran6ico126 

Talvez a cena que mais explicite estas dificuldades com a imagem de Jesus seja 

aquela que se passa logo ap6s os zelotes matarem Lazaro. Jesus tenta convencer Judas a 

entrega-lo para as autoridades e este argumenta: 

Judas.< "Nt'io entendo voce, primeiro e o amor, depois a guerra, agora diz que tem de 
morrer? Eu nao acredito em voce!" 

Tendo em vista que o diretor expressou o seu desejo de fazer uma personagem 

assim, e que alem disso os pesquisadores, de forma geral, tambem o viram assim, s6 ha 

uma imagem Cristol6gica possfvel, Jesus, o Psic6tico. De alguma forma ela e inaceitavel, 

por que Tatum, p<ex., a percebeu assim tambem, mas buscou tentar demonstrar que o 

desejo e a necessidade de Jesus morrer o vinculavam a imagem do Servo Sofredor, 

aparentando-o com o filme de Zeffirelli, mas qualquer urn que viu urn e outro filme sabe 

que a construqao daquela imagem em Zeffirelli e muito mais adequada do que a sua suposta 

apari~ao em Scorsese< Tatum consegue ate mesmo colocar como subtitulo de urn de seus 

itens: Jesus como urn Messias Relutante< No en tanto, a constru~ao, o conteudo das imagens 

e dos di3logos do filme, deixam claro apenas a primeira ideia de Scorsese, Jesus e urn 

psic6tico< esta imagem, como comentei anteriorrnente e oriunda principal mente das duas 

primeiras partes do Pois na terceira Jesus esta um pouco mais decidido e confonnado 

com a "vidinha do cotidiano" e s6 percebe seu erro quando os ap6stolos aparecem em seu 

leito de morte para alerta-lo de que ele cain na ultima tentll\'i'io. 

Sem dar razao aos excessos de alguns fundamentalistas, e evidente que uma imagem 

destas nao chega a fazer jus ao diretor, ao fiime, ou a Jesus Cristo< Talvez valha como urn 

esfor~o a.rtfstico, mas ai, ficam alguns com a razao ao dizerem que o filme de Scorsese e 

126 
Baugh, p, 71 
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ticarriertte, cinematograficarnente e teologicamente fraco, pols o diretor nao conseguiu 

abarcar em seu todo as conseqih~ncias de suas escolhas dentro da obra de Kazat1tzakis. 

interessru'1tes em sua analise, como o excesso de 

sangue que aparece no filme 
127 

~ o de algnma forrrra precede o filme The Passion, de 

Mel Gibson; mas, mesmo a isso Scorsese tinba uma resposta, a importancia do sangue 

dent:ro do Cristianismo, E ja que fa!ava em sarrgue, alem dos discipulos beberem-no na 

Santa Ceia, Baugh notou a mtisica, completamente impr6pria de Peter Gabriel, primeiro por 

ser de origem arabe e nao hebraica, segundo se tratar de um hino senegales que e a 

"chamada para a oragao", utilizado pelos mu((ulrriar!Os para orarem a Allah, sem dizer que o 

texto dela afrrma que ele e o tinico Deus
128 

0 pesquisador notou que esta impropriedade 

"ofende" a cristaos e mu<;ulmanos ao mesmo tempo. Em contrapartida ele conseguiu 

encontrar alguma virtude no filme, somente o filme de Scorsese produziria urn Jesus 

subjetivo, pois e o ponto de vista de Jesus, repetidamente o que aparece, mesmo as suas 

dtividas, mesmo varias cihueras que assumem o seu ponto de vista, dao uma boa amostra de 

que aquele e o processo "do pensamento de Jesus" e ele mesmo se fazendo no memento da 

a<;ao. Todavia, esta tambem e uma forma de encontrar uma contribui<;ao de Scorsese para 

os Filmes de Cristo. sim ele de 

A Recepr;iio 

Poucos meses antes do filme ficar pronto para a sua estreia a controversia voltou a 

se espaibar na imprensa a seu respeito. Isto levou a Universal Pi::ture:s, que co-produzia o 

filme com a Cinenl<oX··O:}e:m, em iarwiJ:c 1988, a contratar para consultor do filme Tim 

·ellllillllL urn cn.s:.2:u rectm--convertido e ::lir·ercor de uma empresa de m:rrk:et:ing especi:11izada 

queixando-se que a 

tinha faltac!c a sua promessa de exibir uma primeiJ·a versao do filme aos f1J.ndamentalistas. 

A Universal contrap6s que Scorsese estava simpiesmente atrasado, e que eies pr6prios 
,-9 

esperavau ver o filme em Julho'" , 

Busca11do fazer com que o nao estreasse, em meaios de OS 

passaram a atacar Lew Wassermrut, presidente da MCA (empresa-matriz 

;:: Baugh, p. 59, 

:~:Baugh, p. 60. 
& Christie. p. 19. 
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da acusavam-no de desacreditar a fe judaica apoiando o filme. Enfim. algo 

realmente t\1J.Jsitado aconteceu. em 15 de o evangelista Bill Bright se cfereceu para 

reembolsar o custo do filme, caso o estUdio entregasse seus negativos para serem 

destrufdos. Schrader e Scorsese havia,li se mantido em si!encio ate aquela data, embora 

estivessem plenamente apoiados pela Universal, Scorsese fez entao uma declara~ao: 

"0 rneu filme foi feito com urn profunda sentido religiose. Ha quinze anos que trabalho nele, C mais 

do que urn projeto de filme. Entendo que e urn fiL"lle religiose acerca do sofrimento e da luta para encontrar 

Deus. Foi feito corn convic<;ilo e amo.r e, porta11to, acredito que e uma afirmaqilo de fC, e nao uma nega~ao. 

Mas, sinto que segurarnente, em toda oarte, as pessoas serao capazes de se identiflcar corn o 1ado humane de 

Jesus, assirn como como seu lado divi~o."J 30 

A universal emitiu uma declac-a~ao a favor do filme, salientando que "A Universal 

Pictures e a Cineplex Odeon se ap6iam no principia da liberdade de expressfio e esperam 

que o publico americana de ao jilme e ao seu realizador uma real e justa oportunidade ,m. 

A estreia do filme estava marcada para acontecer em 23 de setembro, no Festival de 

Cinema Nova Iorque, como programa de abertura, diante dos protestos se pensoJ.J em 

remaneja-lo para outro momento do Festival, pois se temiam reaso6es como as que 

ocorreram comJe Salue Marie, de Godard, em 1985. 

Em 12 de julho, no mesmo dia em era exibido numa primeira versao para 

lideres religiosos convidados, em Nova Yorque, Penland, o antigo consultor do filme, 

realizou na Costa Oeste uma conferencia de imprensa com quatro fundamentalistas 

califomianos, atacando o fi!me e rejeitando a necessidade dele ser vista individualmente 

cada pessoa. Mas o filme nao tinha s6 inirr.tigos, contava, mesmo entre os 

fiJndamenta!istas, com 

era apenas urna ideia que 

e entre eles encontrava-se o 

""bati£ia abertan~enre"E 2 
ser ... H 

Devido a exigir uma perspectiva multo especial do espectador, o filme provocaria 

rea~6es contrastantes mesmo dentro da mesma Igreja, como foi o caso, p. ex., do Bispo de 

Nova Iorque Paul Moore, enqJ.Janto disse depois da exibigao do fllme nao ter visto 

de insultuoso nele", em Los Angeles o Arcebispo Roger M. Nal1ony co menton 

cornpn::en<jeu do 

130 
Thompson" op. Cit. p. 20. 

l3l p. 20. 
132 

Thompson, p. 21. 
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re,:ornr:mla;.ia que fosse evitado. Diante da po1C:mica aberta, nada restava a fazer do 

que Scm·sese aparecer de publico para defender o seu filme, e o fez peia televisao em 25 de 

dizendo que nao faria alt.era<;::ao em The 

tratava de uma obra de fic~ao, e nao de uma versao do Evangeiho. 

Mas isto nao era suficiente para abafar ou resolver qualquer polemica, pois dois dias 

ma;s numa discussao televisiva acerca do filme, a Madre Angelica, diretora da cadeia 

Eterna" ~ descreveu -o como mais satanico jamais realizado" 

e declarou que "destruini o cristianismo". Em resposta a isto, Jack Valenti, presidente da 

MPAA (comissao norte-americana pa,ra classifica<;ao de filmes) questionou como seria 

possfvel que urn simples filme pudesse abalar a fe de alguem
133 

QuaTJdo Guglielmo Biraghi, diretor do Festival de Veneza, disse que iria exibir The 

Last Temptation fora de concurso, descrevendo-o como "um filme muito cat6lico" a 

controversia enfim estendeu-se a Europa. Franco Zeffirelli, cujo novo filme Young 

Toscanini (Jovem Toscanini) tambem estava para ser mostrado no Festival, e que era 

tambem o conhecido diretor de Jesus of Nazareth, urn c!assico do genera, aderiu a 

ca,mpanha de muitos cat6licos para impedir a exibi<;ao do fllme. Chegou ate mesmo a 

declatar 0 conticnbta alus5es anti-semitas, o que veio a negar numa 

carta (de pagina inteira) publicada na Variety. A atitude de Zeffirelli causa certa estranheza, 

uma vez que ele mesmo quase foi vitima da censura de grupos religiosos, talvez fosse 

algum medo da comparayao entre o seu filme e o de Scorsese. 

Na Gra-Bretanh~ Mary Whitehouse, experiente empreendedora de campa11has, para 

nao ela urn senso expressou a sua 

preocupayao a de de 0 

estatuto blasfemia se necessaria_ Ela poderia ser realmente uma amea<;a mais seria, 

que levado a cabo, com uma ca..rnpanha contra o Gay em 1977, por ter 

publicado urn dava uma interpreta<;:ao homossexuai a crucifica<;:ao. 0 Cardeal 

Basil Hume~ sem ver o baseado apenas em parecer de outros~ recomendou que a 

133 Thclmpson, p. 2 L 
134 ThompS<)D, p, 21. 

ver o 
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tomou a decisao sUbita de estrear o filme a 12 de 

Agosto, Tom Pollock, presidente do grupo MCA, declarou que "a melhor coisa que pode 

ser por A de Cristo e fazer que os american.os tenham acesso ao 

e deixd-los tirar as suas pr6prias conclus8es baseadas no que virem, e niio em jufzos 

tendenciosos ", A Universal e a Cineplex disseram que ambas "apoiaram o dire ito de 

l>1artin Scorsese expressar o seu ponto de vista pessoal, artfstico e religioso, e o direito dos 

Incin;ia'uc>s escolherem o que querem ver e u~""'u 

A resposta dos fundamenta!istas americanos foi imediata, 0 Reverendo K L 

Hymers amea<;ou a Universal com violentas fonnas de protesto se o filme estreasse com a 

tao falada cena de sexo, Outros protestos vieram tambem dos evangelistas Bill Bright, Jerry 

Fa!lwell e Donald Wildman, E!es descobriram ate mesmo uma fonna sui f!eneris para 

manifestar a sua contrariedade, votando contra os Democratas nas areas em que o partidc 

tinba liga<;6es com a MCA, A Conferencia Cat6lica Norte-Ai-nericana dec!arou tambem que 

os seus quarenta milboes de adeptos nao deviam ver o filme, Noma ultima tentativa para 

impedir a exibi<;ao do filme, em 11 de agosto, c:orca de 25 DOO pessoas protestaram da 

Universal Studios, 

toda esta publicidade gratuita, The Temptation est:reou em nove 

cinemas dos EUA em 12 de agosto, acompanhada por declara<;:oes de apoio por parte de 

rea!izadores cinematograficos, como Eastwood, que af=ou: "A Liberdade de 

expressao e o nos so lema", Scorsese ganhou air:da urn voto de solidariedade da Associayao 

dos Realizadores /unericar:os, Em Nova Iorque, o foi exibido no Ziegfeid Theater da 

Cinepiex Odeon (lota;;ao para 1141 lugares) com <P.anrm1ro reforyada e 00 policiais de 

se:rvit;o. Do lado de fora do edificio, cerca de 1 pessoas A regiao foi 

pois havia a suspeita, por causa 

sprays de tinta nas telas135 

a,rneaqas, de que fizessem estragos, usando para isso 

As mesmas cenas de prut,est:o puderam ser vistas em cidades Los Angeles, San 

foram acompanJ::adas 

Em tres 0 urn a rec::ita de mil 

em 

135 
TtiOITlPSOn, p. 22. 
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grandes circuitos norte-americanos, atingindo cerca de 2000 salas de 

Em 26 de agosto, uma tela foi rasgada e 

mna do filme foi roubada do L:ltJejslex Odeon Theater ern Salt e em Atlanta 

cerca de 1000 pessoas fora..m para as ruas em protesto contra a sua estr6ia. 

Em Londres, o Conselho Nacional de Classifica<;:ao de atribui a The Last 

Temptation urn "18", isto e, s6 para adultos, baseando-se no fato de nenhum dos jurados 

ter achado o filme blasfemo, Mary Withehouse, claranJente melindrada com esta decisao, 

disse que empreenderia uma campanha para que as camaras municipais nao autorizassem a 

sua exibi9ao. Em Veneza, urn juri local viu o filmc, antes da sua exibi<;:ao publica, em 7 de 

setembro, por haver uma oposi;;:ao muito forte por parte dos democrata-cristaos. Dois dias 

mais tarde estreou em Londres, onde ocorrera..m protestos sem significado no exterior dos 

cinemas, havendo apenas urn senao quanto a sua pubiicidade que nao pode ser feita nos 

tra..11sportes publicos de Londres. 

Em 28 de setembro, o filme estreou em Pa,ris, e os parisienses nao se comportaram 

muito bern pois ao mesmo tempo em que ocorriam manifesta<;:iSes violentas nas ruas houve 

nma desordem na sala exibi<;:ao da UGC Odeon: foram atirados cock:talis Molotov e 

Foi lan~ado gas 1acrimogeneo contra uma sal a de Cllletna e 

outros incidentes viera..m a ocorrer ainda em Avignon, Besan<;:on e Marset'Ja. Em 22 de 

outubro, o cinema St. Michael foi consumido pelo 

l\1inistro da Cultura, Jack lang e o .A.rcebispo de Paris. conden~"'l publicamente estes atos 

vioiencia, mas na pcitica a distribui9ao do filme em foi rapidamente cerceada
136 

No 

"0 flime foi em Israel, por ser considerado ofensivo aos cristaoso Estreou na mas foi 

retirado urn mes mais tarde, A estreia no Brasil provocou ainda mal or violCncia. Per outro lade na RepUblica 

Federal Alema foi-lhe dado a classifica;;:ao "especialmente notavel", e foi passado na Ir1anda para "maiores de 

I 8 anos", desde que nao deixassem entrar nas sal as de cinema depois de o filme ji ter comec;ado, 
para que nao se perdesse a exphca((B.O de abertu.ra, onde se referia que o filme se baseava num trabalho de 

ficyao, e nao no Evangelho"137
. 

Apesar de toda a pc>le::ri,ca, ou velrrcertte gra'ras a mesma, no de outubro~ a 

Universal havia cerca de oito rnilh6es com o filme. OS 

'
36 

Thompson, p. 24< 
137 

Thc:mpsoc. p. 24. 

Scorsese e os seus de:iens:cm's 
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de boicote as vendas de ET (video da MCA) tenba claraT;ente 

fracassado, maio de 1989, a anunciou o lanya.'TI.ento em circuito restrito do video 

de A Tentar;;Cio de Cristo. o que provocou novas retalia~6es. Como pudemos 

observar, principalmeme pela atitude dos fundamentalistas envolvidos (Bright, Penland, 

Whitehouse, Madre Angelica) e seu aces so aos meios de comunica~ao, e ate mesmo a 

incita~ao a violencia, houve bastante oportunismo por parte de alguns representantes menos 

felizes das confiss6es religiosas envo!vidas, AJgumas vezes, quando armlisamos a recep9iio 

de urn filme ou alguns outros pesquisadores o fazem, nos esquecemos que tambem os 

representantes de grupos religiosos fazem polftica, Nem sempre a polftica corriqueira, mas, 

a polftica dentro de seus pr6prios cfrculos religiosos, no mais das vezes mais :ividos de 

reconhecimento publico do que sincennuente desejosos de defender a sua fe de algum 

ataque, Possuem seus programas televisivos e radiof6nicos, o que seria melhor do que uma 

polemica Uusta ou in justa) para lhes trazer mais audiencia? Enfim, a po!emica e uma faca 

de do is gumes, sempre beneficia, de urn lado faz propaganda para o filme e do ou tro para 

os grupos religiosos, que tam bern ja conhecem na decada de oitenta este mecanismo secular 

de promoc;ao. 

do na ap6s a sua nao guardou tanto a 

po!emica, como havia acontecido no passado com outros fi!mes. A critica na decada de 

oitenta foi menos caustica e destrutiva do que as das decadas anteriores, Se os 

fundamentalistas desejavam destmir o filme e impedir que os "fieis" o v:;;sem, tambem 

havia os religiosos que defendiam o direito das pessoas verem-no e analisarem-no por si. 

tratou o de forma desigual, os 

cc,nfonne suas conv1c:;6es pessoms. 

Quando Scorsese, via televisao, tentou reverter a poltmica, ele teve entre seus 

intimeros entrevistadores Richard Corliss para Co,mo1t de setembro/outubro de 1988: 

"Corliss: 

Scorsese: 

is so, Eu penso que 

138
Tatum, p. l7L 

seu Jesus e ou e um que pensa ser Deus? 

niio esta engar,ado, Eu acredito que Ka•za:ntza,Kts pensava 
' ' .. ~ zsso e eu sez que nzssoo 



Nessa entrevista Scor:ses:e ti co-:;e como urn crente e defende o filme como uma 

expn;ssao de fC, todavia fez um retrato nada convencional de Jesus. Nao podemos deixar de 

no tar tanto o livro bastrurte como as entrevistas do 

diretor sobre o filme, forem sempre elaboradas ou no calor do debate ou bern 

posterionnente a ele. Ninguem deixa de se sentir mais ou monos como que diante das 

confissoes de urn "padre" ao todas as boas inten<;6es do dire tor. Confessou nao ser urn 

cat6lico praticante, mas diante de a polemica acabou passando por homem pio e cheio 

de boa vontade que deseja apenas fazer uma ref!exao sincera sobre urn tema espiritualista 

pungeme. Bern, nem tanto ao ceu em tanto a terra. 

Corliss acabou sendo conquistado por Scorsese, o que pode ser visto numa breve 

materia na revista Time (15 de agosto de 1988), ele concluiu que: "aqueles que 

acompanhassem Scorsese em sua perigosa jomada atraves dos Evangelhos iriam crer que 

l . h . d b . "139 
e e tln a cna o sua o ra-pnma. 

Fora Corliss poucos articulistas da imprensa acreditarem que Scorsese tinha criado o 

seu melhor filme, pode-se juntar-lhe apenas Jarwt Maslin, no The New York Times de 12 de 

agosto de 1988, falou sobre "este bela filme" e descreveu Scorsese como "talvez o rfUlis 

inataw,.ente religioso outros tiveram a mesma 

perce~ao. Terrence Rafferty no Jhe New Yorker, de 5 de setembro de 1988, reduz o fihne 

ao nfvel de "urn honroso erro ". John Simon da National Review, de 16 de setembro de 

deixarem claro em seus artigos que seus julgementos negatives se devi'h'TI a questoes 

Entre as fracqu.ezcas do filme estavem os dialogos, a 

forma como foram esc:ritos e a como fora.rn prormrrciados 

poderiem ser encontradas pel as ruas de Nova Y orque. 

britamco para os romanos e :;,awrms 

e falas que 

Em geral a atua:;ao de Willen Dafoe foi elogiada, mais existirem aqueles, como 

Rafferty e Simon que o desancarem, o primeiJ·c afirmou que "'ele fez Jesus como cntai'a"rer 

e o segundo chegou ao sarcasmo <;sera que o de Deus niio 

ter dent<:s "~1as sem 

l39Tar ~ ~~· 
~Uffi, l::-'" i l. 

140
Tatum, p. 17L 
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fi!me de Scorsese teve a receps:ao negativa. Nao grande diferenqa se o 6rgao 

era de tendencia mais liberal ou mais conservadoL 

David Neff em urn editorial para a Christianity Today, de 7 de outubro de 1988, 

considerou que o filme tern urn 6bvio nfvel de desvio e diston;:ao da imagem do Jesus dos 

Evauge!hos, Ele fez diversas comparaqoes entre o Cristo da fe e o Cristo hist6rico e 

tenninou seu artigo comentaudo sobre as duas graudes falhas do filme, Se Scorsese queria 

passar a humanidade de Jesus, com o conflito dual, ele falhou, este Jesus e Deus, E o 

erro grave foi a propria dualidade came/espfrito, fazendo com que o segundo 

prevalecesse sobre o primeiro, Para ele urn erro de kazautzakis e de Scorsese141 , 

James M. Wall em urn editorial do tradicional Christian Century, de 17-24 de 

agosto de 1988, condena o filme por usar o material dos Evangelhos de forma muito 

fundarnentalista, como faria algum pregador de Oklahoma. Mas o pior de tudo para ele, nao 

sao os erros teol6gicos, mals a ausencia de ponto de vista teol6gico. 0 filme e apenas urna 

misce!ii.nea confusa de conceitos esparsos de arnor, pecado, carne, espirito, e tudo juntado 

sem liga;;ao, nao chegando a Iugar nenhum. 

Os rep6rteres cat6licos tambem reconheceram no filme de Scorsese as fraquezas 

teol6gicas e cinematogr3.ficas. Mas, nelli~Um o filme era de alguma forma 

blasfemo. Em 

o filme era pretensioso e menor. E falou sobre suas deficiencias teol6gicas a partir de dois 

pontos vista Cristol6gicos: o de ter tido ou nao desejos sexuals, e das suas 

incertezas sobre o que ele era e o que era a sua n1issao. Para a primeira questao Bia..ke 

argumentou que nao o menor problema que desejos sexurus
7 

serviria..rn apenas para seu merito; mas para 0 outro qulesitc argumentou 0 

atormentado, neur6tico perdido cujas circunstilncias ditava,'TI o passo a ser 

dado
142 

que acuna de tude o foi muito prejudicado por sua aproxima;;ao 

excessivamente fund.arae;rrtiuli:sta. 

Morris, 0. em outubro de Ele 

momentos e do 

141 ]70 p. ~ JL. 

:42 '7"' p. l '.:l. 
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concluindo: do que qualquer outro 

deste The Last Te1no,tat:ion Scorsese mediu a magnitude do sacriffcia de Jesus em 

tudo o do 

tolerar suas deficii?ncias teol6gicas. "
143 

Finalmente, o filme foi c!assificado pelo Departamento de eomunicat;6es do United 

States Cathoiic Conference (USCe), como "0" (moralmente ofensivo ). 0 usee substitniu 

a sua fun~ao nao era mais vigiar e 

dirigir os cineastes em sentido a urn conteudo mais cristii.o dos filmes, mas dar aos pais 

parametres sobre o que mostrar aos filhos. Nesse quesito a usee possui cinco categorias 

de classificat;ao: 

"A-1- publico em geral 

A-Il - adultos e adolescentes 

A -Ill- adultos 

A-IV- adultos, com reservas. 

0 -Mora/mente ofensivo "144 

Como pudemos observar, a recep<;ao do filme pe!a sociedade americana e tambem 

pelo resto do mundo nao foi exata.rnente facil~ no Brasil chegamos a ter tarnbem nosso 

pequeno epis6dio. Carlos Merten, no Cademo 2, do jomal 0 Estado de Siio Paulo, de 

2 fevereiro de 2001, ao comentar o lan<;amento do DVD, nos informa que: 

A estrCia em sao Paulo provocou a rea~ao irada do entao prefeito Jfulio Quadros, que recorreu a urn 

esrratagema para substituir a nefa11da censura que acabara como regime :rr1ilitar. Para impedir a exibi~o do 

filmc, ele simplesmente mandou fechar as salas em que a produ9ao deveria estrear. Como faze-Io? Por meio 

de uma vistoria radical, invocando faha de condi<;Qes tt§cnicas e quetais. Ji1.'1iO teve de voitar atrB.s, mas criou 

urn circo e transfoTIYJou a estr6ia de A num esc3..ndalo. 

A e strem, a recep~ao toda a polernic:a em tomo pacrece ter tido muito 

mais, realmente" de oportunismo do que urn senso de responsabilidade religiosa. Ao longo 

de todo o percurso de compreensao a respeito dos Filmes de Cristo, pudemos verificar a 

como se alterou essa re<rer}(iio, Dizer que todas polemicas e 

parte da verdade. foi dito anteriormente em nenhum memento hist6ria dos Filmes 

143 
Tatum, p. 173. 

l.J.4 174. 
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conseguiram faze-lo mudar em essencia a sna mensagem. As vezes se conseguin nm 

peqneno corte aqni e acohi, mas todos estrearam e foram vistos. 

Em The Last Te!np.tation consrogrrirrios observar a tentativa mais ousada de alguns 

fundamentaiistas religiosos de tentarem comprar o filme para destrui-lo. Bern, mas esta 

uma forma urn ponco mais simplista e irrgenua de se ver os irrteresses da industria 

cioematografica, e, obviamente nao funcionon. Talvez a melhor atirude de recep<;ao foi a de 

alguns religiosos mais sinceros, e realmente convictos de sua cren<;:a pessoal, que passaram 

a utilizar o filme em suns igrejas para refletir sobre questi5es mais esqnecidas como o 

pecado e a tenta<;:ao. 

Conc/usao 

Nos anos 80 verificamos duns fon;:as conflitantes a da prodw;:ao cultural e a do 

fundamentalismo re!igioso crescente. Ao mesmo tempo em que a hist6ria dos di versos 

filmes de Cristo, on apenas filmes de temas religiosos, haviarn preparado mal ores ousadias 

esteticas, uma parte da sociedade passon a ser paulatinamente mais conservadora. E neste 

ponto que localizamos Last of possui prodntores madnros que 

enfrentarn a polSmica e sustentarn o diretor contra todos os ataques, no entanto, ele sofreu 

os mais fortes ataques de toda a est6ria dos Filmes de Cristo. Ate mesmo na politica 

americana o conservadorismo da Era Reagan se instalou fadlmente. No entanto, apesar de 

parte do terreno encontrado nao ser nada favonivel, assim mesmo pudemos ver o de 

Martin Scorsese, o que e, de certa forma, resnltado do amadurecimento cultural da 

de religiao 

pura e simplesmente, 

Last of ficou marcado pela polemica que gerada em tomo 

dele. Nao e possivel saber como este teria sido recebido pelo publico sem que 

houvesse tanto bamLl:!o por parte dos fur1d:arrtertta!is1tas religiosos. Talvez, 

algurnas fraquezas~ nem sobrevi vesse ao teste do tempo~ 

ou nao o filme gerou uma imagem de 

mas,ai 

Como 

em 

esta. 

enqutarito todos estavam preocnpados com a "t,,n,"ror>'' as dnas primeiras 

do filme pareciam fazer alltera<;roes mais radicals na imagem de Jesus. Na busca de 

elaborar uma personagem que vivesse em si mesma o aspecto duplo da nan1reza humana e 
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w'"'a convivendo, o que surgiu foi urn Jesus obviruuente fraco, confuse, e psic6tico. No 

desejo de possibilitar a coexistencia do natural com o sobrenatural percebemos que 

Scorsesc csbarrou numa antiga fom1a se pensar Jesus~ a dos Evangelhos Ap6crifos, 

gerru1do tanto quarto estes textos pol§mica e algumas imagens '"inaceit3.veis". 

A maior contribui~ao de The Last Temptation foi ele ter possibilitado que se 

elaborasse uma imagem de Jesus, que fosse ao mesmo tempo ele e que se descolasse 

daquela imagem tradicional, possibilitando uma reflexao mais inteligente a respeito de 

alguns misrerios da religiao crista. 

3 
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13 Passion of the Jesus Neo-
I ~ Mel Gibson, "''-''"""-

No percurso final desta tese uma grata surpresa me aguardava, o lam;amento do 

filme The Passion dire tor Gibson, Desde 2001 ja circulavam notfcias 

via internet a respeito das intent;6es do diretor: ele iria fazer urn filme sabre as u!timas doze 

horas da vida de Jesus e desejava que este fosse todo falado em latim e aramaico e nao iria 

colocar legendas, Havia em mjm uma certa expectative que assim realmente fosse, pois 

depois de urn seculo de prodw;:ao de imagens de Jesus Cristo no cinema voltaria.mos a 

sedu«ao dos Filmes Pe<;:a da Paixao, De alguma forrna veriamos urn fiime como aqueles 

hi do inicio que nao possuiam ainda intertitulos e as pessoas os assistiam tendo em mente 

apenas o seu conhecimento da est6ria evang6lica. Algumas vezes as imagens eram 

acompa11hadas por urn narrador ou por urn religioso que delas retirava alguns comentarios, 

em geral, as pessoas deveriarn contar apenas com o seu conhecimento sobre a 

est6riaP5 

A primeira questao que surgiu diante desta intem;:ao do diretor era como ele iria 

con tar a est6ria para que todos a entendessem prescL'1dindo da compreensao da fala? Alem 

disso, era bastante perceptive! que ele pensava que Jesus, mesmo falando em aramaico, 

continuaria sendo acessivel para todos, Havia urn pouco de ingenuidade em minha 

expectativa, pois '-nuo,Ju, al6m destes motivos por rnim alegados 5 estava preocupado como 

"sofrimento e este soJ'rirne:1to 

Desde o p:rL'lleiro momento o diretor 

doze horas da de Jesus, Essa de se aproxi1nar da imagem de Jesus com realismo, 

e contexto adequados, nao e exatamente nova no cir1erna, vrmos ao Iongo 

aos cerrarins, que procuravam passar a de o case de 

145 Vide 02. 
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alem de registrar OS antigos ntn"r< judeus que eram ainda OS mesmos desde a epoca de 

Cristo. 

o cmema ter tornado para si a est6ria da vida de Jesus, paulatinruuente 

conseguindo transforma-la e adequa-la as suas especificidades, expa.ndindo papeis de 

personagens exiguas nos Evangelhos, contribuir1do para valorizar mais esta ou aquela cena, 

escoihendo os fatos marcantes e "interessantes" da vida de Jesus, depois de narrar, mudar 

de formato (rrm:;icais) mudar de vefculo (televisao ), o cinema esta pronto para realizar 

aproximaJ;6es cada vez mais ousadas em dire<;:ao a Jesus Cristo. Seja o Jesus da fe, seja o da 

rm;tmm, seja urn Jesus alternative qualquer, o Iongo percurso de apropria<;:ao e adaplaJ;ao da 

sua est6ria para o cinema permite agora que praticamente tudo seja possfve!. E ha ousadia 

ate mesmo numa aproximaJ;ii.o conservadora como a de Mel Gibson. 

Este "praticamente tudo" com que os religiosos em geral mantenham as suas 

barbas de molho. No entanto, The Passion nao padeceu dos mesmos problemas dos outros 

filmes, pois de imediato ele admitia-se para !a de tradicional. E o diretor e urn reconhecido 

cat6lico praticante, diferente Martin Scorsese que durante e ap6s a polemica do seu 

filme Last Temptation parecia ter passado por uma reconversao bast&"'lte titil para 

abafar polernicas, Entao, com certeza verfamos urn :filme confessional e uma obra de 

tendencia cat6lica. 

dois traQOS mais caracteristicos: o anti-semitismo e a violencia. Num instante a polemica 

estava armada. No entanto, neste caso a polemica foi buscada, desejad~ pois era importante 

para a propaganda. Diferentemente do caso Scorsese, Gibson desejava a polemica, seu 

site oficial notfcias sabre o filme a11tes e ao da produ~;ao, ele aguardado com 

certa e~:oe:ct:>tivr Novan1e:1te verifica.mos a veL1.a id6ia que estava por tras de tude 

como vender urn Filme de Cristo? Todos conhecem a est6ria, todos sabem o finaL. 0 que 

fazer para as pessoas irem ve-lo? Estas quest5es sempre a aproximru;Oes mais 

ousa:l<:lli da est6ria, no entanto, como comentei anteriormente, este nao e mais do que urn 

cristaos e o for !an<;:ado na Semana da Pascoa, ou 

ao NataL as pessoas irilo ver urn fato que e urn 

Filme de Cristo e e a epoca em se OS v€. 
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~o caso de I1te Passion tratava-se tao somente de uma forma de levar o maximo 

de pubiico nas primeiras semanas de para garantir, no minimo, o retorno 

in_vestimento. Esta estratr§gia as prodw;6es de meados dos 

anos noventa em dia'1te, Urn investimento maci~o em propaganda de todas as formas pata 

atrair a curiosidade do maier numero possfvel de espectadores, Se o filme e born ou nao, 

isro e de somenos importancia o que se deseja e o lucre das bilheterias on que o filme 

se pague, Isto tern de ser conseguido logo, de imediato, no lan<;:auento, pois a propaganda 

negativa daqueles que o virem primeiro nao deve chegar a afastar o sen publico potenciai, 

ao menos nao antes do retorno fmanceiro desejado, 

Nesta relaqao fica clare quanto mais po!emico, quanto mais barulho se fa.;;a em 

tomo de urn filme, melhor, E por essa razao, nao por nenhum ato de fe, que Mel Gibson 

anunciou o filme em 2001, criou urn site de divulgayao e dissemiirou as informac;:oes 

necessarias e suficientes pa-a que os holofotes se voltassem sobre ele, i\km disso, a sede 

mercadol6gica do diretor ficou evidente pelo excesso de produtos gerados pelo filme e 

administrados pelo mesmo, Jesus sempre foi uma imagem para consumo (nao discuti<-.do o 

tipo de consume) mas o de chega a ser uma aberraqao, s6 faltaram vender as 

chibatas no a<;oita..'!lento. 

Apesar de todo bamiho, quem o assistiu sou be que se tratava de urn fiime menor, A 

unica contribui<,;ao que ele realmeute teria pata a est6ria dos Filmes de Cristo foi-lhe 

retirada quando !egendaram-no e, desta forma se perdeu tambem o esforc;:o do diretor de 

criar urn fiLme inteligivel sem compreensao da lmgu~ passando o seu roteiro por fraco e 

sem imagina~aoo Uma analise 

sem le:~eJJdas, a forma como ele 

Mel Columcille Gerard G1!bson, nasceu em 3 de 

janeiro de em Peekskill, norte do estado de Nova e o sexto filho de sete irmaos 

de uma farrJ!ia cal6lica, Aos doze ar1os de idade mudou -se com sua f&'TI11ia para ~l<lfl(oy 

cursar:tdo o National 

Institute Dramatic Arts na Universidade de New Wales, on de foi visto 

em uma de suas peyas, A A-forte 
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agora u"'uv,, George Miller, que o convidou para ser o protagonista do filme Mad Max 

(1 um suspense sobre persegu.i~Oes de carro com baixo on;:amento que 

surpreendentemente tornou-se urn sucesso, Ganhou o premio de ator pelo 

Australian Film Institute devido a sua atuayao no filme Tim, em seguida destacou-se em 

Gallipoli (1981) do diretor Peter Weir, o que significou a sua estreia intemacional- que o 

levou a o segundo premio de melhor ator australiano. No mesmo ano ta1nbem atuou 

em Mad Max 2 ). 

Novamente trabalhando com Weir, em 1983, no filme 0 Ano em que Vivemos em 

No ano seguinte, em 0 Rio do Desespero fez sua estnSia americana ao lado de Sissi Spacek; 

Mrs. Soffel- Um Proibido (1984) foi seu seguinte, mas, sem duvida algoma, 

foi a contirmayao da serie Mad Max, Mad Max- A/em da Cupula do Troviio (1985), que na 

epoca trouxe a cantora recem redescoberta pelo publico Tina Turner, e a serie de ayao 

Mdquina Mortifera, de 1987, que !he deram de vez o status de ator mundialmente 

conhecido. 

Depois estrelar outros trlm<:s como: Conspiraqiio Tequila (1988), Mriq,uin:a 

Mortifera 2 (1989), Gibson 

Productions com Bruce Davey para produzir a adapta<;:ao de namt.~r (1990), fonnou a 

o filme foi dirigido pelo conhecido diretor Franco Zeffire!li. Apesar das dirversascfticas 

recebeut antes e depois da prod:u<;ao, este papel lhe rendeu o 

da Folger LibrilPj in WasrJngton, DC. Gibson desde en tao tern estre!ado vanos projetos da 

Icon inc!uindo Jovem de 1992, de 0 de e Do que 

as de continua a em fiimes por 

outras tal 0 Pret;o um Resgate de 1996 - qual L~dicado ao 

Globo de Ouro na categoria Melhor Ator Dramatico - e em Teoria da Conspirar:iio 

(l do diretor Richard Donner. Uma das principals caracteristicas da sua empresa e 

tentar todo o processo produtivo do filme assim pode manter em suas maos o 

orrerrm de explorayao comerciaL 

0 ator se tomou urn es]Je<:ialista m1:necs de e aos poucos, cornec<;ou 

a alterar o rumo de sua cru"'Teira., escolhendo alguns com mais calmos, 

assim foi sua esi:re::a na dire~ao em 93 com a pn)dlr<;acc da em 0 fiiJmem sem 
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evid,~nlernente ele nao abandonou o rico filao dos filmes de a~ao. Em 995 Gibson reso!veu 

se dedicar ao €pico hist6rico e criou Coraq[io Valente, o dirigiu e co-produziu, um 

sucesso que recebeu dez ao Oscar e gillh'1ou incluindo lv1elhor 

Filme e Melhor Diretor. Ainda recebeu o Globo de Ouro de Melhor Diretor, Realizw;:iio 

Especial em Produr;iio de Cinema pela Nacional Board of Review, the National 

Association of Theater Owners, o Premio ShoW est como Diretor do Arro, e foi intitulado 

Melhor Diretor pela Broadcast s Association. Em Corar;:iio Valente o diretor 

mostrava-se ainda mais inclinado a faiar de patriotismo, a<;:oes corajosas e a exaltar os 

valores da famHia nuclear. 

No fihne 0 Patriota, de 2000, dirigido por Roland EIIL'1lerich, Gibson retratou o 

relutante her6i Benja;1:lln Martdn, obrigado a lutar na Revolu~ao Americana qua'ldo a guerra 

amea~a sua familia onde novamente temos as caracteristicas acima citadas. Neste rnesmo 

ano ele se tomou o primeiro ator a estrelar tres filmes que faturaram 100 milhoes de d6lares 

ern bilheteria. Num deles Gibson emprestou sua voz para dublar o galo super americana, 

Rocky, na a:Umar;:ao da DreamWorks/SKG de comedia e aventura A Fuga Galinhas. 

Ainda interpretou Marshall, o chauvinista executive de publicidade que se encontra 

corn seu !ado ferninino no sucesso da Para1nount Pictures/leon Productions Do que as 

Mulheres Gostam de 2000. A comedia rornantica dirigida por Nancy Meyers e co-estrelada 

por Helen Hunt atingiu a melhor bilheteria, no mes de dezernbro, ate hoje (33.6 milh6es de 

d6lares). 

Em 2002, Gibson interpretou o her6i da do Vietna, Generai Harold McJOT!e, 

- urna de;scn\:ao dos 34 dias de batalha contra no :filme 

dificuldades incontormiveis que marcaram o inicio dos combates par terra na guerra, e 

como o Reverendo Gral1am Hess. confi:orttando uma invasao a!ienigena (e uma crise de fe) 

no filme de M. Night Shya.rnalan, Este se tomou o de maior arrecadru;rao 

mundial feito por Gibson. 0 uma imensa carnpa"1ha publicit&.ria, o 

lhe indicava o carnin.ho: trazer o maier publi.co possfvel nas primeiras sema."'las. Em 

beneficiou-se j:i 

Sinais Gibson estava para The 

planeta terra. e urn pastoT, com 

ele nao apenas e urn defensor 

e com uma farrJ1ia para 

Urn de suspense ,vacu corn urn uc1coau inexplicavel, no momenta de 

tensao do a sua farnl1ia esta em perigo, cc<rnpllctam·ente cercada por 
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alienigenas dentro de sua propria casa, o diretor para tude para fazer urn longufssimo e 

len to flash-back, sabre como o pastor nao havia conseguido salvar sua esposa num acidente 

de carroo Isto nao significou nem urn anti-clfmax, simplesmente rl?,trnm qualquer tensao 

dramatica que poderia ali existir, depois disso os alienfgenas, compreensiveimente, 

foram embora, 

Vimos ao longo da sua carreira Mel Gibson fechar-se em papeis cada vez mais 

conservadores e pessoalmente valoriza-los como sendo sua escolha, Assim, caracteristicas 

como patriotismo, machismo, fanu1ia patriarcal e religiosidade mal conduzida, passaram a 

ser caracteristicas constantes de seus fihnes, As vezes estas caracteristicas vern todas juntas 

como foi o caso de "Sinais", Dentro desta vida extrema,rnente ativa ainda sobrou tempo 

para o ator e diretor casar-so e ter m.uu,, sua esposa e Robyn Moore, com a qual teve seis 

filhos: Hannah, os gemeos Edward e Christian, William, Louise Milo, 

Ao se dar uma nipida vislumbrada pela sua carreira nao e de se estranhar a 

expectativa que foi criada pe!a imprensa em tomo de filmes como Hamlet e The Passion, 

afinai, o que ele teria a dizer relativamente a dramaticidade? Eo que poderia se esperar da 

sua dire<;ao de uma vida de Jesus? Fosse o que fosse sabia-se uma coisa a respeito do 

ultimo filme, seria conservadoL 

Roteirista 

As infom:1a"6es oficiais da equipe de Gibson sobre o roteirista s6 nos deixam a 

cara impressao da importilncia relativa deste, Ele e anunciado como co-roteirista, uma vez 

que Gibson tambem ajudou a escrever o roteiro, no entanto, nao o desclassifica 

como esl:rit<)f de roteiros. Ele tniblllhou com anos no roteiro de 

algum dest2tqu:e por sua adaptw;ao 

escrito por F1an .. "'1ery Cc:nn.or, e que foi dirigido por John Huston, em 1979, 

ele o melhor que se conseguiu dizer foi: 

e do re:~o;mado poeta Robert Fitzgerald, tradup5es de H<omer:o, 
Virgilio S6focles e de Sally Fitzgerald, cujas 

eazp?es para as cartas de of Beingj siio igualmente mnonuzd:2S. 
A propria 0 a JP.ais am1ga dos Fitnz,en!ld, 

Estls sao as suas credenciais, Ele cc•ntinc!OU a tentar se tomar urn especialista em 

adapta~5es litenirias, mas em sen cum:cu nenh11m outro grande fihne se alirllou depois do 
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de Nos ailOS 90 escreveu o espetriculo televisao Zelclil- Escdndalo do Seculo, 

dirigido por Pat O"Connor, estrelando Natasha Richardson e TimcJthy Hutton; depois foi a 

Darkness de 

Malkovich e Tim Roth .. ruJJu.ct ousou uma versao de Moby Dick, dirigido por Frail 

Roddam, com Patrick Stewart como o Capitao A.Imb. Posteriormente roteirizou A Sangue 

dLcigido por Jonathan Kaplan, de 1996, com Eric Roberts. 

desmerecer o de Benedictis FitzferaJd, trata-se sobretudo de urn 

roteirista de filmes B, ao menos e o ele era ate a estreia do filme Mel Gibson, e 

talvez nem seja contado entre os melbores, tendo em vista a sua esparsa partJcipa.;:ao nos 

ultimos vinte anos, nao deve possuir mais do que cinco participa<;:oes efetivas. Nao se trata 

aqui de se retirar o valor do trabaJho dos roteiristas de filme B, muito pelo contnirio, ja fiz 

elogios altisson&"ltes para ru'w"' Horman, p. ex., que elaborou a serie The Living Christ, do 

anos cinqtienta, mas e necessano fica claro que o fiL'Tie The Passion e sobretudo urn filme 

do seu diretor, seria completamente incompatfvel urn grande roteirista a seu servi<;:o, caso 

contrario terfamos aqueles velhos problemas que aconteceram entre Nicholas Ray e Philip 

Yordan no passado, em King de 1961. 

Produt;iio 

produzir urn filme a Jesus 

cerca de doze a.'los antes da prodw;:ao. Ap6s passar por uma crise espirituaJ e!e come<;:ou a 

homens do pecado propria_YJ:lente 

0 estava consciente da antiguidade da abordagem do tema da vida de Jesus 

no cinema, consciente das varias vers5es pessoais ou nao. E acreditava poderia 

contribuir apenas elaborando uma est6ria que fosse o mais real possfvel. Evidentemente 

que se trata aqui de cinematografico", bastante dis tin to do ReaJismo Poetico 

146 T odas as da Produ~ao do filme fora-n retiradas do site oficial do filme. Essa nao foi uma 

esco11.a ao acaso, uma vez que confrontadas as informayOes dos jornais publicados no Brasil, eles de hi 
retiravarn suas informa~es e nao as utilizava:ll. de forma completa Como o filme e bastante recente 
carecemos de outras fontes de pesquisa sabre como ele se desenvolveu e toda a gama de dificuldades que 

wr existido para a sua Para vide o site da Fox Filmes do 
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dos anos trinta on do Neo-Realismo italiano dos anos 40 e 50. No site oficial do 

o diretor informa: 

"Minha intenyao com esse filme era criar uma obra de arte duradoura e estimular idEias c reflex6es 
s6rias entre plattias dlversas e com forma0]es diferentes. Mh1ha grande esperanya e que a mensagern de 

tremenda coragem e sacriffcio dessa hist6ria possa inspirar toleri..Dcia, amor e perdao. N6s estarnos precisando 
mesmo dessas coisas no mundo de hoje". 

Aproveitando a experiencia adquirida com o seu filrne Corapio Valente, quando 

necessitou fazer uma a'llpia pesq:uisa h.is:t6r1c<l, o direlor come<;ou a se dedicar a produ9ao. 

Ele imagicava usar a for9a total da tecnologia de prodw:;ao do cicema modemo -

especialmente o reaiismo da fotografia, desenho de prodw;ao e o estiio de atua9ao desse 

cicema- para abordar o tema da Paixao. 

Tendo em vista sua pesquisa ele co-escreveu o roteiro com Benedict Fitzgeraid, 

dizendo basear-se fielmente nos relatos do Evangelbo de Mateus, Marcos, Lucas e Joao 

como fontes principais para o roteiro. No entanto, Gibson ja estava consciente das 

dificuldades de se elaborar urn Filme de Cristo: 

"'Quando voce aborda uma hist6ria que e tao conhecida e que tern tantas concepyQ.es diferentes a seu 
respe]to, a Unica coisa que voce pode fa7...er e permaD.ecer rao fiel quanto possfvel a essa hist6ria e ao seu 
prOprio modo de expressJ.-la criativa.11ente. Foi o que eu tente:i fazer". 

Apesar da sempre reafinnada qnalidade "textual" do filme, ou seja, o diretor desejou 

ser fie! aos textos dos Evangelhos Can6nicos, podemos perceber por algumas das suas falas 

contidas no s]te oficial que nao foi exatamente assimJ po ex", afirrnar que usou os 

Evangelbos como fontes principals, logo, nao foram as rinicas, e ou, como visto ac1ma 

"vennane,cerf~l quan;~ nosr:ivr:l 

textos dos Evrurgelhos ainda nao garm1te nen1 fidelidade e nem realismo, e o desejo de 

expressar a est6ria a seu "proprio rr.odo criativamente ", encerra toda a possfvel 

discussao sobre realismo que poderia haver neste filme. Trata-se sobretudo de urn realismo 

ciJaem:atc)graJ·ico hollywoodiano, nao e nem mais nem menos real do que fora.,_"'TI todos os 

outros. 0 o diretor e explorar as emo;;oes pessoas. Por isso a sua decisao de 

"Eu queria realmente expressar a enormidade do assim como seu horroL fvias eu tambem 

queria fazer um filme com momentos de lirismo e beleza real e uma convinceme mensagern de amor, porquc, 

ern Ultima instfulcia e uma hist6ria de ft, esperanya e amor. Essa. na minha opiniao, e a rna1or hlst6ria que 
pode:mc>S con tar", 



0 que nao se encontra expresso no site oficial e que alem dos Evangelhos, a grande 

inf1uCnda do roteiro do filme sao as vis6es de uma mistica lmne-Catherine 

Emn1erich (1774-1824), encontradas em seu iivro A Dolorosa Paixiio de Nasso Senhor 

A mulher em questao recebeu as chagas de Cristo, portanto, uma 

estigmatizada. Em seu livro a dor sabre o corpo de Jesus Cristo e especialmente enfatizada. 

Nao h:i ne!hhuma "causa" em especial a ser defendida apenas o softimento do seu corpo 

retirar os pecados do mnndo. Trata-se de ntisticismo puro e simples.
147 

Uma das primeiras decisoes de Mel Gibson em rela<;ao ao futuro da prodm;ao e que 

ele desejaria que ela fosse feita com a lingua da epoca de Jesus, o amaralco e o latim. 0 

aramalco, atuaL'Tiente, e uma lingua praticamente marta, sendo falada somente por alguns 

grupos localizados no oriente mooio. 0 site oficial informa, com alguma propriedade que: 

"No seculo Vili A. C., 0 uso do aramaico era bastaDte difundido dcsde 0 Egito a Asia Maior ate 0 

Paquistao e era a prir1cipallfngua dos grandes imperios da Assfria, Babil6n.ia e mais tarde do Imperio Caldeu 

e do Imperio Governamental da Mesopotamia. A lingua tambim se espalhou pela Palestina, suplantando o 

hebraico como lingua principal entre 721 e 500 A.C. Uma boa parte das leis judaicas foi formada, debatida e 

transmitida em aramaico, e foi a lingua que ser.;iu de base para a formayao do Tabnud." 

Neste quesito o site tern razao, pois o aramalco e a segunda lingua sagrada para os 

judeus, depois do hebreu, no enta.11to, issc nao quer dizer que esta fosse exatamente a lingua 

falada por Jesus. A de Alexa.'ldre, o Grande, naquela regiao em cerca de 300 a.c., e 

c posterior domfnio Seleucida sobre a Palestina, garantiram que houvesse uma certa 

supremacia do grego vulgar na regiao, conbecido como Koiue. Isto principalmente para a 

relacionada com 

naquela regiao foram construfdas Seforis, Tiberfades e Cesareia de Filipe, sem alnda 

tratava1n-

numa de!as" G:,ra:sa, Jesus faz com urn 

grupo de esph--itos «entre' numa vara de porcos e faz em seguida com que eles se atirem no 

nao vern assinado, cha,."Tla-se De Sait'1t-Sulpice aux saints 

Gibson, de o site e 
tema seja ivltii;Ui,jacie cbs sica. 
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vL'u"'' era das elites religiosas. Com certeza o aramaico era utilizado no seculo V a.c. e foi 

arnplamente uti!izado para escrever alguns textos do ftJJtigo Testamento, mas Jesus 

encontrava-se no sec. I. 

0 site oficiai da outras informa~6es contrasta'1tes: 

"Jesus tcria falado e escrito o que hojc e con..'J.ecido como aramaico ocidental, que era o dialeto dos 
judeus durante sua vida. Depois de sua morte, os primeiros cristaos escreverain par-te das escrituras em 
aramaico, cspalhando as hist6rias e a mensagem da vida de Jesus nessa lingua por v<irias reg16es". 

Nao ha e nem nunca houve urn texto de origem crista escrito em fu"1UUlaico. Ate 

existem textos coptas, em siriaco, etc, mas do aramaico so ha "vestfgios" do que dele 

sobrou no grego vulgar que foi utilizado na confec<;:ao dos pri.meiros textos. Ate o apostolo 

Paulo escrevia em grego. Evidentemente aqui nao cabe urn Iongo prospecto de discussao 

!ingiifstica e nao me esfor<;:o para demonstrar que o diretor errou em sua escolha, pois e!e 

pode nao ter errado, Jesus poderia expressar-se ern aramaico, por que nao? Mas e 

necessaria tarnbem se ter ern mente que vindo de onde ele veio - a Galileia - vivendo 

proximo a cidades de cultura e lingua gregas, era mais natural que ele falasse a Koine. Mas, 

aceiternos estes dodos da prodw;:ao. 

Colocar uma lingua praticamente morta num fi1rne representava urn grande desafio, 

Gibson procurou a ajuda do Padre William Fulco, chefe da cadeira de Estudos 

Mediterraneos na Loyal Mariamount University e urn dos mais importa'ltes especialistas do 

ararnaico e das cu!turas Serniticas classicas. Fulco tradu:ziu o roteiro de The Passion of the 

Christ inteirarnente para o ara1naico do Seculo I para os personagens judeus e para o "latim 

coloquial" para os personagens rornanos. Depois de traduzir o roteiro, como 

nos sets para os e penna.?Jeceu 3. disposi9ii0 da produ~iio, fomecendo 

e 

urn modele como a lingua soa aos ouvidos. 

seus di<lletos L'Tiperavam no oriente proximo. Poncio Pilatos ate poderia nao saber grego, 

aiguem 

para o povo judeu ern geraL Quaitdo Jesus, no fiL1ne, passa pelo julga-nento corn PiJ!at,3s. 

eles convers&'TI em latim, ora, nao e provavel nem pelo ''realismo cinematogr:ifico" 
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Jesus mantivesse urn di2Jogo nesta litrgua, ele era provavelmente uma pessoa do povo, 

nunc a, 

Todo o e]enco do filme acabou por aprender alguma palavras em aramaico, e isto 

foi feito de maneira fonetica. Para o diretor isto trouxe alguns beneficios: "Reunir um 

elenco formado por pessoas de wirias partes do mundo e fazer com que aprendessem essa 

lmPuafez com que tivessem algo em comum, uma coisa que partilhavam e lhes deu la~os 

que transcendem a lingua gem", Is so tambem fez com que e!es se aprofundassem no uso de 

recursos fisicos e emocionais para muito alem do uso das palavras. "F alar Aramaico exigiu 

algo diferente dos atores", observa Gibson, "porque eles tinham de compensar a ausencia 

de unu1 clareza habitual existente no uso de sua propria lingua. Fez com que as 

perfornumces tivessem um outre nfvel. De certo modo, fez com que a experi!!ncia se 

transformasse em cinema dos velhos tempos porque nosso compromisso era contar essa 

hist6ria com a pureza de suas imagens e sua expressividade, tanto quanta qualquer outro 

recurso". 

As loca.;;oes foram procuradas nos diversos locais que pudessem duplicar o visual e 

a atmosfera da Jerusalem DJitiga, e os arrectores i.ridos do deserto da na epoca 

o Marrocos ate a e ate o Novo Mexico e Espanh"" mas a 

Jogfstica de movimentaqao de urn lugar ao outro tornava impossivel vanas escolhas, No 

final, Gibson acabou se vendo atrafdo por Roma, que lhe oferecia vantagens 

extraordinanas: 1) os esttidios Cinecitta, famosos seus artesaos construtores de 

cenlli"'ios; e a proximidade com M::tera. a idilica cidade de 2000 anos com be!as 

oa1s:u2t:m ro,ch,cs:ls e velhos blocos 

II 

OohlbcJrcmclo corn Gibson estava..m os desenhistas prodw;:ao italiar:os Francesco 

Frigeri e o cenografista Carlo Gervasi que recebera..'TI. a tarefa de criar sets 

hist6ricos de grandes dimensoes como o Templo, o Pret6rio e o Palacio de Pilatos. roruao, 

em apenas dez semanas, F1i<ceri criou os sets da cidade a zero em 2 acres e meio 

dos esttidios em Cinecitt~ corn as colillas Matera e seas arrectores sendo usados mais 

tarde como tunei,o. Baseada em pesquisa, a versao ccm:oa,cta de Frigeri de 

a wJstura o Romano ate o Herodesia110, urn local de 

longos larKes de escadarias de pedra e arcadas em estilo R•oiT18110, 
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assrm como ensolaradas casas de calcario, bazares ao ar livre e mac estreitac e sem 

pavimentru;ao. Enquanto isso, em JVlatcora, a equipe de prodw;oao recriava as mura!has que 

ciJrcundavarc Jerusalem, as cenac da infancia de Jesus e a crucifica<;ao no Go!gota. 

Tarcbem essencial para o estilo visual de The Passion of the Christ foi o traba!ho do 

fot6grafo quatro vezes indicado ao Oscar Caleb Deschanel. Deschanel, que havia 

trabalhado anterionnente com Mel Gibson em 0 Patriota, passou !ongas horae conversando 

com o diretor sabre sua visao do filme, analisando as telas de Ca,"avaggio em busca de 

inspira.;:ao. 0 rico jogo de luzes Caravaggio, seu realismo palpavel e seus temas 

variando entre a escuridao e a ilumina<;:ao espLritual revolucionararc a pintura religiosa do 

secu!o XVTI, se distanciando da idealiza<;ao da experiencia religiosa. Gibson tarcbem 

queria se distanciar de urn tratarcento "suavizado" da Paixao. Eie viu no imediatismo do 

estilo de Caravaggio uma combina<;:ao com o estilo narrative do filme. Gibson comenta o 

trabalho de CaravaggioJ "Eu acho que sua obra e E violenta, e escura, espiritual e 

tem uma peculiar e fantasia sa estranheza ". Deschanel venceu as dificuldades filmando 

quase metade do filme a noite on em LTJteriores escuros para obter o efeito da luz 

adentra,'ldo a escuridao. 

0 figurinista Maurizio 

z,,ffir,lli e Tornatore- tarcbem foi inspirado peias pinturas de Caravaggio, usando vistosos 

e contrastantes tons de bege, ma.rrom e preto. tarcbem foi responsavel por uma extensa 

pesquisa na diversidade dos entre as diferentes culttrras existentes na Jertlsalem do 

secu!o I - vestindo as multid6es de Jerusalem com tunicas de fibras naturais, mantas com 

capuzes e sandaliac, enquanto os soldados romanos usam os capacetes e as annaduras no 

tipicas do periodo. 

mais deta!bes aos figurinos de Millconc)tti esta o trabalho de 

maquiagem especial e dos cabeleireiros, liderados pela dupla Keith VanderLaan e o duas 

vezes vencedor do Oscar e seis vezes indicado, Greg Cannom trabalhos mais 

recentes in(;!uem Uma Mente Bri!haate e Piratas do C2rrit>e), Gibson trouxe a dupla e sua 

porque ele sabia que precisar dos me!hores tecnicos de maquiagem 

maquiagem, enquanto era 

tral1sfonnado uma serie perucas especiais e o usc de pr,JSiJet.[cc,s. Para as cenas de 
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tortura e crucificw;:ao de Cristo, o processo de rnaquiagern ficou alnda mais intenso a 

rnedida que o rosto e os membros de Caviezel cram agredidos e feridos gradualrnente. 

Keith VanderLaaTJ fez sua propria pesquisa sobre a auatomia das crucifica<;:5es. 

A equipe de efeitos de maquiagem criou metodos para mostrar de maueira explfcita 

os cravos sendo pregados nas maos de Cristo. Para criar cicatrizes autenticas, a equipe de 

maquiagem maquiava as costas de Jim Caviezel todos os dias ate que ele ficasse coberto de 

verg5es e cortes. Finalmente, V auderLaau tambem criou urn substituto de borracha 

articulado de Caviezel que poderia ser suspenso na cruz para algumas tomadas a distancia e 

poderiam dar ao ator urn pouco de alivio. 

A busca do ator que deveria fazer o papel de Jesus levou Gibson a encontrar James 

Caviezel, cujo filme anterior havia sido 0 Conde de Monte Cristo. Gibson havia ficado 

impressionado com uma foto de Cavieze! que e!e havia visto - especialmente com os olhos 

penetrantes do ator e as express5es trausparentes, que Gibson sentiu possuirem a rara 

habilidade de transmitir a essencia do amor e da compaixao em completo silencio. 

James Caviezel tambem e cat6lico praticante, como o diretor, e ficou feliz em 

aceitar o papel, principalmente por estar chegando aos 33 auos de idade, a mesma idade 

com a qual, provavelmente, Jesus morreu. Posterionnente o ator tambem disse ter 

encontrado inspira.;ao em suas cren<;as religiosas e sua devo<;ao, usaudo a prece como urn 

modo de explorar a personagern, as palavras e as tribula<;6es de Jesus mais a fundo. Mas 

nada poderia te-lo preparado para as filmagens, ele rnesmo comentou: 

""Dia ap6s dia de filmagem, cuspiram em mim, me bateram, me flagelaram e me foryaram a carregar 

urn pesada cruz nas minhas costas enquanto fazia muito frio. Poi uma experiencia brutal, quase impossfvel de 

sc descrever. Mas eu achei que tudo valeu a perm para interpretar esse papei''. 

Desde o infcio, Gibson deixou bastante claro para Cavieze! que sua imen<;:ao era 

fiimar o sofrimento de Jesus com tauta autenticidade quanto passive!, e sern se distauciar 

do caos e da violencia na qual Cristo se envolveu, de acordo com os relatos. Mesmo para 

OS tonnentoS peJos quais Jesus passa durante 0 filme foram as vezes 

aterrorizautes, mas e!e explica: 

"NinguCm jamais mostrou Jesus dcssa maneira antes, e eu acho que Mel esta mostrando a verdade. 

l\1el nEio usou a viol§ncia como urn fim em si e ela nunca parece gratuita no filme_ Eu acho mesmo que o 

reahsrno do filme ira chocar algumas pessoas, mas essa C a razao desse filme ser incrivelmente poderoso". 
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Durante uma prodw;:iio com tais exigencias, Caviezel teve de enfrentar sua propria 

vulnerabilidade ffsica. Em uma das sequencias mais explfcitas do filme, Cristo e a~oitado

ou chicoteado- !ongamente, e en tao ferido ainda mais com um not6rio instmmento romano 

de tortura chamado flag rum, ou "gato de nove candas", urn chicote criado com vfuios fios 

nos quais ficavam presas pontas de arame farpado que rasgavam a pele e causavam perda 

consideravel de sangue. Para exibir as feridas resultantes desse processo em Cristo, 

Caviezel tinha de se submeter a exaustivas sessoes de maquiagem em seu corpo todo que 

duravam horas. Como resultado disso a maquiagem causava irritat;:6es em sua pele e gerava 

bolhas, que impediam que ele ate mesmo conseguisse donnir. 

0 Flag rum sobre a mesa 

Ele tambem passou mais de duas semanas filmando as cenas da crucifica~_:ao, 

durante as quais teve de carregar, ou mais freqtientemente, arrastar com dificuldade, uma 

cruz de 75 quilos (mais ou menos a metade do peso de uma cruz verdadeira de 

crucifica<;:ao) ate o Golgotha, e depois ficar suspenso nela. Caviezel treinou para as dificeis 

posi<;6es nas quais deveria pennanecer, fazendo agachamentos de dez minutos contra a 

parede e levantando pesos para fortalecer suas costas. A!em disso, passou essas semanas 

vestindo somente uma tanga em meio ao invemo italiano, e assim sofreu varios ataques de 

hipotennia, muitas vezes passando tanto frio que nem conseguia falar. Em alguns 

momentos, a equipe tinha de colocar aquecedores pr6ximos ao rosto de 

seus labios pudessem se moveL 

para que 
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Foi um misto de calor e frio para Caviezel, que acabou culminando num momento 

literalmente chocante no set de filmagens, quando tanto Caviezel como o diretor assistente 

Jan foram atingidos por nm raio em meio a uma tempestade. 0 raio atingiu o 

guarda-chuva de Michelini e "pulou" para Caviezel tambem. Surpreendentemente, nenhnm 

dos dois ficou ferido seriamente. 0 peso dessa tensao mental e ffsica sobre Caviezel 

continuou crescendo durante a prodw;:ao. 0 ator sofreu uma infec~ao nos pulm6es e em 

outro momento um doloroso deslocamento de ombro, assim como diversos cortes e 

ferimentos. "Mas se eu nao tivesse passado por tudo isso, o sofrimento nao teria sido 

autentico ", co menta Caviezel, "entiio isso tinha de ser assim ". 

Para interpretar Maria, a mae de Jesus, Gibson foi procurar ainda ma~s Ionge, 

escolhendo Maia Morgenstern, urna elogiada atriz romena de origem judaica. Gibson a 

havia visto num filme europeu de dez anos atnis e ao ver a temura em seu rosto, 

imediatamente pensou nela para o papel. Morgenstern diz que aceitar o papel "foi menos 

uma escolha do que uma chance real de fazer algo importante em minha vida, e ter uma 

experiencia unica ". Para conseguir urn rnaior entendimento sobre a figura de Maria, 

Morgenstern vasculhou pinturas, esculturas e a literatura a procura de retratos. "Fui muito 

inspirada pe/a arte na minha preparar;iio para o papel, diz, "porque ao ver Maria em 

diversos modos, eu me abri para ver quais emor;:i5es me vinham a alma". Ela tarnbem leu o 

roteiro mais de 200 vezes para fazer com que a hist6ria se tomasse uma parte integral de 

sua natureza- e descobriu urn grande significado nas cenas que rnostram o re!acionarnento 

alegre e afetuoso de Maria com Jesus antes daqueles acontecimentos. 

Monica Bellucci interpreta Ma..ria Madalena. Quando Bellucci soube que Mel 

Gibson estava fazendo urn filrne sobre a Paixao, ela ficou tao inttigada pela ideia que 

imediatamente o procurou. "Eu ache! que era um projeto forte e corajoso no qual 

participar", ela explica. "Sabia que niio seria um filme fdcil, mas tambem eo tipo de filme 

sobre o qual as plateias ficariio pensando porum Iongo tempo depois. Foi isso que atraiu 

meu interesse". 

Tambem interpretando o papel de urn icone esm a atriz italiana Rosalinda Celantano 

que se 

metamorfosear em diversas fonnas, espalhando o medo e a duvida. As sobrancelhas da 

foram raspadas para criar urn olhar rnais hipn6tico e filmada em camera 
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lenta para adicionar uma sens~ao ainda maior de algo nao natural a sua representa~ao. 

Mais tarde, sua voz foi dub!ada por urn ator para aumentar ainda mais a aura de confusao 

que envolve. Mel Gibson explica: "0 Mal e sedutor, atraente. Parece alga hom, quase 

normal e ainda assim niio e. Foi o que eu tentei fazer como Demonio no filme. Is so eo que 

eo Mal: pegar uma coisa que e boa e deturpti-la um pouco ". 

Ficha Tecnica 

A dire~ao e de Mel Gibson, que co-escreveu o roteiro com Benedict Fitzgerald. 

Gibson tarnbem e urn dos produtores, atraves da sua empresa Icon Productions, juntamente 

com seus s6cios Bruce Davey e Stephen McEveethy, a produ9ao executiva ficou como 

italiano Enzo Sisti. Diretor de Fotografia Caleb Deschanel; desenho de produ<;ao de 

Francesco Frigeri; a montagem foi do experiente John Wright. A musica e de John Debney, 

e lembra bastante a de Peter Gabriel para o filme de Martin Scorsese. Os figurinos sao de 

Maurizio Millenotti, e os efeitos especiais de maquiagem de Keith Vanderlaan. 

0 elenco tern James Caviezel (Jesus), Maia Morgenstern (Maria, a mae), Monica 

Belucci (Maria Madalena), Rosalinda Celantano (Satanas ). 

OFilme 

Sinopse 

Desde o seu infcio The Passion of the Christ foi planejado para ser urn filme sobre 

as ultimas doze horas da vida de Jesus. A trama do filme come<;:a com a agonia de Jesus no 

HO!to das Olivc,ir;!s (Getsemani). Ali Jesus resiste as tenta<;:oes de Satarlas, nao sao as 

mesmas dos textos evangelicos. Trafdo por Judas Iscariotes, Jesus e preso e levado de volta 

para dentro dos muros da cidade de Jerusalem onde os lideres dos judeus o confrontarn com 

acusa<;:6es de blasfemia e seu julgarnento tennina com uma conden~ao a morte. No entanto 

eles desejam fazer o julgamento em segredo, distante da intromissao dos romanos. Ali 

tambem ocorre as Neg~6es de Pedro, alem de Maria seguir todos os acontecimentos ao 

!ado de Maria Madalena. 

Enqua11to isso Judas Iscariotes arrependeu-se do que havia feito e sofre a 

persegui<;ao de crian<;as tomadas por SataTJas, que o levarn ao suicidio. 
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Aparecem Poncin Pilatos e sua esposa Claudia, que ficam sabendo da estrategia dos 

lideres judeus para se livrarem de Jesus. 

que houve as acus<!~;6es feitas contra ele pelos representantes dos judeus. Percebendo que 

enfrenta urn conflito politico, Pilatos transfere a responsabilidade da decisao para o Rei 

Herodes. Herodes devolve Jesus a Pilatos que prop6e que a multidao escolha entre Jesus eo 

criruinoso Barrabas. A multidao escolhe pela liberdade de Barrabas e condena Jesus. 

Jesus e entregue aos soldados romanos e flagelado sob a assistencia direta de 

Satanas. Claudia, esposa de Pilatos entrega toalhas para Maria, a mae de Jesus, limpar o 

sangue de sen filho do chao. Ele e trazido mais uma vez diante de Pilatos, que o mostra 

mais uma vez para multidao como se dissesse "isso nao basta?" Nao. Pilatos lava suas maos 

do dilema por inteiro e ordena que seus homens fa<;:arn o que a multidao pede. 

Apresentarn Jesus a cruz e !he ordenam que a carregue pelas ruas de Jerusalem ate o 

alto do Golgota. La, Jesus e crucificado e passa por sua ultima tent<ll;aO- o medo que ele 

tenha sido abandonado por seu Pai. Ele vence esse medo, olha para Maria, sua Mae 

Sagrada, e faz urn pronunciamento que so mente e!a pode entender por completo, "estd 

consumado". Ele entiio morre: "em Tuas miios entrego meu Espirito". No momento de sua 

morte, a natureza se revolta. Aparece uma cena onde Satanas grita agoniado, ele perdeu. 

Enfim, termina o filme com uma rapida Ressurrei<;ao. 

0 Pr61ogo de Isaias 

The Passion da mesma fonna que The Last Temptation of Lnnst. a 

dllCHO!l9a e que a abertura do fi!me de Scorsese possufa urn texto de Nikos Kazantzakis e 

urn segundo do sen diretor. Gibson, como se tivesse visto algum dia a serie The Living 

Christ, inicia seu filme com uma cit<ll;aO de Isaias. Ora, como sabemos, Isaias e o grande 

profeta do Messias judaico, entao, nao chega a ser uma novidade que urn texto seu apare<;:a. 

Ate mesmo Pasolini, Em Il Vangelo Secondo Mactte,~. ja havia recorrido aos textos daquele 

profeta. No entanto, Mel Gibson utiliza este texto de uma fonna completamente dif•erente 

dos outros diretores. Todo o seu filme ira desdobrar-se ante uma perspectiva teo16gica 

interpretativa, em outras palavras, Gibson leu Isaias, interpretou-o mediante a est6ria de 

Jesus e a partir desta sua percep<;ao - altarnente pessoal- elaborou todo o desenvolvimento 
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do filrne. E diferente da cita<;:iio inicial feita por Scorsese, que visava tacitarnente dirninuir a 

polernica que seu filrne pudesse gerar, e diferente da serie The Living Christ, que usava 

Isaias apenas para infonnar o espectador e sugerir que Jesus curnpria as profecias. Ern 

Gibson o filrne e a rnanifestat;:ao da sua interpreta<;iio de Isafas. A sua cita<;iio trata-se de urn 

pequeno trecho: "Ele sofreu par nossas transgressoes, foi esmagado par nossas 

iniqUidades; at raves de suas chagas nos somas curados." Is. 53- 700 a. c. 

Observemos a sua escolha. Gibson levou a serio os tennos "esmagado" e curados 

por suas "chagas", ele desejou representar no corpo de Cristo, cad a urn dos pecados que 

este deveria redirnir corn seu sacriffcio. E outro niio eo sentido do di<Hogo que ele man tern 

com o Diabo no Monte das Oliveiras. Quando a criatura infernal questiona Jesus sabre a 

impossibilidade de urn homern conseguir sofrer tanto a ponto de redirnir a hurnanidade. 

Claro que ele nao obtern resposta, niio por que suas perguntas niio fossern boas, e ja ouvi 

varias pessoas dizendo que sirnpatizararn corn o diabo, mas por que provavelrnente o Jesus 

de Mel Gibson nao con versa com gays, ou como prefere o diretor "quase nonnais", pais foi 

assirn que ele definiu o diabo andr6gino. Verificarernos rnais tarde a questao da 

homossexualidade no filme. 

Jesus noo dialoga com o diabo 

Voltemos para outros aspectos interessantes. S6 rnesrno com a interpreta9iio que 

Gibson fez de Isafas e que ele poderia ter feito o que fez, corn todas as licenqas poeticas. 

Melhor aqui dizer grotescas. Gibson bateu urn recorde de vio!encias. Ate entao, o filrne 
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rnais violento que eu ja havia assistido e analisado foi From The Manger to the Cross (Da 

Manjedoura a Cmz), de 1912, do diretor irlandes-americano Sidney Olcott, urn dos 

principais realizadores do inicio do seculo XX, cujo Jesus Cristo apanhava por qualquer 

coisa, contei naquele filrne ao rnenos duas surras a rnais do que havia nos evangelhos 

sornados. Alern disso, na via Cmcis ele era acornpanhado por quatro homens que o 

at;oitavam constanternente. 

0 que deve sofrer pelos pecados dos hornens e Jesus, rnelhor dizendo o corpo dele, 

pois essa tarnbern e a guestao inicial do Diabo (Satanas), sera que urn homern pode sofrer 

tanto a ponto de redimir o rnundo? Ap6s essa guestao do diabo Jesus passa a responder que 

sirn, ele pode. E, o drama da liberta<;:ao hurnana, passa a ser uma especie de disputa muda 

entre Jesus e Satanas. 

Extrema viol€ncia ao Iongo do fUme 

Estranho diante da percep<;:ao de Gibson do texto de Isaias nao e que Jesus sofra na 

came pelos pecados dos homens, o estranho e o excesso a que isso tudo e levado. Sem 

possult alguma forma eficiente de prever o futuro, posso afirrnar que sera dificil que 

alguern consiga fazer urn filme onde Jesus sofia mais vioiencias gne este, isto e, sem que 

saia de urn restrito "born senso~' 0 A violencia do fi1me nao pode ser comovente, ela e tao 

excessiva que da nauseas. E, apesar das afirrna<;:oes de James Caviezel de que a violencia 

nao era gratuita, pode se dizer que e!a nao era necessaria em diversos momentos do filrne. 

Urn exemplo e o momenta da crucifica~ao, onde depois de Jesus ser pregado na cruz os 

soldados romanos viram-na de brugos, com Jesus e tudo, s6 para entortar os pregos na parte 

tras cruz. Evidentemente Gibson os romanos deveriau ser amadores 

neste tipo de trabalh.o. 
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Sangue demais 

A quantidade de sangue arrancado de Jesus ao Iongo do filme, mas principa!mente 

na sequencia do ac;:oitamento e absurda, ultrapassa em muito os seis litros de sangue de urn 

ser bumano. Mas, devemos observar, pelo !ado simb61ico, que o sangue de Cristo tern uma 

grande importancia para o cristianismo; co is a da qual Scorsese foi urn digno precursor. 

A este respeito, a outra imagem metaf6rica que podemos perceber neste filme e que 

na questao do sangue e que habita toda a diferenc;:a entre judeus e cristaos. Por isso que 

tam bern pode ser entendida a profusao do sangue de Cristo nesta hist6ria, por que aquilo 

que para os judeus se constitui em "horror" em "tabu", para os cristaos e misterio e sinal de 

salvac;:ao. E af, s6 para dar algum credito para o ja exarado anti-semitismo: sim, esta 

afirrnac;:ao constante sobre o sangue, e mais do prova da rejeic;:ao aos judeus. Este povo 

tambem nao surge sob uma 6tica muito favoravel nas imagens, alem do mais, Gibson 

escolheu a tradic;:ao, que e evangelica inclusive, de desculpabilizar os romanos. 

A Estrutura narrativa -a questao da lingua - 0 Medieval 

Como comentado anl'eriiorme:nt<;: a ques!tao das lfnguas escoihidas pelo diretor 

altera substancialmente as escoihas que deveria fazer nos textos evangelicos sobre o que e 

como contar. Sem entrar no merito porque da escolha do diretor fazer o filme em 
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armnmco e se sena porum extreme ou porum desejo de realismo maior, ou 

fate de serem lfngt1as com significados sagrados bastai'1te conhecidos, enfim, 

lingua diversa do nos Estados Unidos, ja esbarra num problema bastante serio, a 

falta de habito do publico de ver filmes em outros idiomas, com legendas ou sem, 0 que no 

Brasil nao seria nenl:mm problema, pois aqui a dificuldade e convencer alguem que urn 

filme sem legendas e urn 

Ao partir do pressuposto que o filme nao legendas e suas linguas nao seriatn 

obviamente entendidas pelo o diretor estava com urn problema bastante razoavel 

para resolver, Como escrever urn roteiro que desse a possibilidade de compreensao da 

est6ria, sem o idioma? Com certeza foi nos filmes mudos que Gibson encontrou a resposta, 

Nao no filme de Cecil R DeMille, The King of Kings, de 1927, mas em Filmes de Pe<;;a da 

Paixao, do inicio do seculo XX, que prescindiam de legendas, pois estas ainda nao havian:1 

sido inventadas, Seriam bons a Paixao dos Lumiere, a da Pathe, a da Film 

D 'Arte, etc, Mas estas paixoes sao pouco acessfveis, talvez uma outra obra acessivel em 

video ja alguns anos The Manger To de Sidney de 1912, possa 

ter urn substrato bastante interessante, Apesar deste ultimo possuir intertftulos 

eles sao dispensaveis, pois as imagens sao bastante informativas por si mesmas, seguindo a 

tradi<;;ao das pe<;as Palxao que ja vinham desde o final do seculo XIX, Ao menos na 

forma violenta de explorar a paixao de Jesus os fiimes de Olcott e de Gibson sao multo 

semelhantes, Nao e demais lembrar que foi posteriormente a projeqao deste filme na 

que aquele pais veio a nroi!1ir toda e :p:a.1:1wcr ncp:re,;ertta~;ao visual de Jesus no 

Cinema. A violencia contra o de Cristo e uma constante tanto em urn dii·et(Jr quanta 

no outro 1 e ambos sao diretores de origem cat6lic~ disso da mesma Gibson 

se dedicou a papeis violentos ern sua ca..?Teira ou a filmes de ru;5es, Olcott era urn 

reconhecido diretor de fiimes de Western, 

tanto ll''"'"v aqueles W"1tigos diretores, se 

apcliaclo no demonstrarnos em ~"JfJHUJCJ' 

am:enoreso lsto teria propiciado uma ordem narrativo-cronol6gica os eventos mms 

irr:nrJrr~ntPs da vida de Jesus, Apesar do dire tor afirrnar o seu de utilizar as modem as 

tecnicas cinema 0 0 ele na distan:te Idade 
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Media o conteudo que ira rechear a esr6ria do sen filme. Ao fazer as suas escolhas 

narrativas. dispensa o Caravagio'' alegado, e assume o grotesco, e o 

m•erliipv·nl que estao mais pr6ximos de Ie:ror:inms Bosch e das Pe9as da Paixao tradicionais. 

Alem do mais, tendo em vista vlliias cenas que eie eiaborou para o sen fiL'lle podemos dizer 

sem nenhuma que Gibson embebe-se na tradi«i'io cat6lica para elaborar o sen filme. 

mais do que em qualquer fonte textual evangelica. E importante percebennos aqui a 

ambigtiidade no estilo, pois no respeito a ilnagem - fotografia - propriamente 

ele escolheu a "luz e a composi;;;ao" de Caravagio, no que tange a est6ria utilizou elementos 

pura_rnente medievais. Alem disso, o ""conteUdo~' das imagens discordam urn pouco da sua 

escolha estilistica, pois as personagens sao mostradas com faces extravagantes e grotescas, 

o que e mais caracterfstico de Bosch, com sua pintura g6tica, do que de Caravagio. Deve 

ficar clare que quando en afirmo o "medieval" em Gibson o fa~o mais em razao de suas 

escolhas narrativas do que quanto a sua escolha da iluminil\;ao. 

A via Crucis e suas componentes 

Sem muita dtivida quem fomeceu a estrutura b3sica pa,_~ o os quadros 

da via-crucis cat6lica. Heran{_(a do da Media, na qual a L<2di~ao fala 

do que qualquer texto evangelico. Vamos relembrar urn pouco a este respeito. A Devoyao a 

Via Crucis
148 

surgiu no periodo medieval e finnou-se mais tarde por interferencia direta dos 

Franciscanos. A Sacra trata-se de urn conjunto de quadros que sao colocados nas 

latenais internas das igrejas e representam o caminho que Jesus teria percorrido ate a 

sua Crncifixa,cL c:ar-acteJis:tica deste exercicio e a pessoa a atew;iic e em certos 

momentos e vividos por 

A base de quase todos estes passos ou estat;Oes, encontram-se nos textos evang6licoso 

Contudc tainbem alguns passes provenientes de narragoes populares ou de escritos 

ap6crifos, como eo caso da VerOnica que o rosto de Jesus ou o nlimero das quedas 

do Senh:)r sob o peso da cruz, etc. 0 mJ:m:;ro das estar;oes variando~ segundo as epocas, 

!

48 
Os dados referentes a Devoyao da Via Crucis ou Via Sacra sao facilmente cncontrados em sites Cat6licos 

na o texto que usei como base foi o do Bispo Pedro Romano Rocha da Ag.§ncia Ecclesia de Portugal, 
encontrado no site outras detalhadas for.am retiradas do site do Vaticato. 
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Jesus encontra~se com VerOnica durante a Via~Crucis 

S6 no sec. XVIII ficou oficialmente estabelecido o numero de 14 estar;oes, isso por 

autoridade Pontificia (Clemente XII e Bento XIV). Nos ultimos tempos, tendo presente que 

o Misterio Pascal compreende a Paixao e a Ressurreic;:ao de Jesus, notou-se a necessidade 

de completar a Via-Sacra tradicional com alguma, ou algumas esta<;5es que sublinham a 

vit6ria de Cristo sobre a morte e celebrem claramente a sua Ressurreigao. Assim, vemos em 

alguns casos a referencia a 15" estar;ao: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. 

Os 14 quadros representam: !.Jesus ern agonia no Horto das Oliveiras; 2.Jesus, 

atrai.;;oado por Judas, e preso; 3.Jesus e condenado pelo Sinedrio; 4.Jesus e renegado por 

Pedro; 5.Jesus e julgado por Pilatos; 6.Jesus e flagelado e coroado de espinhos; 7 .Jesus 

recebe a Cruz aos ornbros; 8. A Veronica enxuga a face de Cristo; 9.Jesus e ajudado por 

Sirnao de Cirene a levar a Cruz; lO.Jesus encontra as rnulheres de Jerusalem; ll.Jesus e 

crucificado; 12.Jesus promete o sen Reino ao born ladrao; 13.Jesus na Cruz, a Mae e o 

Discipulo; 14.Jesus rnorre na Cruz. E irnportante notar que a ordem e a numera~ao 

encontram-se nos pr6prios quadros; eles possuem no alto os algarisrnos rornanos. 

Com exce.;;ao feita ao julgamento de Herodes, af se encontran1, uma por uma, todas 

as seqiiencias do fiime de Mel Gibson. Uma vez que ele se propos a narrar as tiltirnas doze 

horas da vida de Cristo, praticamente, cada quadro representa uma 

ressuHei{{fio, que dura a via 

com exce~ao 

estao todas 

ern nurnero de cinco, o dialogo corn as mulheres de Jerusalem o diretor substituiu urn 

bate-papo tipo auto-ajuda do Cireneu com Jesus. 0 encontro de Maria corn Jesus, duraTJte a 
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via crucis, e com certeza a cena realizada para levar os espectadores a maior emo<;:ao 

possfvel. 

A essa estrutura basica fornecida pela via-crucis Gibson interpolou alguns flash

backs que pennitem vislumbrar outros aspectos da est6ria de Jesus que nao correm nas 

ultima doze horas de sua vida, mas sem os quais, Jesus fica urn pouco menor. 

Os Flash-backs de Jesus 

Ocorrem efetivamente nove flash-backs ao Iongo do filme, sete sao relatives a 

Jesus, urn de Maria Madalena e urn de Maria, a mae. Nao e paradoxa! e nem muito estranho 

que sete seja urn numero cabalfstico, o ntimero pode ser mera coincidencia. Essas se<;:oes de 

recorda96es sao distribufdas de maneira bastante unifonne ao Iongo do filme e tern, como 

quase tudo no filme urn intuito maior de causar emos:ao no espectador do que algum dado 

teol6gico mais relevante. Os Flashes sao bastante nipidos dando urn minimo de infonna<;:ao 

apenas para que o espectador perceba a cena e depois retome para a carga emotiva de onde 

este foi retirado. 

0 primeiro Flash-back de Jesus ocorre logo quando ele, ja preso, chega ao local do 

Sinedrio. Ao avistar urn homem trabalhando na madeira (cruz), recorda-se de urn momento 

no qual ele mesmo trabalhava como carpinteiro fazendo uma mesa, junta-se a este fato o 

seu alegre convfvio com sua mae. Ao retomar do flash-back ele ve Maria, Maria Madalena 

e Joao, que chegaram ao local. 

0 segundo Flash-back de Jesus ocorre ap6s o julgamento pelo Sinedrio, ele ainda se 

en contra no mesmo local e esta sen do insultado, recebendo cusparadas e bordoadas, 

Enquanto isso Pedro, que ali se encontra, e cercado por diversas pessoas que o questionam 

e ele faz as conhecidas Nega96es, ao cruzar seu olhar com o de Jesus este tern urn flash

back, do momento no qual Pedro dizia que jamais iria nega-lo. Ao retomar da lembran.;:a 

Jesus e levado dali e Pedro para diante de Maria para consolar-se de te-lo negado. 

0 terceiro flash-back de Jesus ocorre durante o seu a.;:oitamento, num determinado 

momento ele cai ao chao, e ao avistar o pe de urn dos carrascos recorda-se do simb6lico 

gesto do "Lava-pes", mas este nao e efetivamente mostrado no filme, e apenas sugerido, 

Jesus e rel:iwtdo de sua !embran<;:a para continuar sendo surrado. 
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0 lava-pes- Terceiro Flash-Back de Jesus 

Ap6s este o diretor faz urn Flash-back de Maria Madalena, logo ap6s o R\'Oitamento 

Jesus, ela ajuda a Virgem Matia a limpar o sa11gue do chao, oeste momenta ela ve uma 

pedra e se lembra de quando Jesus salvou-a de ser apedrejada. Nesta cena da lembrant;:a 

Jesus o decidido gesto de escrever com o dedo no chao - no entanto, nao chega 

realmente a tra<;ar algo na areia -, esta cena foi vista muito bern elaborada no filme The 

King of Kings, de 1927, e havia aparecido antes tambem em de de 

1916. 



240 

0 compromisso eo descompromisso~ Quarto Flash-Back de Jesus 

Ap6s a segunda apari<;ao diante de Pilatos, Jesus tern o quarto flash-back, desta vez 

ele viu Pilatos lavando as maos e ele passou a se recordar da Santa Ceia, a Lmagem 

mostrada sugere o infcio da Ceia, pois eles estiio lavando as maos. Esta associa<;ao entre a 

Ceia e Pilatos e atraente, pois possuem significados complementares pois o ato de Pi!atos 

significa "descompromisso" e o de Jesus na Santa Ceia e o supremo compromisso. 

Descompromisso porque Pilatos nao deseja assumir a responsabilidade pela morte de Jesus, 

no en tanto e omisso. 0 compromisso da Ceia e bern conhecido, "fazei isso em memoria de 

, e o momenta mais ituportante da liturgia, onde o fiel comprornete-se com seu e 

sen Deus, e s6 pode faze-!o depois de o haver plenamente aceito. 
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0 flash~back seguinte e da Virgem Maria~ No percurso da via~crucis ela percebe 

Salamis e tmca urn o1'lar rapidamente com este, fica afoita para ajudar Jesus, pois nao 

con segue e pede ajuda para Joao que a leva por uma desabalada correria onde 

conseguem adiantaram~se o cortejo, a frente da mnltidao ela ve Jesus cair, e entao inicia-se 

o sen flash-back. Em sua memoria ela ve Jesus menino, urn ponco distante dela, caindo urn 

tombo inofensivo, ela deixa tudo e sai em seu socorro. Essas imagens sao feitas em fusao, 

causando grande impressao emotiva.!embro-me que ao ver o filme no Cinema varias 

pessoas cafam em pranto ostensivo nesta cena. Abra9ado a ela Jesus !be diz: "Mae, eu 

renovo todas as coisas". Em seguida ira aparecer Veronica que enxuga o rosto de Jesus com 

uma toalha. Neste filme Veronica tern uma filha, como em King of Kings, de Nicholas Ray, 

de !961. 

Sermao da Montanha ·Quinto Flash Back de Jesus 

0 Quinto Flash-Back de Jesus ocorre coincideutemente em sua quinta queda, 

quando ele se encontra fora de Jerusalem~ Ao cair no chao ele ve o Golgota, entao recorda~ 

se do Serrnao da Montanha, onde ele diz apenas: "Voces devem ter ouvido que devem amar 

os que estiio pr6ximos e odiar seus inimigos. Mas eu vos digo amem seus inimigos e rezem 

para os que vos perseguem. Po is se apenas amarem aqueles que vos ama, que recompensa 

teriio?" 0 Serrnao da Montanha aqui aparece apenas como uma referencia- da mesma 

forma que o Lava-pes - ele ajuda a confrrmar que aquele homem que esta carregando a 

cruz, irreconhecive!, e Jesus Cristo. Enquanto isso Caifas e Anas, que montados em burros 

chegam primeiro no alto do monte sao vistas por Jesus contra a luz do sol, e esta mesma !uz 

leva-o a urn outro flash-back. 

Neste back, o sexto, Jesus volta a se referir a uma imagem Cristo!6gica, nele, 

provavelmente nc mesmo Serrnao Montanha, diz: "Eu sou o Born Pastor. Eu a 

minha vida por meu rebanho. Ni.nguem pode me tirar a mas eu a darei por que eu 

quero. Eu tenho poder para tin1-la e para to ma-la de volta. Assim ordena meu pai." Somente 
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ap6s estas falas e que se inicia a cmcifica<;:ao propriamente dita, ou seja, pregam-no na cruz. 

Nao h3. de forma alguma ao Iongo do filme qualquer coisa que vincule Jesus a imagem 

Cristol6gica do "Born Pastor" trata-se tao somente de uma fala deslocada, o importante no 

que ele diz af e o fato "dele" ter escolhido dar a sua vida. Mais um sinal do "poder" especial 

do Jesus de Gibson, pois e ele quem escolbe morrer deste jeito, se nao escolbesse nao teria 

acontecido. 

Enquanto ele esta sendo crucificado e!e tern o setimo flash-back e novamente refere

se a Santa Ceia- este e subdividido em tres partes pelo menos e refere-se a consagra<;ao do 

Pao e do vinho. 0 diretor alterna as cenas entre o sofrimento da crucifica~;ao e a Ceia. Em 

seguida ocorre a provoca<;:ao de urn dos ladroes que avia sido crucificado. E atraente a 

forma como Mel Gibson pensou essa jun<;ao de narrativas parale!as, pois a "rememora<;:ao" 

do sacrificio de Jesus - a Santa Ceia - e celebrada no exato momento da Crucifica<;ao - o 

sacriffcio- e urn parale!o bastante agradavel de sever. 

Como comentado anteriormente, entre os nove flash-backs, apenas dois tern algum 

conteudo "teol6gico" mais evidente, todos os demais possuem a fun<;ao de aliviar a tensao 

da trama principal, on de levar ainda rnais emo~ao para ela, como e o caso do flash-back da 

virgern. A outra funqao evidente deste recurso e "quebrar" a monotonia da estrutura 

narrativa escolhida pelo diretor, a via-crucis e o massacre ao corpo de Cristo, estes flash

backs servem tambem como uma especie de "respiradouro" para os espectadores. 

As contribuil;oes 

A lnovac;:ao na Narrativa - o hipertexto 

Na hist6ria do Cinema s6 existiu urn a colocar a cena Lava-pes, famosa na 

liturgia Cat6lica, e este filme foi o mesmo From the Manger, e ta1nbern s6 existia urn 

que fazia da Santa Ceia uma Comunhao Cat6lica onde todos ajoelhavam-se e tornavam a 

h6stia das maos de Jesus, fazendo uma rela<;;ao direta entre o ritual cat6lico e a sua reputada 

origem na Santa Ceia. Mel Gibson, nestes quesitos in ova, ele coloca em cena novamente o 

lava-pes, sempre esquecido, e faz uma interessante leitura, ao final do filme, da Santa 

Nos cultos cat61icos o c!fmax e a Cornunhao, ou seja, a divisao do corpo e do sangue de 

Cristo entre os fieis. Ao fim do filme Mel Gibson, faz montagem paralela entre a Santa 

Ceia e a consagra~ao daque!e ritual com o corpo de Cristo ensangiientado na cruz. E isso 
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que o Cristo dele esta se lembrando naquele momento, on seja, a rememora.;ao do sacrificio 

enquauto o sacrificio mesmo se realiza. Temos que dar algum credito ao diretor, esta 

rela<;ao, que beira a uma rela<;ao direta com o sagrado nao e exata'Uente urn Iugar cornum 

facil de se imaginar. E necessaria ter muita fe e uma boa compreensao de sua propria 

religiao e isto ele fez muito bern. 

Ainda assim, este filme pareceria um tanto quanto esvaziado de novidades, apesar 

de que "dizem" que ninguem espera novidades num filme de Cristo, e antes elas nao 

ocorressem. Agora, falando de uma op<;ao estetica do diretor, ele conseguiu inovar quando 

faz a introdU<;;ao aos flash-backs de Jesus ao Iongo do filme. 

Na segunda sequencia, ou seja, o julgarnento na casa de Caifas, ao chegar, Jesus tern 

sua aten<;ao chamada para um homem que trabalhava a madeira, ou seja, urn carpinteiro. 

Jesus olha para ele fixarnente e isso o remete a uma outra imagem semelhante em outro 

Iugar do tempo, so que eo proprio Jesus que esta no papel do carpinteiro. Depois do flash

back, a imagem que iniciou tudo retoma o seu mesmo Iugar. 

Jesus~ o Ca:rpinteiro ~ Prlmeiro Flash Back 

/linda nesta mesma sequencia, ao final do julgarnento por Caifas, quando Jesus 

uma surra de gra<;:a, ou seja, nao prevista nos textos evaugelicos, enquanto Pedro, o 

discfpu!o, e questionado sobre suas rela<;5es com Jesus, e ele faz as suas famosas 

"nega<;5es", Jesus o!ha para Pedro e fixa nele sen olhar .. .imediatanaente inicia-se outro 
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flash-back, e Jesus ve a mesma face de Pedro garantindo-lhe que nao o negaria; novamente 

a imagem volta pra o presente preservando a sua visao iniciaL 

Em outra sequencia, a do a<,;oitamento, Jesus caido ao chao ve os pes de urn soldado 

romano e fixa neles o seu olhar e isso o remetera a imagem respectiva do flash-back 

ilustrativo do Lava-pes. Depois a imagem retoma a sua posi9ao inicial. Apenas os flash

backs relatives a Jesus obedecem essa padroniza.;;ao. Jesus olha uma imagem, fixa-se nela 

como se estivesse ativando-a, e ela remete-o a uma nova situa<,;ao temporal e de conteudo, 

depois ele retoma ao mesmo conteudo no qual se encontrava e pode ao Iongo do conteudo 

que ele ira percorrer fazer novas escolhas deste tipo. Estamos falando em hipertexto. 

Mel Gibson, intencionalmente, ou nao, utilizou algumas imagens a maneira de 

leones, bastante comuns na nova cultura visual. Principalmente daqueles acostumados a 

lidarem com a Internet. Ou seja, alguem ve urn fcone, decide ativa-lo (no caso o olhar fixo 

de Jesus), e atraves deste gesto "navega" por outra pagina, por outro conteudo. Esta com 

certeza e a principal inova<;:ao que este filme traz. Se ela pode ser questionavel... ser de 

"born gosto" seja h\ o que isso for, e algo que podernos jogar para o plano subjetivo. No 

entanlo, Gibson nao barateia este recurso e nao o transforma numa coisa facilmente 

perceptive], assim, ternos o prazer de descobril: que ele faz urn jogo bastante interessante 

entre o conteudo visivel na tela do cinema com o invisfvel da memoria, que tambem e 

conteudo num outro "Iugar". 

0 rnais irnportante nisto tudo, e que quem ativa o hipertexto e alguern que esta nele 

inserido, e Jesus Cristo, 0 fcone de todos OS icones, 0 fcone principal. Este tratamento do 

flash-back, e da tela como hipertexto. A ousadia do diretor, nao esta em ter feito da tela om 

hipertexto, mas sim de ter conseguido de forma discreta fazer da tela de urn filme que 

deseja retratar uma est6ria de dois mil anos urn hipertexto. Em outras palavras, alocou urn 

recurso para urn tipo de imagem e tela no qual ele nao caberia de forma evidente. Este 

recurso eliminou as velhas fusoes e ernba.;:amentos, fade-ins e fade-outs utilizados em 

outros filmes e sempre valioso e importante quando vemos uma utiliza<,;ao nova para uma 

ideia ar1tiga. 

Mas isto foi possfvel por que Mel Gibson tambem fez uma outra coisa bastante 

nova, ele elaborou diversas cii.mera subjetivas de Jesus.Lembremo-nos a cha;--nada "camera 

subjetiva" assume o ponto de vista da personagem. Neste caso o espectador teve o 
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privi!egiado ponto de vista de Jesus sobre as diversas situa<;:iSes e circunstancias, nao 

somente nos flash-backs, mas ao Iongo de todo o filme. Este tambem foi o Jesus mais 

"subjetivo" vista na hist6ria dos Filmes de Cristo. 

0 Mari<mismo - A Grande Mae 

Maria recolhe o sangue de Jesus do chao 

A participa~ao da Virgem Maria em todo o filme e para a! em da tradi<;:ao, coloca em 

cena o tipico culto Mariano surgido ha varios seculos na Igreja Cat6lica, fortalecido no 

seculo XIX e praticado pelo atual papa, que tern na devo~ao a Virgem sua principal pnitica 

de ora<;:ao. Gibson esta em sintonia com o Marianismo e por isso cria em todos os 

momentos chances para que Maria tenha alguma presen9a, mesmo que essa presen;;:a seja 

inexistente, quer seja na tradi<;:ao quer seja nos evangelhos. 

Entao, vemos Maria, no ato piedoso de recolher o sangue de Jesus, como foi dito 

a11terionnente. Vemos Maria, ap6s a prisao Jesus na casa de Caifas, conseguir, com seus 

poderes, auscultar a respiragao de seu amado filho, que estava acorrentado no subterraneo 

da casa do Sumo-Sacerdote, parar exatamente sabre o local onde ele se encontrava, e 

carinhosamente colocar sua face no chao. Alem do mais, a Virgem Maria nao e apenas uma 

simples ao Iongo da via-crucis ela e a unica fora Jesus Cristo a conseguir ver o 

diaho, e ele nem pensa em se aproximar, muito pelo contr<hio fica distarJte onde ha uma 

troca de olhares, onde fazem, pratic&"llente, urn teste de fon;:as. 
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Maria auscu.lta a respirac;ao de Jesus atraves do chao que os separa 

Gibson coloca tambem a Virgem beijando os pes ensangiientados de Cristo na cruz, 

e depois mostra-a com todo o rosto sujo de sangue. Sera que ele se esqueceu que, para os 

judeus sejam eles Jesus, Maria, Joao ou Madalena, Me havia urn tabu milenar a respeito do 

sangue?! 

Este e o filme onde o Marianismo e mais forte em toda a hist6ria dos Filmes de 

Cristo, ele e aceito, incorporado e desenvolvido. Maria tern o papel de uma mulher 

compreensiva e da ate mesmo para se perceber sua fun~;ao de intercessora quando Pedro, 

ap6s negar Jesus, consola-se em sen colo chorando. E importante notar que ate entao, 

mesmo em filmes de Marianismo eras so como King of Kings, de Nicholas Ray, Maria nao 

tinha demonstrado nenhum poder sobrenatural. Nesta produ<;ao Maria, se nao tern 

"poderes" ostensivos, possui algo que a impele a saber onde seu fi!ho se encontra preso, e 

permite tambem que ela veja Satanas, completamente invisfvel para outras pessoas. Ela e 

em todas as medidas uma pessoa privilegiada. Busca-se a todo momenta demonstrar o seu 

grande amor de mae, como p.ex, no flash-back qne ocorre quando ela acode Jesus na via 

crucis, fazendo com que aparec;a uma cena de quando Jesus era crianga. Maria e assim a 

Grande Mae. Mais do que a intercessora e esta a imagem que fica ao tennino do filme. 

A malha~ao de Judas 

0 mais medieval do medieval foi ver a "Malha"ao do Judas"; uma contribuigao 

importante para a narrativa. Ao assistir o filme, tendo em vista suas claras caracteristicas 

medievais, recusei-me a acreditar no que via quando as crian<;as comegararn a questionar 

Judas no centro de Jerusalem e em seguida foram dominadas pelo "dem6nio, dando a 

persegui9ao e a "malha9ao de Judas". Perseguiqao essa levada a efeito fora dos portoes da 

cidade, onde foi agredido fisicamente pelas crian,;as. Eu confesso, que diante do que 

havia fiquei esperando a continuidade da cena, como era feita na Idade Media, 
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atraves das paixoes da Igreja Cat61ica. Nelas, Judas era enforcado pe!o ventre e suas tripas 

derramavam-se por terra, no espetacnlo, crian\'as vestidas de diabinhos corniam as tripas, 

que tratavam-se, na verdade, de salsichas. E natural, depois de tudo o que havia visto, que 

esperasse o maximo possivel de degrad~ao. Aguardei entao com certa ansiedade, que as 

crian\'as !he devorassem as tripas uma vez que ja estavam dorninadas pelo demonio. Diga

se a favor de Mel Gibson, que ele nao fez esta cena. 

Crianl;liS emlemoninnadas- Malha<;i\o de Judas 

Outro dado do grotesco e a participa~ao especial de urn corvo. Ap6s o man !adrao 

ter destratado Jesus na cruz e este ter perdoado ao born ladriio, eis que em castigo ao que o 

outro dissera surge urn corvo no alto da sua cruz e !he arranca os olhos. Este dado Mel 

Gibson tirou de coisas que realmente ocorriam aos crucificados de Iongo tempo. Acontecia 

vezes que aves e !hes vazavam os olhos ... mas quando nao havia 

ninguem Agora Gibson conheceu o mais ousado dos corvos e contratou-o para o 

fi!me. Apesar da presen;;:a de toda a ele vai ]a dar sua bicadinha. E, ele 1sso por 
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que?! Por que e blasfemia, pecado mortal, falar mal de Jesus Cristo. 0 ladrao born ganhou 

o paraiso e o rnau !adrao teve pronto castigo. Nada pode ser rnais medieval do que essa 

percep<;ao Gibsoniana. 

0 mais ousado dos corvos arranca o olho do mau ladriio 

A desculpabilizac;ao dos Romanos, Duvivier presente. 

No filme de Mel Gibson a desculpabiliza<;ao dos rornanos surge como urn fator 

irnportante. Vimos ao Iongo da hist6ria do cinema a ambigiiidade com que foram tratadas 

as personagens romanas, ora sendo valorizadas de forma positiva, ora fazendo papeis 

ambfguos, ora sendo francamente negativos relativamente a Jesus e seus seguidores. No 

fiirne de Gibson, com exce<;:ao dos carrascos romanos, que sao obviamente infiuenciados 

por Satawis em suas maldades, os romanos aparecem em papeis extremamente positivos. 

0 Casal Pila tos 

Depois do primeiro flash-back de Jesus, na Casado Sumo-sacerdote, corta para uma 

cena de apresenta<;ao do casal romano Poncio Pilatos e Claudia. Pilatos encontra-se em sua 

residencia, espia Claudia, sua esposa, enquanto esta donne e ern seguida mexe em alguns 

papeis em sen escrit6rio. (Pilatos e calvo, como a personagem feita por Telles Savalas em 

The Greatest Story Ever Told, no qual Mel Gibson deve ter se baseado, pois a semelhan<;:a 

ffsica e de atua<;:ao entre os atores e bastante grande). Chega urn soldado para avisa-lo da 
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prisao de urn "Galileu" e Claudia acorda, intrometendo-se participando da conversa, 

perguntando: "Galileu? De que Galileu estafalando?" de forma indireta todos fica.'1Jos 

sabendo que ela conhece Jesus. Ela e sen marido estarao o tempo todos juntos, ela 

participara de forma implfcita do julgamento. A cena retorna para o Sinedrio. Depois que 

Jesus e condenado pelos sacerdotes e Judas comete o sen suicfdio, a cena retoma para o 

casal romano, ela lhe pede para que nao condene Jesus, "Nfio condene esse Galileu. Ele e 

santo. Apenas trarci problemas a voce." Pilatos responde: "Quer saber o que sfio 

problemas para mim, Cldudia? Esse maldito posto avanr;ado e aquela multidtio imunda ld 

fora. 

Ele carninha para o Primeiro julgamento. Pilatos esta no alto da tribuna e Anas e 

Caifas abaixo diante da multidao, num dialogo de cima pra baixo. Pilatos faz v:'irias 

perguntas, mas Jesus responde a apenas urna. "Es rei?" e ele responde ern latirn: "Meu 

reino nfio e deste mundo. Se fosse aqui, acha que meus seguidores deixariam que me 

entregassem?" Pilatos: "Entfio voce e um rei?" Jesus: "Este foi o prop6sito do meu 

nascimento. Prestar testemunho da verdade. Todo homem que escuta a verdade ouve a 

minha voz." Pilatos: A verdade! 0 que e a verdade ?" Claudia espia do segundo andar eve 

o grupo de amigos de Jesus com a virgem a frente. Ao saber que ele e da Galileia de fato 

Pilatos o envia para Herodes. 

Ap6s o julgarnento de Herodes surpreendernos o casal romano conversando 

intimameute ua Fortaleza, e Pilatos esta preocupado com a questao da verdade, perguuta 

para Claudia se ela sabe reconhecer a Verdade quando ave. Desabafa para a sua esposa que 

o irnperador Tiberius ja o havia amea<;:ado duas vezes se novas rebeli6es ocorressem na 

Jw1era. e aquele pareceria o easo de mais uma revolta. Neste rnomento chega Abenader, urn 

dos comandantes dos soldados e avisa que Herodes enviou Jesus de volta e que urna 

rebeliao inicia-se. E interessante esta parte do filrne, pois aqui Pi!atos esta quase 

completamente desculpado, ele e visto pelos espectadores como um "born hornem", pois 

ate se aconselha corn sua esposa, e ele esta acuado entre os judeus eo imperador. 

Ao iniciar-se o segundo julgamento diante de Pi!atos, este esta comp!etamente 

a dist3.ncia segura, niio parece querer 

comprorneter o marido com sua presen<;a, o entanto tambem nao se afasta, para ele a 

veja. Nesta parte Pilatos faia em aramaico a multidao, no enta!Jto, qucan.dc eutrevistou 
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Jesus pela primeira vez eles conversanuu em latim - o que para mrm parece uma 

incoerencia de roteiro. Pilatos lhes ofercce Barrabas on Jesus, e Caifas e Anas Jideram o 

coro em favor de Barrabas uma personagem que aparenta ter problemas mentais serios. 

Depois Pilatos pergunta o que querem que se fa9a com Jesus, ao escutar "Crucifica-o" ele 

se assusta e olha para Claudia, decide entao mandar a9oita-!o e !iberta-lo, ainda recomenda 

que nao 0 "matem". 

Pilatos no julgamen.to, manda a<;oita:r Jesus rocornendando que n3o o matem 

Anas e Caifas tambem assistem ao U90itamento, juntamente com os arnigos de Jesus 

(Maria Madalena, a Virgem Maria e Joao). Ocorrem planos-contra-planos entre Jesus e a 

Virgem. E!a fatiga-se da violencia e sal andando por urn corrector, Maria Madalena vern a 

sen encontro e chora, Joao esta em pe olhando e Claudia, a esposa de Pilatos, vern 

chega'1do com toalhas que sao entregues timidamente a Maria. 

Claudia en!rega toalhas para a Virgem para que recolha o sangue de Cristo 

Posteriormente Jesus volta diante de Pilatos que faz a conhecida alocw;oao "Ecce 

Homo!" (Eis o hn,"n<'m!). Caifas grita para crucifica-lo, a multidao o segue. Pilatos oLfm 
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para Jesus, como quem dissesse "nao posso fazer mais nada" e ele lhe diz, liberando-o de 

sua culpa: "Voce nao teria nenhum poder sobre mim se meu pai nao quisesse, sendo assim 

quem me entregou a voce tem rP£lior pecado", Esta frase foi retirada do seu contexto 

original dos Evangelhos, pois ela surge na primeira entrevista com Pilatos, 0 Procurador 

romano lava as maos, Mas, no filme fica completamente claro a valoriza<;:ao das duas 

personagens, de forma identica ao que ocorreu no filme Golgotha, de Duvivier, de 1935, Os 

dois romanos sao construfdos como personagens positivas, eles sao os unicos do filme 

inteiro a possufrem dialogos mais longos e mais significativos, Vimos anterionnente que a 

valoriza<;:ao positiva dos romanos, resulta quase sempre em maior culpabilidade dos judeus 

e em razao disso maior anti-semitismo, Vimos ate mesmo, no momento da prisao de Jesus, 

Maria Madalena "pedir socorro" a urn soldado romano, Chega a ser interessante ver surgir 

novamente, setenta anos depois do filme frances, uma situa9ao tao semelhante de 

desculpabiliza<;:ao dos "romanos", E importante notar que esta tambem foi a participa<;:ao 

mais longa e significativa de Claudia, 

0 Anti-Semltismo 

Juigamenlo peronl£ Caifas 

A polemica gerada pelo dir'etClr em torno de sen filme fez com que a 1mprensa 

nacional e intemacional se mobilizasse para informar o publico sobre tudo o que aconteceu 

durante as filmagens, as opini5es do diretor os sofrimentos dos atores, os raios que lhes 

cairam sobre as cabe~as, os ombros deslocados, etc, Criticos improvisados safram de todos 

os cantos, uns desejando inforrnar, outros desejando participar da quentfssima discussao, 
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Talvez o lema que mms tenha atraido opini6es apaixonadas foi o 

exp!!cito no filme. 

anti-semitismo 

Desde que os textos ev<L11gelicos foram escritos, nas decadas de 60 a 90 do primeiro 

seculo essa discussiio surgiu de forrna bastante forte, principalmente por que estes textos 

foram redigidos no contexto de uma importante rixa entre judeus e cristaos nas diversas 

comunidades da Asia Menor, e do norte da Africa. Entiio, historicamente e "natural" que 

haja certo anti-semitismo nos textos canonicos dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e 

Joiio. No entanto, isso ja e coisa sabida pelos especialistas em geral. Obviamente se urn 

diretor, qualquer que seja sua denomina.;:ao re!igiosa anuncia que seu filme obedecera 

estritamente os textos evangelicos, ele mais obviamente ainda fara urn filme anti-semita. 

Niio custa relembrar que o Papa atual chegou novamente a pedir desculpas forrnais pelo 

anti-semitismo cristao. Nunca e tarde para reiembrar que saiu o terrno "ma!ditos judeus" da 

liturgia cat6lica somente ap6s o Concilio Vaticano II, realizado na decada de 60, pelo muito 

saudoso Joiio XXIII. 

No a~oi!amento o Diabo esta por tras de Caifas 

Sempre que urn filme de Cristo e lan~ado nos Estados Unidos, as organiza~6es 

judaicas, hi bastante fortes, ficam a espreita para verificar se serao vitimas de 

discriminaqao. Habituaram-se a isso a partir de Intolerance, de 1916, do conhecido diretor 

David W.Griffith. De acordo com noticias da epoca, ele encontrou dificu!dades com a 

censura quando o B 'nai B 'rith, 6rgao representativo da comunidade judaica, objetou as 
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cenas ele filmara mostrando lideres judeus crucificando Jesus; o dire tor concordou com 

a pressao e queimou o negative ja filmado, refilmando as cenas com soldados 

romanos. 
14

'Este foi o primeiro epis6dio no qual a comunidade judaica p6de interferir. 

Posteriormente, o mesmo se passou com The King of Kings, de 1927, de Cecil B. DeMille, 

que fez as altera.;;oes pedidas; o resultado foi que, em seu filme, o julgarnento realizado 

pelo Sinedrio e apenas sugerido e ele faz a mudan<;;a de cena com uma cortina que se fecha, 

vedando das vistas de todos o que os judeus fizeram. 

Ora, existe urn filme que e muito mais anti-semita do que o de Mel Gibson, e e 

Golgotha ja acima citado, e e do conhecido diretor frances Julien Duvivier, lan.;ado em 

1935, exportado para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos, onde recebeu 

apenas crfticas favoraveis. Neste filme ha uma conspira.;ao judaica para matar Jesus, custe 

o que custar, ela e feita atraves de detalhado planejamento, e nao como aparece no filme de 

Mel Gibson, para quem, provavelmente, persegui~oes politicas se improvisam. 

Gibson escolheu a tradi~ao, que e evangelica inclusive, de desculpabilizar os 

romanos. Ele faz isso criando simpatia por P6ncio Pilatos e por sua esposa Claudia. Este 

recurso foi usado pela primeira vez por Julien Duvivier. Gibson deve ter ficado urn pouco 

tfmido diante das criticas que sofreu e nao legendou a parte a multidao de judeus 

gritam a frase que legitimou durante seculos a persegui<;:ao a este povo: "Que seu sangue 

caia sobre n6s e nossos filhos!". A frase e dita em aramaico e esta no filme. 0 anti

semitismo existe aii, mas existe como uma pon;:ao de outras coisas grotescas. Nao merece, 

nem mais nem menos, destaque do que qualquer outre detalhe absurdo. E, nao podemos 

nos esquecer que o anti-semitismo era aigo tambem bastante arraigado na Idade Media, 

onde os iudeus sentiarn todo o peso do "deiddio". 

A este respeito, a outra imagem metaf6rica que podemos perceber e que na questao 

do sangue habita toda a diferen<;a entre jude us e cristaos. Por is so tambem pode ser 

entendida a profusao do sangue de Cristo nesta hist6ria, pois aquila que para os judeus se 

constitui em "horror" e "tabu", para os cristaos e misterio e sinal de salva<;;ao. E ai, s6 para 

dar algum credito para o ja exarado 3Ilti-semitismo: sim, esta afirma<;:ao constante sobre o 

sangue, e mais do que prova da rejeit;ao aos judeus. Alem disso, Anas e Caifas nao 

possuem "dialogos" propriarnente ditos no filme, eles sao mostrados o tempo todo 

i
49 Iwersen, Jose Augusto. Cristo no Cinema- VisOes de amor, paz, dar e., espetdculo. pJ6 
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assistindo o suplfcio de Jesus ate o fim e orquestrando-o. Sua motiva9ao nao e mostrada de 

forrna clara, nao sao mais do qne caricaturas. Evidentemente que, com exce9ao de Pilatos e 

Claudia, ninguem mais neste filme tern desenvolvimeutos "psicol6gicos" em seus papeis, 

talvez urn pouco a Virgem Maria, mas muito pouco se comparado a riqueza do dialogo do 

casal romano. 

A participa~ao do Diabo e seu significado- A Questao Homossexual 

0 Diabo efeminado 

Nao ha e nem nunca houve nos textos evangelicos can6nicos, que Mel Gibson diz 

observar, a figura do diabo assistindo ou coordenando os even los da paixao de Cristo (com 

exce<;ao de Me que cita que Judas havia sido possufdo ). A figura diab6lica ja havia surgido 

de maneira importante no filme The Greatest Story Ever Told, de George Stevens, de 1965; 

naquele filme ele aparecia como o Erernita das Trevas, e da mesma fonna que aconteceu no 

Jesus. Mas, em Stevens a elabora9ao personagem do diabo nma fum;:ao bastante 

explfcita que era a de corroborar na desculpabiliza~ao dos judeus na morte de Jesus, afmal 

o grande culpado era o diabo. Infelizmente em Gibson a fun<;ao da figura infernal e bern 

outra. 

0 diabo e elaborado a partir da propria concepqao de Gibson, como ele "0 Mal 

e sedutor, atraente. Parece alga bom, quase normal e ainda assim nao e. Foi o que eu 

tentei fazer com o Demonio no filme. lsso e o que e o Mul: pegar uma coisa que e boa e 

deturpd-la um pouco "-
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Assim, quando ele elaborou Satanas tilli'1a em mente monta-lo com quesitos "quase 

normais" no entanto, uma normalidade deturpada. A dificuldade maior e saber que Gibson 

e urn reconhecido machista e que possui aversao a qualquer coisa que nao seja "normal". A 

figura infernal deve ter safdo do inconsciente de Gibson e tern a forma daquilo que mais o 

assusta: urn homem (mesmo que me digam que e uma atriz italiana chamada Rosalinda 

Celantano, que foi dublada por urn homem) andr6gino, cuja androginia tende ao efeminado, 

tendo em vista a sua confronta<;ao visual com urn exercito de homens barbudos, musculosos 

e com cara de mal-cheirosos, abundantes em todo o filme. 0 diabo e mais ferninino do que 

a virgem Maria, e se quisermos descreve-lo para os arnigos ele e extremamente parecido 

com urn dos fcones pops dos anos 80, Boy George, apenas uns vinte anos envelhecido. Em 

outras palavras, ele e urn resumo visual de uma pessoa que esteve emersa no estere6tipo da 

cultura gay durante nus quarenta anos. 

Em nenhum local dos textos evangelicos, no que diz respeito a Jesus Cristo (Paulo a 

parte), ha referencias a condi<;:ao homossexual on qualquer reprimenda para qualquer tipo 

de comportamento entre homens on mulheres que definiram-se pela atra<;:ao pelo mesmo 

sexo. Essa ausencia, essa estranha falha de Jesus Cristo nao poderia ser deixada de !ado por 

Mel Gibson. Entao chega a ser escandaloso que o maior inimigo de Jesus Cristo seja urn 

diabo que tenha uma imagem claramente vinculada ao estere6tipo homossexual. Isto e 

demonizar a condi<;:ao sexual de rnilh6es dos habitantes do planeta terra e is to ele fez por si 

mesmo, sem ajuda de evangelhos on do coitado do Jesus Cristo. 

A forma como ele conduz o filme, tendo o embate entre Jesus e o diabo como o 

pnnc1pal fio condutor da tra_ma toma ainda mais perfida essa associac;;ao do diabo com a 

homossexualidade, A imagem do Jesus apresentado por Gibson e tao homof6bica que em 

nenhum momento ele faz qualquer abertura para dialogar com o diabo on ouvi-lo. Neste 

aspecto este e urn dos Jesuses mais "poderosos" da hist6ria cinematografica, pois todos 

anteriormente colocaram Jesus dialogando com a entidade infernal, pois assim acontece nas 

tent~6es do deserto e nao haveria por que nao faze-lo em outras circunstancias: The King 

of Kings, de 1927; King of Kings, de Nicholas Ray, de 1961; ll Vangelo Secondo 

de 1964; The Greatest Story Ever Told, de George Stevens, de 1967, etc, E 

nenhum deles ousou colocar o diabo num momento em ele nao fosse citado pelos 

255 
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textos canonicos. Este dialogo com o Diabo e importante para a propria humaniza~ao de 

Jesus, o Deus feito homem, e por is so que ele existiu desde sempre. 

Um outro momento importante no qual Satanas aparece ocorre quando Jesus 

enviado para Poncio Pilatos, levou o a9oitamento mais exemplar de toda a hist6ria romana. 

Ap6s o primeiro flagelamento, os romanos acharam que ele ainda estava muito bern, 

principalmente por que Jesus ergueu-se de maneira desafiadora como quem dissesse "pode 

bater". Os romanos afiaram seus instrumentos de tortura, que estao historicamente corretos, 

e arrancaram-lhe o sangue e a came dos ossos, literalmente. Tudo orquestrado pela 

presen<;a nefasta do diabo que acariciava em sen colo uma criant;:a monstruosa, 

provavelmente uma imit~ao de urn dos soldados romanos para mostrar que quem o 

controlava era o dem6nio. Novamente, a questao da homossexualidade e gravfssima, 

quando muitos casais homossexuais desejam adotar filhos no mundo inteiro, vern Mel 

Gibson e coloca nas maos deste diabo o unico resultado que ele poderia ter em suas maos, 

uma crian9a monstruosa. As mensagens de Gibson sao realmente repugnantes. 

A presen<;a do Diabo amplia o Sl.lplicio de Jesus 
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Essa ausencia do di<Hogo ser vista como urn reflexo do que Mel Gibson 

nao apenas se cala mas se coloca frontalmente contra urn di3Jogo com as 

minorias sexuais. Mas esta posit;:ao nao e tao surpreendente, uma vez que mesmo a Igreja 

Cat61ica assim ta1ubem age. A outra leitiua e mais simplista e tambem posslvel, trata-se 

apenas de maniqueismo, bastante comum na cu!tura americana, Basta.nte comum em 

qualquer fiLme de a<;:ao ou aventura, trata-se do Bern contra o Mal, e neste caso no filme de 

Gibson ele esta bastante bern corporificado, a grande vit6ria do bern com a Ressurrei<;:ao de 

Jesus, 

A Recept;iio 

0 fllme estreou nos Estados Unidos dia 27 de fevereiro de 2004, ja com a polemica 

sobre anti-semitismo sendo debatida pelos jornais americanos e do resto do mundo, Das 

duas mil salas previstas inicialmente do filme se passou para quatro mil salas de cinema, 

alem evidentemente da recomenda.;:ao de Evangelicos e Cat6licos tradicionalistas de que 

seus fieis fossern assisti-lo, A promoqao do filme ficou a cargo de uma empresa 

Os diversos fatos "estranhos" que envolveram a prodw;:ao, como o que cain sobre Ji.m 

ajudaram a promover ainda mais o filme. 

estavam prontos para recepcionar o novo Filme de Cristo~ e eles nao decepcionaram. Na 

estreia o fato mais marcante foi a morte de uma muh'ler que passou mal durante o filll1C 1 em 

W JCTI!I~ cidade Ka.tisas, desmaiou durru1te as cenas finais do filme. Peggy Law Scott foi 

0 resultado de bilheteria do pnlmeuo dia impressiona por se tratar de urn filme com 

ternatica religiosa e falado em !atim e aramaico, com lei;er,drls em ing!es,O numero de saias 

exibindo li .. Paixao de Cristo nos EUA chegou a mais de 3 mil, o que fazia prever que o 

mesmo antes se 

leva.YJtaram ainda de madrugada para lotar as 20 salas de cinema de urn comp1exo da cadeia 
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Bonnema, urn assessor financeiro, que gastou US£ 42 mil em seu presente. A primeira 

proje~ao C0ill090U as 6h20. 

por logo sente que tem que fazer algo de 

hom com sua " disse Bonnema. de 50 8IlOS, que ja assistiu o filme em uma exibi~ao 

limitada, antes das estreia naciona1 150
• 

0 filme foi classificado com a letra "R", o que significa que men ores de 17 anos de 

idade s6 poderiasn assisti-lo acompanhados com urn dos pais ou urn representante adulto. 

"0 'R' neste caso e de realismo" brincou o reverendo Jack Gra,'lasn, presidente da 

Conven<;:ao Batista do Sul. 

A po!emica, que gerou o interesse levou milhares de pessoas aos cmemas nos 

Estados Unidos, e posterionnente no mundo todo. Nao foi por acaso que o filme chegou a 

arrecadar US$ 300 milhoes nos Estados Unidos em tres semanas. Isto e muito para urn 

filme que custou US$ 30 milhoes e que ninguem quis produzir - o dinheiro saiu do bolso 

do proprio Gibson. Alias, segundo provisoes da epoca o diretor deveria embolsar cerca de 

US$ 100 milh5es de !nero. Tudo por conta da polemic a. 

Contra o fiime estavam todos os judeus que sao por e!e atingidos, seus 

representaTJtes se manife:st:JTam, Abral-Jam Fc;xrnan da Anti-Difasna<:;ao mesmo 

que David E!cott, responsavel pelas rela~oes entre as religioes do comite judeu-asnericano, 

tenha manifestado seu ceticismo quanto ao filme. Eles fora'l1 apoiados por cristaos 

ruuericanos, incluindo entre eles o John 

asnericanos forasn receptivos ao bom-senso, pelo contrano muitos deles rapidasnente 

esmeraram-se em dec1arat;5es favoriveis: o C:udeal de Chicago, Francis G:;m·ges. e Lufs 

0 da Cat6lica; e Jfderes de 

Grahasn. As suas vozes se juntara,'l1 a 

de personalidades judias como: o rabino Daniel Lapin, o conservador Michael Medved, 

critico de CLTJema, e o escritor judeu ortc'<ioxo David Klinghoffer. 

No Vaticano, o porta-voz da irnprensa, Joaquirn Nava'To-Valls, que pertence a ultra

fu:nd:3.mental:ista Opus Dei, ap6s haver dado a entender que o Papa havia visto o fiirne 

lli'1teclprldamente em 5 e 6 de dezernb::c de 

:so Jomal correio popular. matCria traduzida vinda 
2004. 

publicada ern 27 de fevereiro de 



havHl declarado: "Foi conto aconreceu!" Fazendo ver 

como: cardeal Monsenhor 

di versas personalidades do 

presidente do Conselho 

membra da Comissao Teol6gica Intemacional, concordavarn com este parecer. 0 cardeal 

Walter Kasper, responsavel notadamente pelo dialogo como judafsmo, preferiu se abster de 

fazer comentarios. 

de 2004, o secretario pessoal do Papa, o arcebispo 

Stal"lislaw Dziwisz desmentiu a ic"lforma~;ao de que o Papa houvesse demonstrado satisfa<;:ao 

como filme. Cindy Wooden, correspondente da agenda C.N.S. (Catholic News Service, 

6rgao da Conferencia Episcopal Americana), transmitiu a AF.P. que este ultimo !he 

declarou pessoalmente qne o Papa nao havia j&'Tiais dado sua opiniao pessoal, e se recusava 

a pronunciar urn julgamento a tftulo pessoal ''sobre urna obra artistica". 

0 fato do pal de Mel Gibson, Hutton Gibson, de 85 anos, ter feito declara~;oes ao 

New Times, onde minimizava o holocausto judeu da segunda guerra, criou alguns 

embara;;:os. Principalmente por que Hutton Gibson e urn reconhecido anti-semita. Trata-se 

urn auto-didata que desejava seguir a carreira reiigiosa, mas acabou na 

C:Jlif61:nia uma seita cat6lica fu:ndan1e11t2tli:;ta e anticonciliar agrupa...'1do mais de 

adeptos, chamada Fratemidade de Sao Pio X. Mel Gibson chegou a construir para eie uma 

capela de 2,8 milh6es de d6iares a "Sagrada Fanu1ia". Em rela<;ao ao fato Gibson 

Diane Sawyer: 

niio vou falta com o respeito ao meu niio negou o Holocausto, ele disse 

que niio tinha rna£s 

etl?ti1Jmnente que os campos de concentrc:cii'o e.usunom. 

mortos cnle:'m,qnte 

Eu creio 
nuiP,,v inocentes e sem 

E ao Los Angeles Times: "Eu sou objeto de uma persegui(:iiO religiosa, uma 
. . ~ ,151 

pers:Jg:a(:ao como artlsta, um.a perseguu;;ao como homem. 

a..nterionnente a produtora de Gibson a Icon costuma manter em suas maos a maior pa_rte 

dos direitos dos produtos ligados ao pois ela costuma tentar dowinar todo o processo 

151 institucional do site frances Pepiun, nao vern assinado, chru11a-se De Saint-Sulpice aux saints 
supphces - The Passion of the Christ (!viel Gibson, - hnages de o site e 
especlahzado em filmes cu jo tern a seja Ar:tig:tii<lacie d3.ssica. 
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produtivo do se encontrar no site oficial do filme toda sorte de produtos 

revertem seus lucros para a en10:res:a de Gibson. Como informa o articulista do Correia 

assim, 

Joao em materia de 19 de mart;o de 1994, filme no 

"Pols se o leiror est]ver interessado, pode adquirir urn lindo pingente em formate de prego (. .. ) por 
m6dicos US$ 12,99, junto a uma joalheria americana especiallzada em pe~ de inspira~iio religiosa, a Bob 
Siemon Designs, que tern o direito do uso ofi.cial da marca do filme de Gibson. Se usar o prego pode soar urn 

tanto revoltante, que tal to mar o cafe da manha com uma caneca onde aparece a cruz de Cristo porUS$ 7 ,99? 

Ou usar uma camiseta com a familiar coma de espinhos cravada no cora9ao, a US$ 18? 

0 lino de fotos do filme, corn prefJ.cio de Mel Gibson, custa US$ 17,95 - o CD esti custarJ.do o 

mesmo pre~. Masse o bteressado adquirir quatro paga US$ 99,80 e ganha urn. LegatO mesrno ocorre com 
o CD. A pessoa cornpra urn para si, e outro par a namorada, para a mac e para a tia e paga somente US$ 
71 ,80, levando o quinto de gra<,;:a- que pode ser dado de presente ao chefc do escrit6rio. 

0 crucifixo e urn pouco mais caro. Sai pela bagatela de US$ 199,95, enquanto a medalha de prata 
com a inscri~ao INRl (em hebraico, Jesus de Nazan:S, rei dos judeus) fica porUS$ 69,95. H3. tarn bern quadros, 
alguns com textos em aramaico, que podem ser adquiridos por prt9os que variam de US$ 44,95 a US$ 
149,95. 

A Paixao de Cristo estreou dia 27 de fevereiro nos Estados Unidos e, no primeiro final de sema.11a, 
pagou o custo e comeyou a ter lucro, mesmo levando em conta a censura de 17 anos. No Brasil a censura 
baixou para 14." 

Este processo de comercializa9ao de diversos produtos ja tinhmnos visto com Jesus 

Christ Suversi'ar e com Godspell, no entanto, em the ja nao cabe 

mais ingenuidade, o filme foi pensado como urn produto, A polemica foi 

especialmente preparada longacuente para ajudar na venda deste produto. Souvenires de 

todos os tipos podem ser encontrados. Guardados, quem sabe?, como amuletos que 

propiciem a fe. 

Diferentemente da polemica ocorrida com o filme de Martin Scorsese, a de Gibson 

ajudou a atrair urn grande publico para o Scorsese aventava-se que o proprio 

era 0 per a 

Cat6lica urn grllitde esfor\:o em e ter tornado 

efetivas para dirimir o secular aDti-semitismo, uma boa parte religiosos 

fundamentalistas. e conservadores, alnda que os judeus os unicos culpados 

da morte de Jesus e que qu:ar:w a isso nao ha remedio, 

E estranho que com tanta vic1le11cia o fiLue Passion tenha side tao recebido 

nao e 0 case, mas 

ha muita diferen~a entre a recept;ao de urn pals e outre. 

tao importante e os que viram o filme no seu lant;amento recomendaram aos am,igos 

nB.o IOSSCD1, era demais. violencia pastch, desnecess3.ria, incompreensfvel. 



The Passion of the € Uil1 filme importante, se nao enquanto filme ao menos 

como re;r;~stro documental do cstado da rei:rgror;waa.e de nossa c!Jvcct. A primeira escoL~a do 

fazer o filme em idiomas antigos acabou definir a estrutura e o con junto de 

imagens que seriam utilizados. 0 que possibilitou uma aproxima;;ao com os Filmes de Pe<;:a 

da Paixao, tipicos do Primeiro Vo!to a reafirmar, que a sua grande contribui~ao 

para a narrativa foi abortada quando se decidiu na ultima bona !egendar o 

filme. Com a legenda, a pobreza dos textos e do roteiro tomaram-se evidentes. No entanto, 

o mesmo nao se diria se o diretor tivesse conseguido o seu intentoJ pois estes haveriam bern 

servido ao seu prop6sito inicial. 

E apenas lamentavei que a somat6ria problemas supere tao obviamente alguma 

virtude que o filme pudesse teL As escolhas narrativas, a maneira como a tradi~ao medieval 

invade a tela, o estilo "Caravagio" escolhido para a ilumina;;ao, o grotesco das faces e das 

cenas, permitem falar de urn estilo, ao menos sugeri-lo: o Neo-Medieval ou o G6tico. 

Podemos are dizer que voltamos neste filme a epoca de obscurantismo religiose de secu!os 

atras. 0 fllme de Gibson conL'ibui, infelizmente nem sempre com o melhor. Todo o esfor90 

jogada fora numa s6 tacada, sem mais nem menos. 

E ate mesmo diffcil chegar ao final deste capftu!o e estabelecer uma "imagem" pana 

este Jesus. 0 que se dele? Jesus, o sangrento? Outros criticos tenderia...m a cc•!oca-lO na 

condi<;:ao de Jesus o Cordeiro de Deus que retina os pecados do mundo. Podemos concordar 

que esta e bern a image;m. Ao urn s6culo de de chegarnos 

Cordeiro de Deus", mas, nao ha 

que ele fosse "0 Servo Sofredor". A fixa\jaO na flageia<;ao de Jesus, que mais de 

vinte niim1tos, a ausencia de detalhes mais ponnenorizados sobre o seu papel messifu1ico ao 

longo da tra.'ila, nao nos fornece conteUdo bastante para localiz3.-lo com pertinencia no 

de Servo Sofredor. Ele ·~sofre" mas ' d ()lc:ctt, · Y · como o Jesus e uma V1o_,_enc1a 

mais do a sirnples vioH~ncia. Ela e, de 
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1 - Os Filmes de no Brasil -Jesus, 
Homem - Pe. Rossi, 

A pesquisa a respeito de uma eventual produ~ao da Vida de Cristo no Brasil nao 

obteve nenhum resultado para o periodo do cinema mudo (1895-1929), nele lucluso o 

periodo do Primeiro Cinema ( 1895 I 

Isto que parecia ser urn resultado des&'1imador, uma vez que eu trabalho com a 

representa<;ao da Imagem de Jesus Cristo no Cinema, tomou-se urn fato de Interesse. Seria 

fundamental observar como essa imagem foi tratada no Brasil, uma vez que aqui o 

Catolicismo era ate mesmo a religiao oficial do Estado e, na virada do seculo XIX para o 

XX, a ampla maioria dos brasileiros eram cat61icos on confessavam-se cat6licos. Os ritos 

da Igreja e o calendario religiose er&-n extremamente respeitados. Nos dias santos, 

considerados feriados, nada no comercio, on industria, poderia abrir as suas portas. Nestes 

dias, tambem, nao eram bern vistos os entretenimentos em geral, em outras palavras, o dia 

Santo era para ser consagrado a Religiao. 0 que, claro, nao impediu a igreja de organizar 

quermesses e reuni5es festivas rendas iam para suas obras de benemerencia ou para a 

sua propria causa. Mas, ate o presente momento nenh:um foi encontrado. 

Poderia-se ate pensar que a Igreja Cat6lica tenha tido alguma responsabilidade nesta 

estra..'1ha ausencia., mas a realidade foi totalmente inversa. Desde o infcio do cL11ema a Igreja 

incentivava a produ9ao de imagens religiosas, e ja o fazia &'lteriormente no que tocava a 

Lantema M8.gica. Surge dai uma pergunta - sem resposta ? - porque nao se produziu no 

decidi ve:rific~u recebia os 

Filmes Cristo aqu1 aportavam, e, surpreendentemente os resultados 

mais variados do que se poderia esperar. essa recepc,;ao
152

, conta mais pelos fatos 

oi:tores:~os do que por atitudes govem~rnentais ou oficiiais. 

recepc,;ao dos filmes nos Estados 

'
52 

A rccep9ao dos brasileiros para estes filmes foi bem mais atraente, para a pesquisa, do que a dos 
americanos, fmla.11deses, ingleses ou suecos. 



264 

os empresarios descobriram que filmes de temas religiosos eram uma Otima maneira de 

""os elias santos", passaram a as suas aos domingos, feriados, e dias 

santos em geral; constituindo-se, assim, numa verdadeira estrategia de mercado, pois 

enquanto a sua troupe de artistas descansava, lucrava-se atraves dos filmes. 

0 curcrua chegou no Brasil bastante cedo, ja em 1896 viam-se por aqui a primeiras 

"vistas m6veis", no Rio de Jru1eiro, De imedJato os fiL~es fizeram sucesso, por isto chama 

atenc;:ao o atraso com que cheganan1 os filmes Cristo. Os primeiros a serem rodados 

foram duas filmagens de pe;:as da paixao a "Paixao de Lear", dirigida por Kirschr1er 

tambem conhecido por Lear, e a outra, simplesmente conhecida por "La Passion", dos 

irmaos Lumieres'
54 

Esta Paixao era a filmagem de uma pe~a da paixao que ocorria todos 

os anos na cidade de Horitz, na Bohemia. Esta ultima teve uma grande distribui~ao 

intemacionaJ, pois era fomecida pelos fabricantes do Cinemat6grapho ( o aparelho mais 

conhecido de filmagem e proje.;ao de imagens ). 

Em 1898 ela ja havia chegado aos Estados Unidos e ing!aterra, apesar de vanos 

dos Lumieres terem chegado aqui bastarJte cedo, a Vida e Paixao Cristo s6 

aportaria, quandc Pascoai Segreto, imigrante italiar10 empresano no Rio de Janeiro, estava 

no auge de seus sucesso publico como homem do entrerenimento, em 1900; ou seja, apenas 

tres anos ap6s os primeiros film<~s serem rodados. Isto sem faJar que pouco depois, em 1898 

mesmo, ja havia uma paixao nos Estados Unidos chamada de Paixao de Oberarmnergau, e 

meses depois uma outra feita por Sigmund LL,ur,u, enquanto na Fran~a neste mesmo ar1o 

e ela era 

Estes primeiius filme:s nao ocrde:m ser charnados "filn1e:;' , pois nao constitufarn uma 

namativa, como entendemos modemamente. Eles erarn compostos de quadros de urn s6 

Y'-''"' filmados frontalmente a maneira das pinturas religiosas. Nao possufa'll encena9ao 

dramatica e era..rn feitos a maneira dos "quadros vivos 1
', muito apreciados a epocao Cada 

momenta Cristo, cada cena, eram independler:tes entre si. Este devia-se ao 

153 
Vide Charles Musser, The Emergence ofCinenuJ., p. 

154 

Ha atualmente alguma controversia a respeiro desta paixao, que ta.'11b6m 6 denominada de Paixao de 
o historiador Georges SadouL em A Histoira do Cinema cita a produ~ao como sendo 

irannc,a: Kinnard & dizcm que a produ~ao C americana; Lloyd Baugh comenta o fato e clta que 
h;i suspeitas de que na realidade existiriam uma felta na Franya mesmo e outra feita em Horitz. 
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dos rolos de filme iSS e ao tamar1ho da bob ina do projetor, que eratn bern men ores 

do OS is so durassem apenas 

0 fato das cenas serem independentes entre si pennitia ao exibidor comprar aquelas 

que mais !he interessavam; ao Iongo do tempo ele ia adquirindo cenas novas e 

acrescentando as antigas, e estas nem precisavau ser do mesmo produtoL Havia alguma 

autonomia para o exibidor, pois conf<)nne a sua necessidade ele poderia projetar urn 

de menor on maior dura~ao, se precisasse de urn filme mais Iongo ele poderia escolheri o 

bloco de cenas relativas ao Nascimento de Cristo; depois a Vida PUblica Jesus, 

engrossada por uma serie de cenas de milagres e por fim as cenas relativas aos dias finais 

de Jesus, a Paixao e Morte. Se acaso necessitasse de uma proje;;:ao mais curta, ele poderia 

eliminar o bloco central de imagens, ou apenas algumas delas, sem prejufzo da 

concatenru;ao da hist6ria. 

Isso era possfvel por que as pessoas que iam assistir a filmes de Cristo conheciam 

previamente a sua hist6ria~ e o que se Hanunciava" nao era urn "filme" mas sim "vistas", ou 

seja as v:.Lr:ias cenas separadas, tinha..m-se mais cenas ou menos cenas, mas nao tinha a 

em con tar a est6ria, quanto como em mostni-!a. Muitos desses filmes, principalmente nos 

Estados Unidos, er<illl apresentados por um conferencista que narrava o acontecia nos 

quadros, fazendo o elo de iigru;ao entre eles. Como se pode perceber a autonomia nao era 

tao grande 1 pois de imediato nem todas as cenas estavam disponfveis, a produtora 

fr2mces:a levou de a cenas que reunidas davam uma 

ela e 

dado e que cada quadro filmado 

fechada em si mesma. Nele, havia os elementos necesslli'ios para que os espectadores 

compreendessem a mensagem. Essa caracterfstica herdada das 

ao realismo 

pin.tm·a ou a e ou emocional dos seus personagens. um 

155 Verificar Sadoul 
156 Para se Tcr uma id6ia disso, "La Passion" dos Lmnieres durava em tomo de 19 minutos. e C canslderada o 

primeirofilmc de longa-metragem do cinema 
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com essas caracteristicas que primeiro aportou no 

Pa:Scoal Segretco 

0 do sena o Salao Pads no urn 

estabelecimento de entretenimento que havia sido inaugurado em 1897" pelo mesmo 

Segreto, que tambem possufa na cidade a Maison Modeme, onde ocondam concertos 

musicals; o Parque Fluminense, que possufa uma grande vadedade de divertimentos; alem 

ao ar e o Coliseu-Bo!iche, que aiem da desigpada 

atraqao (bo!iche) possuia imensos jardinso 

De todos estes estabelecimentos - scm citar os outros existentes de proprietaries 

diversos - o Salao Paris no Rio, era o que tinha feito a funqao de cinema por mais tempo, 

possufa o "Super-Animat6grapho" dos lnnaos Lumieres e colocou a enfase de sua atraqao 

na projeqao de "vistas" m6veiso E ao sucesso deste Salao que tambem estao ligadas as 

primeiras filmagens realizadas no pals, em 1898, feitas por Afonso Segreto, innao do 

empresano 0 Ap6s urn i_ncendio que deixou a firma por meses sem urn endere;;o, ele foi 

reinaugurado na Rua do Ouvidor, a beleza de sua decora;;ao e o requinte do !ugar eram 

notados, ainda com o "'cinemat6grapho Lu:rniere'~ como sua principal atr~ao, o Salao Paris 

no oferecia v&-rios divertimentos como pO<:lernos perceber 

num andgo publicado na Gazeta de Notfcias em 29 de junho de 1900: 

tudo o que ha de mais modemo no genero de bonecos automaticos, de 
maquiuismos distribuidores de de bibeilots Ve-se ai a que 

distribui ovos com sorte, Toni, o distribuidor de doces e outros presentes, o negro yankee 

que por urn niquel da urn born charuto, etc, etc,. A1€m disso no Salao mais de cern outros 

bonecos automaticos e figurines que sao uma macravilha, movimenta;;ao 
,,157 

se ainda nao existia urn local poderfamos designar de 

cmema, propriamente Os filmes eram projetados numa sala diferente das demais 

atra~Oes, aparentada a urn mas ainda entendia-se as vistas m6veis como mais urn 

divertimento entre V3.rios OUtrOS. A1€m desses "centres de divers§.o" em algum tempo OS 

ganhavam as feiras das cidades hJterioranas, onde ta:mtlern eram ut:llr:actos nos 

157 
Gazeta de Nc>tfcias, Rio 

Cinema p. 123. 
A Bila Epoca do 
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sal6es em batracas de lona, e, se a noite estava escura, muitas vezes num 

dependurado ao ar 

Segreto recebeu do povo e da imprensa 0 

titulo de Ministro das Diversoes, o que dii mostras da grande popularidade deie e de suss 

casas, e chegou tambem pe!a primeira vez no Brasil as "vistas m6veis da Vida de Cristo", 

como anuncia a Gazeta, em notfcia de 13 de julho de 1900: "No sa!ao Paris no Rio 

exibem-se hoje sensa~ao, todos dos atos do Cristianismo, 

desenvolvendo-se todo o Nascimento e Paixao de Nosso Senhor, E uma noite cheia,,"
158 

0 anuncio do dia seguinte descreve a excit~ao causada pelas vistas: 

"0 proprieti..rio do salao Paris no Rio, em vista das redamay5es feitas na imprensa pedindo novas 

exibiy6es dos quadros do Nascimemo e da Paixao de Nosso Senhor, e atendendo a analogo pedidos feitos por 

familias distintfssimas, resolveu dar hoje e s<ibado, em todas as sess6es, de dia e de noite, as exibit05es desses 

espicndidos quadros, (..,)" 

numa atitude que se tomaria bastante tfpica em todos os jomais brasileiros, 

descreveu os quadros que seriarn vistos: 

"que sao os segui.tJ.tes: 0 Nascimento do Menlno Deus, Nosso Senhor no Deserto, No Ternplo de 

Salomao, Urn Milagre, A Ceia dos Doze Ap6stolos, A Tral~ao de Judas, A Flagelas;ao, A Coroa de Espinhos, 

A Crucificay3D; No Jardim das Oiiveiras, Nosso Seflllor na A Ressurreiyao. 

Nestas ainda :nao havia nenhuma exata vL11culagao com urn 

"respeito sagrado", e o mesmo anuncio infonna a proje<;:ao de vistas de assuntos nada 

religiosos: "Na mesma sessao serao exibidos os seguintes quadros: 0 Namorado no Saco, 

Spion no 

TflilCJU1:, Maxixe no Outre Mundo." 
159 

Essa fonna de a'lunciar-se urn afilme" sabre a vida de Cristo e extrema-mente 

dessa maneira pone-se ''cc:mlpclr" visuaimente o 

filme. YSJn1:-s:e cornpTeen.ds;r ate mesmo uma pc>ssiv:el mensagem teo16gica nas escc:lhas das 

imagens a serem mostradas. E a escolha, a vaicriza<;:ao, de aigumas imagens em detrimento 

de outras que nos permite elaborar melhor quest6es relativas a construyao da imagem de 

Jesus Cristo no cinema. Na ausencia de catilogos da n1u::e. dos LurrJ.eres, da Gaumont, ou 

a niio existem mais" 

158 Gazeta de Notfcias, Rio, 1307.1900. p.2 
159 Idem, 14.7 .1900, p. 4, citado per Vicente de Paula rurtutu,op. CiL pag. 125 
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Pascoal Segreto era basta'1te habil na arte de propagandear suas realiza~6es. Ele 

fazia sess6es especials para os jomalistas e muitas vezes ia pessoalmente as reda96es levar 

os convites. nada havia de gentileza nisso, pois na verd;rde is so econon:liz:ava anUncios 
16{) 

nos JOmars. 

Ja em 16 de dezembro daquele mesmo ano de 1900 surgiarn as vistas "em cores" 

recentemente chegadas de Paris. E, no novfssimo processo, que consistia em aplicar as 

cores, a mao~ fotograma por fotograma, as cenas da Vida de Cristo vieram novamente como 

urn dos carros chefes da inven9ao, como infonna a Gazeta de Notfcias: 

"Foi este o programa do dia; 0 nasclmento e Palxao de Nosso Senhor (em cores), 

cria<;:ao de Patos na Ita:lia, Pescadores Tirando Peixes nas aguas de Niter6i (nacional), 

Banho de Cavalos, Dant;a no Fogo (em cores), Oficials do Exercito e da Guarda Nacional 
no Arsenal da ma:inha esperando o Presidente Prudente de Morais. "161 

Em fevereiro do ano seguinte Pascoal Segreto descobriu uma nova utilidade para A 

Vida de Cristo, ela servia para fazer benemerencia e asslm propagar a boa imagem do 

empresano, como se pode observar nestanotfcia da Gazeta, de 8 de fevereiro de 1901; 

"SALAO PARIS NO RIO - 0 sr. Pascoal Segreto gentilmente concede urn 
beneficia ao Asilo Born Pastor, hoje, 8 do corrente, pennitindo as senhoras cooperadoras do 

mesmo Asilo passarem cart6es as pessoas que desejarem ver os quadros vivos 

representando a e Paixao de Nosso SeiL.l:lor Jesus Cristo e mals aJguns, esco!hidos 

expressamente para esse dia, que primarn nao s6 pe!o gosto como pela moral 

irrepreensfveL Acham-se canoes a venda, por favor, nas casas; Brasileira, no largo de Sao 

Francisco; Casa Sucena, dos srs. Marcelino & na rua da Quita'Jda; Bastidor de 

Bordar, de Barros & Araujo; Barbosa Freitas, na rua do Ouvidor, e Confeitaria do largo da 
Carioca."162 

0 "Asilo Born Pastor" era mantido pelas obras cat6licas, podemos entao concluir 

que a beneficia va-se do , quer para uma 

ou Na Semana da.quele mesmo ano uma outra empres~ o 

Pedro, fundada entre tac-,tas outras naquele ano de 1901, marcou o surgimento dos 

farnosos "Cafes Concertos" no Rio de anuncrava uma longa Vida de Cristo 

projetada por urn novo aparelho, o Cineographo e Stereopticon de Lubin; Nos primeiros 

serao exibidos 16 quadros na extensao total 1758 pes e na 2 a serie de 5 

'
60 

vide Vicente AraUjo, op. Cit. Pag. 127. 
161 

Gazeta de 16-12-1900, p. 4 citado por Vicente AraUjo, op. Cit., pag. 127 
162 

8-2-1901, p. 4, citado por p. 130 



esoeuic:ulos se exibirao os restantes 14 quadros na extensao de 1944 pes. Cada espeticulo 

C'' 
""'Pn'" a urn delicioso paesatempo de mais de duas horae. •c 

E todos os possuiam aparelhos cinematogr3.ficosJ apenas 

como mais uma atra{j3.0. Fora.rn inauguradas virias casa de entretenimento, como: o Alcazar 

Fluminense. do maestro Atfiio Capitani; Moulin Rouge, de Paecoai Segreto; o teatro Follies 

Bergere, na rna do Lavradio n. o Jardim Concerto Guanda Velha, na rna Senador 

maestro Vittorio Maio. 

Como era comum, as exibi<;5es iniciais as vezes sofriam alguns contratempos, 

e entao justificavam nos jornais a mudan<;:a da data de apresenta<;:ao: "Niio podendo 

terminar-se a montagem dos a exibir;iio anunciada para 15 fica transferida 

para 16 do corrente, dia santificado
164

" Gra9ae a esta falha a empresa necessitou publicar 

maiores detalhes do programa: 

"TEATRO SAO PEDRO ALCM1ARA- Quinta-feira, 16 de maio. Pela primeira 

vez duae grandes exibi~;oes da Vida de Cristo, desde o Naschaento ate a Ascensao, por 

meio do CiL1eographo Stereopticon combhtado de Este aparelho e o mais modemo 
da amalidade (modele de 1901 ). Esta coie~;ao de 30 quadros movimentados e iluminados 

nunca foi vista no Rio. estae cenas compostae e preparadas pelo professor 

A'"""· de Oberammergau (AJemam'la),com personagens vivos adrede escolhidos, vestindo 
rigorosamente segundo a tradi<;:ao bfblica e com todos os caracterfsticos da epoca, sendo 

cada cena per si uma de fotografia. A cole~tao dos 30 quadros serao 

exibidas em dois espetacu!os distintos, sendo os 16 primeiros as 2 horae da tarde, e os 

no 2 o espetacu!o, as 8 horae da noite. 

- Os explicando a movimenta~tao dos quadros sao oferecidos pelo 

proprietario da cole~ao a Liga Contra a Tubercuiose e serao distribufdos no atrio do teatro, 

em troca do cada pessoa revertendo o em favor da 165
" 

dois aepe,ctcJs, a longa dura~ao da e mais uma tentativa de 

"benemerencia" vendendo-se programae para que as pessoas acompanhaesem as imagens. 

Nao tenbo noticias de nenlmm filme de Cristo de till"llanha dura<;:ao para a.c1m;m epoca, ao 

menos nao das orinc:ipais 

a respeito 

163 Idem. 14~ 5-1901 .p. 4 
164 Idem" l5~5~190Lp<4 
165 Idem, l6~5-l901.p. 6 

empresae, a Edliscm americtma, os Lumieres, ou a G1mrnont, ou 

de Oberarnm,ergtm, pensar ou num filme 

Pe_;;a da Paixao que ocorria uma vez a anos na 
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Bava.ri~ na pequena cidade de Oberammergau, ou numa utiliz3.9ao deste nome com o fito 

de atrair o pubiico; tendo em vista que a ultima apresentaqao da Pega da paixao havia sido 

em 1 Seja como for, a Unica forma dessa fita durar as longas anunciadas era 

atraves da interferencia de algum conferencista, que prolongaria com a sua narrativa a 

utiliza:;:ao das imagens. Parece que esse recurso nao foi muito bern sucedido pois ao final 

domes de maio o Teatro Sao Pedro Aldintara anunciava o fechamento da empresa. 

Em o Parque Fluminense exibia, sempre com grande exi to, outra vez Vida, 

Paixao e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. 0 Parque Fluminense era urn centro de 

diversoes vaiiadas, possuindo pista de patinaqao, cinemat6grafo, tiro ao alvo, haloes, 

bicicletas, montanha-russa, balan<;:os, fio aereo, fogos de artiffcio, etc. Vivia diaria,mente 

repleto de criangas. Vicente de Paula i\raujo, em seu livro Bela Epoca do Cinema 

Brasileiro, informa ano a ano os progressos do cinema no pais, atraves de sen trabalho pude 

observar que aos poucos a Vida de Cristo deixa de ser exata1nente uma atra<;:iio principal, e 

tambem Pascoal Segreto a relega mais e mais vezes para o Parque Fluminense, de cariiter 

ainda mais popular. a utilizava para atrair o publico feroinino e as crian<;:as. Quando nao 

urn prograrna para ser exibido, novamente a fita entrava em cartaz. Aos poucos 

os concorrentes adquiriram suas pr6prias vistas sacras e em elas se 

tomaram o grande programa da Semana Santa a exibi-;:ao das vistas da Vida de Cristo que 

eram projetadas conjuntamente com outras vistas religiosas. 

Em outro iivro, Saloes, Circos e Cinemas de Sao i\.rarijo verifica o 

aparecimento do cinema na cidade de Sao Paulo; aii ele da a noticia de urn primeiro filme 

de Cristo naqmcla cidade, em noticia retirada do jomal 0 Comercio de Sao Paulo, em I 5 de 

marvo de 1 

"Durante a Semana Sar'1ta, o 

autoridades: 

Estivera.m presentes o Dr. Carlos 

secretario da Fazenda, Francisco 

Os quadros d'A vida de 

Pauliceia Pl!aritasti.cadeu uma sessao dedicada as 

representando o Sr. Presidente do Estado, o 

eo Sr. C6nego Manuel Vicente, vig3.rio-gera1 

apreciados e produziram belissirno 

devido a serem coloridos e com muita HHJu'cL. 

A enrrada e safda dos convidados, a banda de m(isica que alifunciona Y£cutou o Hino Nacional. 

Al1g1ur<ml.OS aos da Pharrtistica igual sucesso ao obtido com 

as de Santos DumonL
166 

!oo Jomal "0 Com6rcio de sao Paulo", 15.3.1902. p. 2< '"Pal cos e Sal6es'' 
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Podemos notar que Vida de Cristo "em cores" chegou em Sao Paulo dois arws 

Ter chegado ao Rio Jar1eiro. 0 que chama atenqao e a sobriedade da nota, que nao faz os 

cosmmeiros elegies rasgados as vistas da Vida de Cristo, quando sao projetadas peia 

primeira vez. A exibicao as "autoridades" estava vinculada a necessidade de 
- 0 

publicidade e nao a algoma forma de medo de urna possivel censura da igreja, case nao 

concordasse com o filme. Pode-se perceber pelo tom da reportagem que se trata de urn 

evento extremarnente natur-aL e nao fosse pelas "cores" seria ate mesmo corriqueiro. Por 

isso posse concluir tranqtiilarnente que essa nao foi a primeira apresentayao de vistas da 

Vida de Cristo em Sao Paulo, o que vern confirmor essa ideia e a concorrencia que aque!a 

empresa sofreu; Cateysson, diretor de outre cafe concerto, o Poiytheama, comprou poucas 

vistas sacras e voltou a colocar em funcionarnento urn ve!ho aparelho Biograph Americano, 

e anunciou o acontecimento para a Quinta e Sexta-feira santas: 

"Descanso de todos os artistas da nossa troupe e representa9ao movimentada da V I 

D A D E C R I S T 0 tudo animado pelo movimento, tudo pa!pitante de vida 

e de verdade. No programa: PEREGRINA<;: A 0 A N 0 S S A SEN H 0 R AD 
E L 0 U R D E tal qual a descreve, com a sua profunda analise, o grande Zola. Durante 

estas exibiqiSes tccar -se-ao trechos de mlisica sacra do Abade Perosi. Pre~;o entrada com 

direito a cadeira, 500 r6is; camarotes ou frisas, sem entradas 7 

,167 

A Pau!iceia Phantastica nao deixou por menos e voltou a carga: 

casas abaixo da igreja (nao confundruu) e a Unica casa em Sao Paulo que est:i exibindo A 

VI DA DE CRISTO com todos os quadros coloridos e onde todos os personagens estao 

vestidos com roupas de cor, de acordo com a outra casa podera 

&"lunciar com verdade vistas 
"Rua do Rosa.rio, 5 

Unica s6rie completa do mundo! Nao confim(laxn 

sempre 

mms e mms se a mais completa, a maior~ a mais 

etc, dade e tambCrn para Paulo estava se as 

projey6es preferencialmente na Sema"'la Santa. Aproveita1do os feriados e as 

da igreja, isso fica bast:ml:e claro qua.Tldo se veicula urn pequeno artigo ligatJ.do-a ate mesmo 

167 
Idem. 27.J.••7vL, 

168 Idem. ibidem., 27.3.1902 
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No ano seguinte, na epoca da Semana Santa a concorrencm acirrou-se e o 

Po!ytheama, dispensou toda a sua troupe (fonnada por at ores. cantores e bai!arinos) 

exibindo ern tres sessoes difuias a de Cristo "'vista colorida 1nandada vir de e 

As vistas sacras foram tao repetidas que ate rnesrno o critico da se'tilo'Teatros. Etc', 

d'O Cornercio comentou:'Ontem os freqiientadores do Polytheama-Concerto aplaudiram e 

pedirac'!l bis ate Cristo dizer: basta!,~ 69 

E, rea!mente o critico nao exagerava, pois no ano de 1902, no Rio de Janeiro, 

novamente para dar conta da concorrencia, Pascoal Segreto anunciava premios e brindes 

para as pessoas que dessem preferencia ao Parque F1uminense em suas exibi<;6es da 

Semana Santa. Deste anuncio aproveito para retirar uma das ultimas infonna.;;oes sobre os 

quadros que compunham a Vida de Cristo, publicado na Gazeta, em 25 de mar<;:o de 1902: 

"VISTAS ANIMADAS representando: o Nascimento,A Visita dos Reis Magos, 
Fuga para o Egito, Ressurrei<;:iio de Lazaro, Entrada em Jemsa!em, A Ceia, A Agonia do 
Horto, Judas Traidor, Cristo em Presen<;:a do Rei Herodes, Carregando a 

Cmcifica<;:ao, 0 Enterro, A e muitar outras vistar sacras, todas ao natural. 
Estas vistas serao exibidas hoje, sexta-feira, sabado e domingo."170 

Dun:u'1te vanos anos, ate 1908 assim. Projetava-se as vistas da Vida de Cristo 

durante a Semana no dias de Finados e em dezernbro na epoca do Nata!. Depois 

o sucesso destes filmes- quase sempre os mesmos, sofrendo pouqufssima modifica.;;ao no 

repert6rio - tornou-se ainda maior. ou 

a concorrencia entre empresas, esteve ligado cliretamente a religiosidade do oras:ue:ro em 

geraL Isso as vezes causava certo mau estar entre os mais "'eruditos'~ como se pode ver 

do Rio de janeiro, de 2 de maio de 1908: 

"Nao se pode esconder a eficicia da propaganda cat6lica que o padre JUlio lviaria consegtliu com 
seus celebres serm5es na catedraL Uma das provas mais :frisantes dessa propaga.."'1da, foi a extraordimiria 

afluencia do povo durante a serna11a santa nos ... cinemat6grafos! Na porta de cada urn deles hav]a uma 

verdadeira que esperava a sua vez de assistir a tc-dos os a anunciados quadros sacros que lhes 
prometiam. 

]6') 

Sal5es .0<, p. 94. 
;
70 

Idem, 25-3-1902. 
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A confcrencia do ilustrc Rt::\'ercndo sera sobre .,0 Pecado co Cincmat6grafo". Justa e de 
toda a atualidade. ,m 

uma das poucas contribui<,;6es para a hist6ria da tecnica do cinema. Tratava-se de 

urn recurso simples, colocavam-se atores e ou cantores atras da tela, para que assrm 

emprestassem a sua voz as imagens mudas. Assim, anunciava-se em Careta, de 12 de 

dezembro, o cn1e!na Rio Branco exibiu N~Ec:inlOlltCJ, Vida, Paixao e Morte de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, com musicas do maestro Costa Junior e parte cantada por Claudina 

Montenegro, Santiago Pepe, Cataldi e grande coro. 0 cinema Brasil tambem exibiu urn 

filme semelhante, com outros cantores e musica de Braz Pepe e que a "fita representada 

em natural com todos os movimentos e ru[dos, novidade 

. ;.r; .,m cmematogra1 tca. '-

Em 1909, o famoso cronista da vida canoca, Joao do Rio, escreveu uma 

saborosfssima cr6nica chamada "A Revolu<,;ao dos Filmes" e que veio a publico pela 

mesma GatZeta, em 10 de abril, pouco depois da Sema'la Santa, onde o au tor sustentava a 

ideia de que a Sema'la Santa fora transferida, com vantagem, das igrejas para os 

ciJ1CJTI2ct6gr:lpl1os. Per:rruto-mce transcrever a maior dela: 

Os fihnes de arte realizararn urna completa tra..11sforma9ao nos costumes. ( ... ) Na Avenida, era 

impossivel entrar em qualquer casa-clnema. Havia uma multid§.o suarenta e febril ate ao meio da rua 

disputando lugar e avans:ando lentamente contra uma onde de gente feliz que safa ... Outrora era assim nas 
na de Sao Francisco, na Catedral, as 9 horas da noite de quinta-feira ... 

Como aqui hi em cada canto urn cinernat6grafo, tive a curiosidade de ver se os outros fazia1U tao 

gra.Ddes rcceitas. E admirci. Para a Paix3.o tinham aberto outros e mesmo no vastfssimo Lfrico, no nosso 

maior teau-o, naq_uele Coliseu de madeira povoado de uma multidao mmorejante e negra. Ai o povo nfiose 

acotovelava a porta, mas nas saidas. Nos sal6es do largo do Rocio, da rua Visconde do Rio Branco, era uma 

vcrdadcira Os chasseurs recl&'Tiistas, a de derviches urrantes dessas casas, que em 

Paris usarn alto e casaca e tern bone e fardeta, nao se para conter o nc,vcO"e,u, 
murmur;;uJdo: 

-E mais gente. A lotayao esta completa parea a sessao que val comeyar! 

No Rio Branco, CSL'itamente iluminado, era tanta gente a porta, que OS tramways ektriu.Js via..rn-se 

foryados a diminuir a marcha, soando os timpanos, tatalando as ca..rnpainhas para avisar o pessoal que 

aglomcrara sobre os tr:ilhos. 

Conseguimos entrar num de dasse inferior, e isso porque a onda nos fon;ava. Ficamos de pC, 

enconstados a parcdc, tal a quantidade de gente que 18. havia A Paixao, com urn cenfuio escriro por urn 

dramaturgo e cronista parisiense, era animada por con..!-xecidos coristas da ComCdia Frrurcesa. Eu vi apenas a 

P'''"-'''U]Ja<;ao do gesto estihzado de Lambert Fils e as pretenciosa.s atitudes perrnanentes de arri.da so:fredor do 
urrante mas, ali, feEzmente mudo, Munetto As caras. aquelas centenas de caras na sombra, a treva 

das salas de c]nema. arfavam de de emoyOes. e ou:ando a luz de novo sc fez, ao tim do 

marti:rio de Cristo, na claridade havia olhos de mulheres molhados de e faces empastadas de homens 

cheios de errco0ao ... 

'Fon-Fon, rio nA, 2-5-1908 
172 

Bela .. , p. 276 
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Mdhor do que visitar 20 igrejas, sem fC, entre gente sem f§ tambCm, e assist:ir uma dessas sess6es, 
i.11gcnuameme creme. Nesta semana os cinemat6grafos fizerar-n obra muito maior para a igreja do que o padre 
JUlio Maria com as suas conferCncias." 173 

irrtpc>ssivc:l dar do que este, ou descrever tao bern, desde os 

socrars, quanto religiosos e cotidianos deste acomecimento. A religiosidade 

borbuLhava por todos os cantos. pela renovada cit~ao do nome do Pe. Julio Maria, 

podemos tambem perceber urn certo mau estar na igreja, pois, mesmo se niio houvesse nada 

de mau em se ver as "vistas" de Cristo, isto ainda niio queria dizer que eia desejava perder 

seu publico. Depois de ler essa descri~;ao o que mais salta aos olhos e a quantidade de gente 

que essas "vistas~· atrailli-n ... de onde surgia tanta gente?! No ano seguinte. nova.."Tiente os 

filmes sacros e a Vida de Cristo seriam vistos, acompailhados por atores e atrizes e por 

muita musica. 

film e. 

Tratava,se acima de tudo de urn even to. Niio era apenas mais urn filme. Era, sim, o 

ele merecia ser visto de vanas fonnas, por isso o Ch'1ema Santana trouxe naquele 

ano o tambem conhecido: Martir do Calvano. Fita colorida err 1250 metros, toda 

dec!amada pelos seguintes artistas: Helena Cavallier, Aurelia Delorme, Estefik'1ia Louro, 

Julia da Silva, Virginia dos Santos, Fronzina Campos, Domingos Braga, i\maldo Bragam;:a, 

J, Linhares, M. Joao Cik'1dido, A Mesquita, Campos A e R Genna%. Alem de 

manter a ja entiio famosa fita da Pathe, francesa, que era exibida com grandes solos, coros e 

acompanhamento de harmonium e grande orquestra. 

Sobre a Semana Santa deste ano de 1910, Joao do Rio fez apenas uma pequena 

observa<.;ao: "Os cinemat6grafos ontem contaram as sess!5es por enchentes e fi7Pn?m um 

no Brasil, uma vez 

ou eram os mesmos ou outros muito semelhantes. Constatado o fen6meno 

Semana Sa'1ta fui em busca de alguns depoimentos de epocas pouco posteriores (3i)i40 e 

50), podem ajudar a perceber como eles viraram uma tradis:ao, Levados por "exibidores 

itinerantes" para cidades pequenas diversas partes do pais, o cmema 

sua opc;ao narra>tiv:1", e ja incorporado todos os elementos 

'
73 

Gazeta , l 
174 

Idem, 

audaciosamente por D 0 W. Griffth, em seu filme 

p" l AraUjo, 

1 AraUjo, Bela, 326 

Nascimento de Uma 
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( J os filmes compostos por quadros, ou vistas~ ainda se manteriam em uso por 

ternpo no BrasiL Como podereJnc's perceber oeste primeiro depoimento, 

0 ccgo Acleralc!o, coranrocroo personagem da vida nordest!c:1, era 

de Padre Cicero e de Lrunpiiio, urn cego "ccntador" urn dia pensou em mudar de profissao,, 

No cno de 1933, ele com suas poucas economias decidiu comprar uma maquina de 

proje9ao "Pathe Baby" e dois burros, comprou alguns fiimes variados - todos ve!hos - e 

saru sertao nordestLYJo, que eram muito estragados: 

"0 filrne rnais complete que tinha era a "Paixao de Cristo". Os velhos chorava.tu quando viam Cristo 

rumando para o Calvaria, sob o peso da cruz. Poi exatamente esse filme que causou uma cena de mu]to 

vexame. Eu viajava pclo interior de Perna...-nbuco, quru."Jdo, urna noitc, fu] interccptado por urn grupo de 

cangaceiros coma11dados por Joao 22. o desordeiro falava meio apressado e foi logo me propondo uma 
exibi~ao de cinema. - Divertimento pro meu pessoal. Arrume a sua estrovenga af, que agente nao tern muita 
pressa. -Mas, seu capitao ... - Tern que ser agora, cego velho. Eu nao posso deixar para outra vez. Vamos, 

arrume o seu instrumento. Est3.vamos numa vilazinha, no terreiro da casa onde sc acoitavam o bandoleiro e 

sua gente. Vi que nao havia outra saida. Era preparar a maquina e passar o filme. E assim foi feito. 0 filme 

era a "Paixao de Cristo". Os cangaceiros o assistiam calados, respeitosos. Quando urn deies, a certa altura, se 

pronunciou, dizendo pilh§ria, Joao 22 ralhou: - Cala a boca! Respeite Nosso Senhor! E o filme continuou 

passando. A m3.quina tee-tee des:fiava o filme. Quando chegou a hora da crucifica~o de Jesus Cristo, com os 

guardas malvados pregando-o a cruz, Joao 22 nao teve dUvidas. Saeando do revolver disparou-o virias vezes 

sobre a tela, alvejando, na cabes;a, urn dos soldados. - Arre, miseravel! Aprenda a liyao~- gritou. Os homens 

rira.rn com aquila. Joao 22 novamente s§rio, ralhou:- Isso niio e vadiayiio! E se di.tigindo a rnim: - Cego, passe 

essa cena Nao gosto de ver santo sofrer."175 

Atraves do respeito a!tamente religioso do ccngaceiro Joao 22 dii pilla se ter bern 

uma ideia do que significava para a grcnde populac;;ao rural essas cenas da 

E!as comoviam, elas levavam as pessoas a orarem, a !evarem seus fih'1os para assistirem, 

Nao importava o estado da fita ou as dificu!dades que tinhan1 de enfrentar, por que assisti-

los fazia parte da Semama Sa11ta, 

Outro depc,inrerlto e o da sra, 

do Museu 

Neri Pacocn::m, que 

cinema havia no 

ser encontrado no site 

Paulo, ela nao s6 informou, mas juntou a sua lembra.nya os filmes de Cristo, no infcio da 

decada de tdnta: 

"'No Born Retiro no comecinho quando eu j<i me conhecia por gente tiri_,i-ta dois cinemas: era o Cine 

1\1arconi e o Cine Born Retiro. 0 Cine Born Retiro era na Rua Jose Paulino que depois virou E o Cine 

Marconi era na Rua Correia de lvlello. Entao, a gente freqtientava esscs dois, na Semana 

Santa, a gente ainda era crianya e ia assisti.r a Paixao de Cristo nesses dois cinemas, era infaliveL Nos anos 

que a gcntc tinha 12 BI10S, 13, eram esses de fil'Ues era__rn infalfveis de assistir. Af a crianyada 

Judas matava o Jesus no filme, a os que a gente chamava molecada eles grnavam: 

175 A vida do cego Aderaldo, foi por ele mesmo contada, e encontra-se registrada no site do Jomal de Poesia~ 

sob de JosE Feitosa www .secrel.com.br/ipoesiafpoesiahtml - acessado em 6 de maryo de 

2003< 
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amanha, e amanha o scu dia." Porque todo mundo urn Judas no paste das ruas nesses bairros popuiarcs 
e dcpois ao meio dia do s3bado de alc!uia matava o Judas, todo mundo ia malhar o Judas. '" 176 

depoirnento, este j3. urn pouco posterior, de Henrique Neto 177
, fa1a de algumas 

tradi~5es nordestinas, que ajudam a informar sabre o "c!ima emocional" que envolvia.m a 

epoca dessac proje<;:5es: 

"Apesar de aqui no Sul s6 se ter o costume de ceiebrar a p<iscoa, 13. no Nordeste C celebrada a Ultima 
semana da vida de Jesus Cristo por ii1teiro. ( ... ) Nas casas onde as farru1ias eram cat6Jicas fer./Orosas, todos os 

quadros da casa eram virados para a parede ou cobertos com urn pano. Este ato, se nao me trai a memOria, 

simbohzava a compaixao a dor de Jesus Cristo. Na Sexta-feira da Paixao, ca"'"ne ne:m pensar, mUsica e tv 

tambem nao eram muito bern vistos. Se novamente nao me engano, algumas pessoas tambem nao achavam 

muito certo a pratica do banho neste dia. 0 melhor porern era na sexta-feira a noite, no Unico e minllsculo 

cinema que havia na cldade, eram exibidas varias s~Oes do filme a Paixao de Cristo. A c6pia do fllme era tao 

vellia, rnais tao ve1"'1a, que a fita arrebentava varias vezes durante a projeyao, o que obrigava o projetista cortar 

urn peda0) e remenda-Ja com Durex. Nao predsa ser muito esperto para sacar que ano ap6s ano o filme ia 
minguando. Mais pior mesmo, era quando a :fita comeyava a pegar fogo no projetor (por causa do 

aquecimento somado a sua sensibilidade) ( ... ). Era tarJ.ta gente para assistir ao filme numa mesma noite, que o 

dono do cinema era obrigado a fazer diversas sey5es para atender a multid8.o. ( ... ) Para terminar a nolte em 
gra.11.de cstilo, ap6s a meia noite, era feita a tradicional Malhayao do Judas e rnais tarde, comfamos galinha 

caipira que nccessariarnente deveria ter sido roubada do quintal dos vizin.hos ou dos sftios." 

Essac tradi96es popu!ares do Brasil podem ser confmnadac em diversac fontes, urn 

texto de Leon Ca.lcoff escrito para o Jamal da Mostra de Cinema - realizada em 2002 -

chega ate mesmo a propor o termo "catarse coletiva" para o acontecimento que era.rn estes 

filmes, quando comenta a produs:ao mexicana "El Martir del Calvano", Nele ele registra a 

lembran<;a de que ate meados dos anos 80 alnda resisita no Bracil essa tradic;ao: 

"Fosse qual fosse o filme em cartaz, geralmente sucessos atrelados as premiaqOes do Oscar, eles 

dcixavam de ser exibidos para dar espayo a velhos filmes mexicanos produ.zidos pela exti.'lta Peimex, sobre a 

vida e a paixao de Cristo. 0 maior sucesso de todos, talvez urn dos maiores da hist6ria do cinema, ignorado 
pelas elites e por historiadores, era "0 Mfutir do Calvili-ioi El Martir del Calvario", de Miguel Morayta, 

realizado em 1954, com atua05es de Enrique Rat--nbal, Manalo Fabre gas, Consuelo Frank e Alicia Pahicios. 0 

filme entra nos anais da hist6ria por resistir 30 atros contfnuos em exibiyao, levando muJtidOes de em 

cortejo aos cinemas. E m6rito ao Festival de Cannes que teve este ±lime de em sua seles:ao de 1954. 

0 mesmo ano marcado dos ckissicos "Os Sete Samurais", de A.lcira "Nasceu 
uma Estrela", de George Cukor e "La Strada", de Federico Fellini." 

alnda comenta que o distribuidor brasileiro Francisco Lucac, da Compac'1hia Sul 

e daDistribuidora F. J. Lucas, e uma testemunhados tempos que este 

rnultid5es aos cinemas: 

levava 

"0 lvfartir do Calvirio" levava multidOes ao deli:rio. "Sexta-feira da Paixao era obrigat6rio ter este 

filme em exibiy3.o; nao s6 nos cinemas do centro como ta,_rnb6m nos bairros afastados como no interior. E o 

reagia a cada sequencia do calvaria de Cristo, aplaudindo, chorando, gritando ou vaiando dia.,11te da 
f'List6ria do filme". Epis6dio curiosa, Francisco Lucas lembra ate de urn caso violento em uma cidade do 

176 
Vide www.museudapcssoa.com.br acessado em 6 de maryo de 2003 

·n Hcmique Neto as: 10:52:06 Plv:J: Sa,xta-len·a, Mar;_;c 29 



interior d.: Sfto Paulo ondc urn homcm dco;carre;gou seu rcv6lver na tela de cinema sobrc as imagens de Judas, 

o traidor de Cristo. Invariavelmente todas a<: sess5cs tinham filas gigantescas e todos os ingressos era.."TT 

scguramcntc vcndidos. 

E urn pouco dificil de afimcar se so trata de urn fenomeno purarnente brasileiro essa 

transfonnas;ao de simples "'vistas" Vida de Cristo, que depois se transferiu para o 

"cinema narrative", nom evento cercado de religiosidade e que temcinou por estabelecer 

uma tradi\(ao. Mas. de todos estes depoimeutos podemos algumas conclus5es 

interessantes a hist6ria dos Filmes de Cristo no Brasil. Creio que a primeira coisa que 

chama a atem;:ao de qualquer urn e o volume de publico. Desde os primeiros filmes aqui 

exibidos a imensa massa de espectadores era assustadora. Isso s6 se alteraria nos anos 80. 

Uma das mais plausfveis explica96es que posso encontrar e a situa9ao s6cio-econ6mica da 

popul09ao do Brasil. Durante as vili'ias decadas que estes filmes freqtientaram nossos 

cinemas a popul09ao do Brasil passou do rural para o urbano. 

No infcio do seculo, por que nao dizer ate a decada de 60?, a popula9ao brasileira 

des!ocava-se em levas ate os gra_rtdes ou pequenos centros urbanos no periodo de 

festividades religiosas. La possufruu alem dos ritos cat6licos, a quermesse eo citlemao Nao 

Cat6lica e a projeyao desses 

nestas datas espedficas; apenas 0 i11vestimento que isso 

significava levou os empresarios a colocarem estes fllmes sempre em carcaz. 

Isso ta.111b6m levou a alguma mobilidade desses filmes. Qua.11do num grande centro 

urbano, como Rio, Sao Paulo, Recife, Belo Horizonte, etc, adquiriam novas "vistas" e 

posteriomente Hfilmes~', os a.?Jtigos eram oferecidos e comprados por pessoas 

0 certo e a "polsreza" das interioranas ma.'lteve viva nao somem:e a 

tracdi•;:a<), mas tambem urn "formate" que estes filmes tivera.rn desde o inicio da hist6ria do 

cinema. A sua sobrevivencia enquanto tradi'{ao. deslocava pessoas da area rural para 0 

se mat'1teve enqua.11to essas popula~Oes nao em areas e 

enqttartto a televisao nao se tomou apenas mais urn e!t:tr•odon1e:;tli)O. 

E desse periodo 
_.,_. 
liltlffiOS de passagem do rural o urbane que data a 

do prcdu t•or Regattieri, e que 
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rodada no Espfrito Sar1to. Esse nao e facilmente encontrado, mas consegui algumas 

informayOes sobre num do Prof. Eduardo Leone, ex-professor titular de 

Montagem-cinematografica da 0 em quesU:io foi na verdade a sua 

primeira montagem de urn longa-metragem. Tratava-se tao somente de uma filmagem de 

pe~a da paixao, como foram as primeiras filmagens de fi!me de Cristo na Europa, o ano era 

1970. A dim;ao foi de Jose Regattieri e de William Cobett, e os cenanos e figurines 

acabara1n ficando para o mesmo Eduardo Leone. 

Leone narra que o filme - rodado com poucos recursos - foi feito ainda no antigo 

sistema de "quadros~' ou vistas, parecendo urn cine-teatro, havia urn roteiro, mas Regattieri 

- diretor e produtor- utilizava diretamente o textos dos evangelhos na prodw;:ao. Depois de 

vanas peripecias na cidade de Sao Roque, no i.11terior do Espfrito Santo, ele conta como 

foram recebidos os primeiros copioes do filme: 

"Passada a primeira semana, chegaram os primeiros copiOes do filmc, e hl fomos todos n6s para 

Colatina. Lembro-me que vfuios caminh6es saf:ram de Sao Roque para a projeyao. La chegando ( ... ) William 

explicava que era apenas urn copiao, o que para aquele povo nao fazia a minima diferenya Mas, no fundo ele 

estava preocupado corn a ausencia de som, sem lembrar que a vida de Cristo exibida Ia ainda era aquela 
versao muda. 

U pelas tatitas entrou a cena do Cristo, e em toda a miP.-~1a vida eu juro mmca Ter 
presenciado ccna iguaL Nao a da tela, mas a da platCia que saiu de suas poltronas e se ajoelhou nos dois 

corredores do cinema. Para eles nao era uma representa(:3.o na tela, e nem tampouco uma do 
pois haviarn assistido as filmagens. Era o Cristo."m -

0 que Leone notou multo bern, o muitas vezes no Brasil interessa~ tanto quanto 

0 de Cristo, e a ola:teia. A rea~ao das pessoas em geral a este tipo de produ9ao 

permitiu, p.ex., essa verdadeira perola de arcaismo ci.Ylematografico que e "A Vida de 

Cristo~), produzida por Regattieri. 

Jesus ... 

0 Brasil estaria melhor represemado oeste setor nao com filmes de mas com 

filmes que o tern como urn personagem secundario. S6 para citar existem dois "Auto 

da obra de mesmo nome do escritor nordesti110 

iuiarw Suass:una. A prime:ira adapt~ao foi feita pelo o-n:nn Os Trapalhoes, em 1988, e 

possui muito mais interesse artistico e hist6rico do que a adaptac;ao do arret.or Guel ft.u---raes, 

178 

Eduardo Leone, A Vida de Cristo no Espfrito Santo, in: Revista USP!Dez!Jrul!Fev, 1990-91. Pag. 147 



fcita rece-ntemente em 2000, Para se ter uma idCia, pela pn:mena vez no Brasil se viu um 

Jesus negro no cinema. 

oatro dado e que 0 

Mussum era urn personagem que tinha a sua "persona" veiculada como urn bebedor, 

pn1ticam<on:te alco6latra, e mulberengo, isso ao Iongo de anos via televisao. Isso foi uma 

exce<;:ao a regra a toda hist6ria do cinema, pois ate entao nenhum ator, de Hollywood ou 

poderia ter a sua imagem pessoal relacionada com qualquer escandalo, fatos tidos 

como imorais, etc. Nao bastasse isso Mussum fez urn Jesus Cristo altamente 

comprometido, pais numa de suas falas no momenta do julgamento no ceu, onde varios 

personagens estava_m sendo questionados, Grilo, feito por Renata Aragao, questiona 

Jesus sobre "o dia e a hora em que ele ia a terra" ao que Jesus responde que ele tL'lha 

razao e citou capitulos e versiculos dos evangelhos para confirmar aquela verdade; ao que 

Ze Grilo retruca: ate parece crente ... Ao que Jesus numa risada mal disfar~ada desconversa 

e dlz que nao pode falar sabre isso. Parece urn pequeno passo, mas quando se pensa na 

forma<;:ao de uma huagem, ou imagens, de Jesus Cristo no cinema nao pode passar 

despercebido urn Cristo Negro, asscciadc a urn personagem born bebedor e mulberengo e 

que 

evangelico convicto. 

Este soniso de "Jesus Cristo" pode ser lido como o resu!tado dos massr<;:os 

L'lvestimentos dos Pentecostals na naidia. Ncs tiltimos trinta anos a Igreja Cat6lica 

perdendo terrene para essa versao protestante do cristianismo.No entanto, atualmente ela 

, Na mesma vertente de que po:;swem 

m''"""' Mae do Filho de organizado pe lo Pe, 

que se trata de urn filme recente e de que nele ha uma imagem de Cristc mais concreta, o 

analisarei 

Ha alguma sirrJl.anlda:de emre o tr2:bs:h'l,o de Pe, Marcelo Rossie do 

a serie para TV Os Milagres do Rosario, 19580 Essa 

a religiosa ate a produt;;iio de urn filme tr-ata 
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sobretudo da contextos hist6ricos urn e outro sao bastante diferentes, 

no en tanto, Peyton tambem foi uma especie de "pop star" '"'");""'u em sen tempo reuni.Ddo 

milhares de pessoas em est2dios para suas n1issas e prega;;5es, chegando ioJ:lusiv'e a vir ao 

Brasil no infcio da decada de 60, bfluenciou, como vimos anteriormente, a "Marcha com 

Deus pela e pel a Familia", urn dos antecedentes do Golpe Militar de 64, Peyton foi 

urn dos grandes comunicadores religiosos de sua epoca e Pe, Marcelo tambem o e, A 

mensagem de e a mais conservadora possfvel e e totalmente direcionada para 

angariar mais fieis para a Igreja Cat6lica, Nao ha uma grande preocupac;ao com a arte 

cioematogrilica, para eies o a te!evisao e o nidio sao apenas veiculos pa.ra 

alcan<;:arem o seu publico, e, se possfvel, fazer novos fieis, 

Marcelo Rossi nasceu em 20 de maio de 1967, filho de Antonio e Viima Rossi, foi 

criado em Santana na zona norte de Sao Paulo juntamente com suas duas irmas Monica e 

Marta, inicamente a sua vocac;ao era para os esportes e chegou a se fonnar em Educac;ao 

Fisica, em 1989, no entanto, aos 21 anos, chocado pela morte de sen primo nom acidente de 

ca""'To e pe1a notfcia de que uma tia sua tinha um tumor na regEio occipital, voltou-se para a 

Igreja, acordo com ele, inspirado por uma mini -serie que narrava a 

papa Joao Paulo II, decidiu-se a dedicar-se ao sacerd6cio, Acabou cursaJJdo duas 

faculdades, Filosofia pela Universidade Nossa Senhora Assun<;ao e Teo!ogia pela 

Faculdade Saiesia.'1a de Lorena, 

Foi ordenado em de dezembro de 1994, dai por diailte as pregat;Oes do Pe, 

na e em Santo a 

vez ffi3.1S Suas :rr1issas erillli com grande no 

decurso do em pouco tempo as celebra;;Oes passara_rn a ser realizadas no Gonzagao, e 

posterionnente no Sa.J.tuario Bizar1tino, organiza~;ao fundada pelo padre, 

Primeira.mente na Avenida Engenheiro Euzebio Stevaux e atualmente na Avenida das 

Na~;oes Unidas - essa mudan<;a aconteceu nipido, 

Desde entao o 

Tem progra.tila diario na RS.dio cnouO<J, programas difu-ios e rr.Jssa sema11al na Rede de 

uma grande celebrw;;ao em l 
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atraiu de 70.000 pa.ra o no encontro "sou feliz por ser 

ele decidiu gravar seu primeir-o CD, levando a experiencia de suas musicas e de 

suas nussas urn Assim em o louvar ao 

. 0 reconhecirnento veio esta.mpado ern capas de diversas revistas e manchetes de 

jomais. alem da audiencia ern programas de televisao. Parte do dinheiro reverteu para obras 

assistenciais de Santo Amaro. A Igreja Cat6lica, iniciairnente observava o seu sucesso com 

cuidado, o pertence a uma corrente dentro do proprio catolicismo chamada 

"Renovru;ao Carismatica" que deseja as ce!ebra~6es e de aigurna fonma reverter a 

perda do publico Cat6!ico pa,-a os Pentecostais. A "Renovac;ao Carismatica' esta bern 

distante das preocupru;oes sociais e mais vincu!adas a esquerda na polftica do segmento da 

conhecida Teologia da Libertru;ao. Essa pratica da esquerda acabou sendo aos poucos 

esvaziada, tendo em vista que o Papa Joao Paulo II incentiva uma corrente e inibe a outra. 

Em 1999 apareceu seu segundo CD "Urn presente para Jesus", em 2000 o terceiro 

"Can~6es para urn Novo Mi!enio" , em 2001 o quarto "Paz", com musicas de Roberto 

Carlos e Enasmo Carlos e em 2002 o CD "A.njos". Desde de de 2001 a ce!ebra~ao 

da Missa em seu Lar" - missa que e tnarsmitida ao vivo, pe!a TV 

semanalmente para todo o Brasil e mais 12 paises. da continuidade a este trabalho de 

eva.ngelizac;ao atraves dos meios de cornunicac;ao. Em de mar<;o de 2002, data da 

celebra<;;ao da Pascoa, a de Reitor do Santuario Ter~o Bizm1tino. 0 

foi outorgado pelo Bispo da Diocese de Sa.rlto .Amaro, Dom remanao /'illtonio Figueiredo. 

0 padre Marcelo passou entao a exercer seu trabalho, em tempo neste local. Em 

2003 produziu 

""Maria, Mae 

o seu segundo 

seu sexto gravou seu pnmerro 

de j que urn sucesso 

- Inmaos de Fe - com veiculac;ao a 

com que tanto sonhava -

e agora trabalhando 

de setembro deste ano. 

Acima de tudo estamos tratando urn comunicador. que 

com1m:tc<rr bern o que deseja, que tern urn publico e uma mensagem para ele. Mas. urn 

fen6meno nao se soziru1-:to. Por tcis de todo o sucesso de Marcelo Rossi havia 

anterionmente uma movimenta<;;ao crescente diversos setores cat6licos 

consegu1rem at1ngrra a midia de fonma etlcci,ente. uma vez que os Pentecostais. sob a 
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lidera.TJ.ya Universal do Reino de conseguiram chegar a te1evisao compra.1do a 

emissora Record. 

Ex.ist<em hoje tres redes de televisao cat6licas no Brasil - a Rede Vida. a Can;;ao 

Novae a Seculo 21. quarta esta em via de ser criada. Todas sao anas se comparadas a 

Rede Record, propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus. A Rede Vida e a mais 

=•uc,a. Ela atinge praticamente 100% do territ6rio nacional, mas sua programa9ao, marcada 

pelo ec!etismo, tern audiencia insignifica.nte. Cada fac9ao da igreja tern sou programa 

religioso na grade: ha hor:lrios para a ora<;:ao, mesas-redondas para discutir quest6es do pais 

e ate transmiss6es de futebol da serie B. A rede com a estrategia mais agressiva de 

crescimento e a Can<;'i'iO Nova. Seu criador e o padre Jonas Abib, que trabalha com jovens 

desde 1966 e teve urn papel importante na trajet6ria do padre Marcelo. "Ele vive dizendo 

que sou seu pai espiritual", diz o padre Jonas. Segundo ele, foi num encontro de jovens no 

fim dos anos 80 que o estudante de educa<;ao fisica Marcelo Rossi optou pelo sacerd6cio. 

"E!e estava num dilema e veio conversar comigo. Deu no que deu '' 

E neste embate entre Igreja Cat6lica, atraves da Renova<;:ao Carismatica. com o 

crescin1ento do Pentecostalismo que devemos entender o e a L'llportfulcia de 

seu No momento atual ele e para a Igreja Cat6lica no Brasii o que foi o Pe. Patrick 

Peyton para a igreja nos Estados Unidos nas decadas de 50 e 60. 

Produgao 

do Filho de teve urn on;mnetutc de e umadas 

prodw;Oes mais caras feitas no mais de tres uuunJ~, de pessoas aos cinemas 

desde o seu lan<;:amento. viabilizm a produ<;:ao, o padre deu uma ca.rtada 

comercial ousada. Ele saiu da gravadora 

fonognificos - entre e1es MUsicas para 

nPvP.l'sRI onde lan'rou seus maiores sucessos 

.o11V:er o Seuhor, que atingiu a vendagem recorde 

de 3,2 milhoes de CDs - e para a concorrente Sony. Este e facilmente 

pOlS a Sony, de discos, tern um bra<;:o cinematografico, a 

investiu 1,9 de reais pma Maria, do Fi!ho de 

em 250 salas do 0 padre Marcelo abriu mao de cache para atum, mas consegum 
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fechar urn contrato pelo qual 50% do lucro sera aplicado em obras socials de sua igreja, o 

Ter~o Bizantino. Estima-se modestamente esse !nero seja de 500.000 reais. 

Ficha Tecnica 

Dire~ao: Moacyr Goes; dire<;ao de fotografia: Flavio Zaugrancli; roteiro: Thiego 

Balteiro; Maria de Souza; prodw;:ao: Geraldo Silva de Carvalho; Telmo Maia; Diler 

Trindade. No elenco estao varios atores e atrizes conhecidos por desempenharem 

ocasionalmente papeis nas novelas da Rede Globo: Giovana Antonelli ( Virgem Maria); 

Luigi Barricceli (Jesus); Jose Dumont (Diabo), Tonico pereira {Herodes); Jose Wilker 

(P6ncio Pilatos) e Ana Beatriz Cisneiros (a menina). As loca96es do fihne foram no Rio 

Grande do Norte. 

Maria, Mae do Filho de Deus 

Nao ha muito o que se dizer sobre o filme
179 

orquestrado pelo Pe. Marcelo Rossi. 0 

filme nao contribui de forma alguma para uma melhor elabora9ao cinematografica da 

est6ria de Jesus. Carece de drama, de desenvolvimento adequado, de urn born roteiro, etc. 

Numa perspectiva mais ampliada pode-se dizer que o filme e mais uma especie de 

"docudrama" do que uma produ<;ao que se pretende uma obra cinematognifica mais 

elaborada. 0 convencionalismo da representa~ao dos atores, as posi<;;6es fotograficas -

muitas vezes lembrando os mais ingenuos cart6es natalinos - a ilumina<;;ao "televisiva" 

preenchendo a cena do tfpico excessive realismo do vfdeo, que diminui a distancia mais 

segura da qrepresenta~ao" e a atira diretamente em nosso cotidiano. 

Nao nada de novo relativamente a est6ria de Jesus ou a sua ordem cronoi6gica. 

Nada, absolutamente nada. 0 filme deseja, na verdade, contar a est6ria da Virgern Maria, 

mas, ja vimos que ao se desejar fazer isso fatalmente a maior pmte da vida de Jesus ira ser 

narrada em conjunto. 0 recurso utilizado para narrar a est6ria e bastante simples. 0 Pe. 

Marcelo precisa tomar conta uma menina ao Iongo de urn dia, enquanto a mae da mesma 

huscar o resultado de urn exame que dira se a crian9a esta gravemenre enfenna ou nao. 

ns Esta amilise baseia-se na c6pia _Maria, lvliie do Filho de Deus, distibuldo pela ColUmbia TriStar Home 

Entertainment do Brasil, com 106 miuntos de na versao DVD, obedecendo o formate widescreen, 
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A est6ria da Virgern e contada corn cortes entre o passado e o presente, e a narra9ao do Pe. 

Marcelo e onisciente e onipresente, acornpanha as personagens do filme o tempo todo. 

Pe. Marcelo d. eve tomar conta d.e uma menin.a 

A parte que concerne a vida de Jesus contern cenas classicas: A Anuncia9ao (corn 

Pe. Marcelo de Arcanjo Gabriel); 0 Nascimento (com pastores e Magos); A Fuga para o 

Egito; A Matan<;:a dos Inocentes (e apenas ordenada, nao e mostrada); Jesus Menino (corn 

ressurreis:ao de uma pomba, tfpico de Evar>gelho Ap6crifo ); Batisrno de Jesus; As 

Tentar;:oes no Deserto (urna sequencia bastante boa); Chamamento dos Discipulos; Bodas 

de Cana; Rejeic;:ao em Nazare; Ressurrei~ao de Liizaro; Expulsao dos Mercadores do 

Templo; Santa Ceia; Traic;:ao de Judas; Prisao de Jesus; Nega<;:oes e Pedro; Julgarnento 

diante de Pilatos; via-crucis (esquematica), crucificac;:ao; entrega de Maria para Joao, 

descimento da Cruz, Ressurrei<;:ao, e reafirrna<;:ao de Pedro. 

0 filme se resume desta forma, nao h:i muita novidade, no entanto, as que existem 

sao significativas para a elaborar;:ao de uma imagem de Jesus. Isto foi a!go bastar>te 

inesperado, uma vez que eu ja supunha que o filme do Pe. Marcelo seria rnais conveucional 

e tradicional, tendo em vista que ele e tido como Cat6lico Carisml!ico, uma ala bastante 

conservadora da Igreja. E, de fato, as cenas escolhidas, a mensagem, etc, sao quesitos mais 

do que tradicionais. Ate mesmo a forma como a cst6ria e rnostrada via aparato 

cincmatograJico nao possui urn grande interesse. Nao chega, no entanto, a ser como as 

series da decada de 50, onde as persouagens ficavam excessivamente paradas 

diante das cameras, e urn filme que possui certa diuamica. 
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No entanto, o cenario, para a Palestina antiga, nao e em nada diferente daquele 

uti!izado em series televisivas da decada de cinqiienta, excessivamente pobre, sem 

criatividade on imaginru;ao. A descn!pa para o cemirio ruim e infonnada no DVD, a est6ria 

estaria sendo imaginada por uma crian~a, e ela s6 o faz com recursos do sen cotidiano. 

Mesmo que a inten~ao tenha sido esta o cenario continuou sendo pobre e sem nenhuma 

criatividade. As cenas de interiores se passam quase sempre no mesmo local com 

pouqufssima on nenhuma altera~ao do cenario. E as paredes de "pedra", obviamente 

papelao pintado, nao surtiram urn born efeito. A ilumina~ao e excessiva, e com urn pouco 

de boa vontade podemos ate dizer de onde a luz vern e quantos pontos de ilumina<;:iio estao 

sendo utilizados. Urn trabalho de estudio senao amador ao menos carecendo de qualquer 

criatividade. No entanto, essa iluminru;ao excessiva ajudou a estabelecer uma imagem mais 

"otimista" da est6ria de Jesus. 

Evide:nte pobreza cen.ognifica 

Os primeiros meritos do Padre se encontram num demerito. 0 filme se inicia com o 

seguinte intertftulo: "Loca~;oes: no Rio do nos de 

Mossor6, em Areia Ponta do Mel,' Porto Mangue, Alagamar; e Dunas do 

Rosado e no Ar;:ude da Gargalheira, proximo a Currais Novas." 

0 demerito nao esta, obviamente, no fato de se ter escolbido fazer a filmagem no 

BrasiL Muitos dixetores e produtores no passado necessitaram buscar ioc~6es para a vida 

de e alguns deles optaram por fazerem-no em seus pr6prios paises; entre eles o mais 

conhecido foi George Stevens, pois filmou The Story Ever Told (1965), no meio 

Oeste americano, com as conhecidas paisagens de Cannycns tfpicas dos filmes de westerns. 

""nuu filmou sen II Vangelo Secondo Matteo no sul da Italia, nada disso dep6s demais 

contra seus filmes. A crftica pi or recaiu sobre Stevens, que teve de ouvir que sen filme era 
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urn conjunto de cart6es postais. Esta mesma critica e pertinente no case do Pe. Marcelo. Ha 

urn claro desejo de que as pessoas fa.;:arn turisrno pelas regi5es que servirarn de loca~5es 

para o filme, nao se esta pura e simplesrnente infonnando onde o filrne foi rodado, a 

infonna9iio acima vern em primeiro Iugar, antes de todo o filme. Entiio, ela serve para 

informar que os !ugares que serao vistos estiio disponfveis para visita, para turismo. 

Nao e ruim que o Pe. Marcelo tenha conseguido patrocinadores ligados ao ramo da 

hotelaria e do mrismo, acho urn pouco ruirn a falta de sutileza. Mas, o !ado born e que se 

tratarn de paisagens brasileiras, e reconhecfveis como sendo brasileiras e do nordeste. 

A rnusica do lilme e inqualificavel, quando ela se deseja epica fica proxima da trilha 

do conhecido programa in fan til "Castelo Ra Tim Bum", da TV Cultura. Me nos grave foi a 

musica Cat6lica tradicional inserida aqui e acola no filme. A produ9iio inicia-se com uma 

mulher de meia idade, cantando sossegadarnente ii porta de sua casa "maezinha do ceu" 

can<;ao mais do que folcl6rica do Catolicismo do Brasil, entre outras can<;6es conhecidas o 

filme encerra-se com "Segura na mao de Deus". 

"'Maezinha do ceu .. /' 

Claramente as can<;5es desejam se ancorar no seu reconhecimento coletivo pelos 

espectadores, que nada impede que cantem junto os conhecidos hinos. De alguma rnaneira 

podemos vincular este filme aos primeiros filmes de Pe;;:a da Paixao, primeiro pela escolha 

mais que tradiciona! do que seria mostrado, segundo por que se trata sobretudo de 

"mostraqao" pois carece completarnente de qualquer dramaticidade, terceiro porque se 

arnpara na narra<;:ao, como aqueles antigos filmes (a diferen"a e que a narra<;:ao era feita ao 

por urn padre ou por urn palestrante convidado). E quarto, porque sao as mesmas 
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can~oes, Os fi!mes de Pes:a Paixao costumavam ser mostrados acompanhados de hinos 

religiosos e musica de 6rgao, isto quando nao incensavam a sala antes da proje<;ao. 

Gentileza, proximidade fisica e cordialide 

Mas, o que tamara o filme do Pe. Marcelo urn marco na cinematografia nacional, 

nao e apenas o fato de seu alcance, mas a forma como este con junto de fat ores foi 

organizado e relacionado a atua<;ao corporal, gestual, facial, e intencional dos atores. Ao 

Iongo da est6ria do Cinema, e dos Filmes de Cristo, eu jamais havia vis to urn Jesus Cristo, 

e todas as outras personagens do filme, tao sorridente, cordial, afavei e bonachao. Acima de 

tudo o que mais chama aten<;:ao e a ausencia de distancia ffsica entre as personagens. Eias 

estao constantemente se tocando, se abra<;:ando, deixando-se envolver por gestos 

carinhosos. Isto e realmente novo, pois em nenhum fiime anteriormente eu havia visto essa 

"proximidade". Esta excessiva proximidade corporal entre os atores, e o que fazem com 

ela, e tfpica do brasileiro. :E o "homem cordial'1 em ~ao; e o do 

brasileiro- que nao vive em grandes metr6poles -, sao reia;;:oes afaveis e tr'm'1iiiilas. 

A melhor sequencia do filme e, com certeza absoluta, a das Tentru;Oes e Jesus no 

Deserto. 0 diabo, feito pelo ator Jose Dumont, veste-se com uma tfpica roupa nordestina. 0 

deserto e o chao ''rachado" das secas nordestinas, e Jesus, ao ser tentado, realmente esta 
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fragil diante do poder do diabo. A cena e cxtremamente "atraente", o diabo nao chega a 

usar os textos tradicionais das Tent~oes, mas as faz "tocando" em Jesus, nao me lembro de 

nenhum outro filme onde o diabo possua tamanha familiaridade com o Cristo. Nesta cena 

ele o abra<;:a, ele o joga no chao, ele "!uta" corporalmente com Jesus, se impoe fisicamente, 

acaricia-o, e enfim, liberta-o para cavar no solo seco, de onde deve sair ouro para a ultima 

tent~ao, a do poder. 

As Tenta~Oes no Deserto, o Diabo toea Jesus 

Tudo ia muito bern, mas como sempre - principalmente no que diz respeito a 

televisao brasileira- nao se resistiu aos "efeitos especiais" baratos, 6bvios e completamente 

sem requintes. 0 "pimiculo do Templo"- que pode bern ser confundido com barras de ouro 

- foi feito por computador e fica bri!hando artificialmente, completamente des!ocado do 

contexte filmado e da qua!idade da imagem e cena apresentadas ate aquele momento. 
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Efeitos espedais infelizes 

Outra cena que contem a1gum interesse e que Jesus, quando menino, ressuscita uma 

pomba que !he e trazida por urn amigo, no en tanto, quando em seguida o seu avo (Joaquim) 

morre, ele nada consegue fazer, o que o remete a uma pequena crise existencia1 infantil. E, 

ja que toquei no caso do avo, aparecem no filme os pais de Maria, Ana e Joaquim, 

conhecidos somente pelos ap6crifos e pela tradi<;ao. 0 que novarnente estii certo em tennos 

de Brasil, pois a devo<;ao a "Santana" vern desde o periodo do Brasil colonia e esta bastante 

adequado colocar o conhecido casal da tradi9ao ali. Evidentemente que isto tarnbem nao 

siguificou que e!es rea1mente tivessem algum papel importante ou melhor desenvolvido, 

sao como os outros, estao ali para serem "mostrados", sao ilustra<;oes de uma P<1•Aria 

mesmo que feitas para o cinema. 

Pou.co san.gue, n.en.h.uma vioH1nda 
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0 enxugamento da via-crucis e a comp!eta ausencia da flagela<;:ao, sem falar do uso 

de uns 10 ml de sangue artificial, faz urn importante e interessante contraste com outro 

filme Cat6lico The Passion of Christ, do diretor americano Mel Gibson, lan~ado no Brasil 

poucos dias depois. Maria, Mae do Filho de Deus e urn filme que nao possui praticamente 

nenhuma violencia. Sem falar que o anti-semitismo (apesar da presew;a de An:is e Caifas) 

esta completamente ausente. Nada de violencia ou de anti-semitismo, o unico grande 

chamariz do filme eo proprio Pe. Marcelo. 

Ana e Joaquim, pais de Maria 0 menin.o Jesus ressuscita uma pomba 

Jesus, um Brasileiro 

Este con junto de informa96es de "brasilidade", can96es, loca96es, cenanos, atu~ao 

dos atores, possibilitarem a este filme - fraco em essencia - elaborar uma imagem 

realmente brasi!eira. Nao ha nenhuma preocup~ao no filme como quesito Cristologia, mas 

e!a existe ali, como uma couseqiiencia deste emaranhado conjunto de meritos e demeritos, 

o filme do Pe. Marcelo e!aborou a imagem: Jesus, o homem cordial; ou ainda, Jesus, urn 

brasileiro. 

Diante do coujunto de informa~oes retiradas do catolicismo e ate mesmo redundante 

dizer que o filme e completarneme influenciado pelo cato!icismo.Nao s6 pela presen9a do 

Pe. Marcelo Rossi, mas tarnbem pela presen<;a do Bispo D. Fernando, que faz uma ponta no 

filme em seu proprio pape! da vida real. As caracteristicas pro-catolicismo tradicionais 

estao todas nele: Mac'ianismo e Primado de Pedro. 
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D. Fernando faz uma ponla no Illme 

0 filme nao tencionava contar a "est6ria de Jesus" mas sim a est6ria da Virgem 

Maria, no emanto, ainda assim o filme padeceu das mesmas dificuldades da serie "Os 

Milagres do Rosario" de 1958, realizada pelo Pe. Patrick Peyton, como ja vimos, outro 

pregador tao popular quanto o Pe. Marcelo em sua epoca. A participac;:ao da mae de Jesus 

nos Evangelhos e reconhecidamente pequena e mesquinha, nao ha nada Ia que justifique o 

papel que ela obteve de culto dentro da Igreja ao Iongo do passar dos seculos. No filme 

tambem nao ha nada, reaimente nada que justifique este pape! posterior. Giovanna 

Antonelli faz uma Maria que esta sempre preocupada com sen fi!ho e este constantemente 

manda-a de volta pra casa, para protege-Ia. Enfim ... , o que se teve foi a est6ria de Jesus, 

mais resumida, mais enxuta. 

A Virgem Maria semp:re e man.dada casa 

0 que tambem nao pode passar despercebido, e diferentemente do Pe. Peyton, 

o nosso Pe. Marcelo, e a estrela do filme, a verdadeira 0 filme pede ter inten•;i5\:s 
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apologeticas, de fe sincera, de propaga.;:ao do credo Cat6lico, mas em primeiro Iugar ele e 

um veiculo promocional do Pe. Marcelo, em nada diferente dos filmes produzidos nas 

decadas de trinta e quarenta em Hollywood que tinham como tinico objetivo mostrar uma 

estrela para os seus ffis e desta forma ganhar dinheiro. A tinica e sutil diferen<;:a neste caso e 

que o padre representa a mensagem crista Cat6lica As pessoas foram ver o filme porque se 

tratava da est6ria de Maria ou porque se tratava de urn filme doPe. Marcelo?! Essa sutileza 

fica a cargo da Igreja Cat61ica resolver. 

Conclusao 

Para concluir podemos perceber, nesse rapido panorama sobre a recep.;ao destes 

filmes no Brasil, o quanto eles tern a contribuir para uma maier compreensao da 

religiosidade popular. Posso dizer tambem que esses diversos fates sao bastante 

esclarecedores no que tange a ausencia de produ.;oes de filme de Cristo por aqui. A forma 

como chegaram no pafs, on seja, produzidos por grandes empresas intemacionais; a rapida 

distribui<;:ao destes filmes no mercado intemo e depois de alguns anos a sua difusao pelo 

interior de urn pais imenso. Aqui tambem esses filmes, provavelmente por uma questao de 

mercado, foram rapidamente vinculados aos dias santos da igreja Cat6lica; essa 

caracterfstica permitiu tambem nao houvesse muita necessidade de constante renova<;:ao 

do repert6rio de imagens, apenas a sua amplia<;:ao, o que garantiu aos exibidores um grande 

lucro. E assim, vemos que pe!o interior afora e ate mesmo durante a decada de setenta 

ainda existiam c6pias de filmes mudos circulando. A devo<;:ao popular aliada a quesitos 

como pobreza, vida rural, analfabetismo, mantiveram estes filmes nao apenas em circula9ao 

mas tarnb<§m o seu padrii.o estetico Basta lembrar que ao desejarem urn filme 

dessa tematica Os Trapaihoes buscaram o "Auto" genera medievai de teatro popular. 

0 grande publico que acorria aos centros urba110s durante a Semana Santa era 

atendido sempre com as velhas fitas de sempre, e nao deviam achar estranho, uma vez que 

a est6ria tam bern era a mesma. Assim, como se fossem para uma mJssa, cu jo calendario 

eclesi<istico se repete todos os anos, iam em levas para o cinema assistir o filmc, como mais 

urn memento de devo9ao religiosa. Para confirmar ainda mais estas ideias, esta af o filme 

do Pe. Marcelo. Quando se faz uma grande prodw;;ao no Brasil, que trata, ao menos de 

forma indireta, da vida de Jesus, ela foi capitaneada por urn expoente da fe Cat6lica e 

visava urn publico que iria aos cinemas por uma questao de fe, acima de tndo, e nao por que 
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cinema. Aqui, mais do que em a religiosidade popular ainda detem 

e a 

como sua fe ini aumentar ou nao que con tam. 
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e ua realidade a hist6ria de como a industria do 

de qualquer lugar do mundo, buscou apropriar-se da imagem de Jesus Cristo, 

retirando-o da tutela das institui<;:oes religiosas e levando-o para as telas da fonna que 

fosse mais apropriada" Assistimos a este !on go embate entre industria e sociedade" Isto nao 

foi uma guerra e sim urn dia.logo que as vezes tornava-se inl1amado, outras mais 

ameno e em aiguns momentos ate mesrno afetivo" Essa hist6ria e apenas urn segmento de 

uma outra grande hist6ria, a das rela<;6es do cinema com o sagrado, que ocupa uma grande 

vastidao inexplorada ainda" 

Urn Jougo percurso foi perconido ate aqui, mais de cern anos, desde a Paixao de 

Lehar ate a de Gibson, vimos como os varios diretores lidaram com a est6ria da vida de 

Jesus em diversos mementos hist6ricos. 0 dialogo entre produtores, diretores e sociedade 

mostrou-se bastante atraente e surpreendente. Ao fmai deste trabalho algumas ideias cafra'll 

por terra. 

Observamos que se estabeleceu ao longo do tempo uma falsa concep9ao entre 

diretores e pesquisadores de que os Filmes de Cristo precisam sempre ter algo de diferente 

para chalnarem a aten<;eao, pois a est6ria e conhecida entao ela necessitaria de a!go atrativo 

que ihe fosse acrescentado. Verificamos que alguns deles tentaram ate mesmo "apilnent<rr" 

a est6ria com Salome e Maria Madalena. No entanto, ao longo deste percurso puucmcJs 

notar que os Fiimes de Cristo continuarao sendo produzidos e vistos enqu<arlto existirem 

nao cristaos que m1comco:Jn a necessidade 

falo de reaUla!JZ<"C<W da "ilnrtgi:m" como fala 

dessa imagem, 

re:ttualiza~;ac do mito, trata-se 

de coisas diferentes. A Atuaiizw;ao da imagem referente a Jesus Cristo no Cinema diz 

respeito tao simplesmente a atualizru;ao tecnol6gica, ou seja, como os novos elementos 

tecnol6gicos i.nventados sao empregados para contarem a est6ria de Jesus para os que sao 

contempor§neos destas mesmas in.~v""'""' 

Essa est6ria niio foi ccmt:ad.a sempre 

recursos utili:wc:los, devemos destacar as interpreta~Oes dos diretores e sobre 

conta-la. E isto me desde o cc•me~<), 

se, ao com este as:;ur!to. o ch1ema era capaz de genrr teologia 
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ou cristologia. os homens 

que sou 7
'' fora11 desenvolvidas as mais variadas respostas, Surpreendentemente poucas 

delas coincidentes com o padrao das conhecidas imagens neo-test&uent&ias. Assim como 

Jaroslav Pelikan fez no mundo da cultura, pude estabelecer algumas imagens no mundo da 

arte cinematografica, Mas, diferentemente do que os pesquisadores, ja bastante conhecidos 

fizeram, verifiquei que nao e possfve! se fa!ar em imagens cristol6gicas nos Fi!mes de 

Cristo apenas procurando os messiik'licos espalhados pelo roteiro, Seria o mesmo 

que chamassemos o Cristo de Paso!ini de o Principe da Paz, algo compietamente 

incoerente com a imagem que peilllartece no espectador ap6s o filme, Ao contrano disso, e 

necessano se fazer uma verifica~ao bastante ardua dos textos evangelicos utilizados, o 

sentido que eles tomaram, o contetido imagetico do filme, as cenas poeticas e seus 

significados, etc, coisas que colahoram efetivamente para a resu!tante imagem final de 

Jesus num filme, 

0 leitor que me acompanhou desde o infcio deste trabalho sentini falta de que eu 

retome alguns itens explorados ao Iongo da tese na conclusao, no enta'1to, em geral estes 

itens ja foram bastaiJte comentados e mesmo conclufdos no final dos varios capitulos. Irei 

me fixar no objetivo principal desta tese sem deixar me levar pelo maravilhoso labirinto de 

ideias e pequenas descobertas que estes filmes produzem e produzirmrL E realmente 

surpreendente tudo aquilo que eles th1ham a e cujas interpret~6es e meandros 

estao muito serem esgotados. l:... est6ria~ sempre a mesma; o 

protagonista, sempre o mesmo, mas... que riqueza! 0 olhar do homem em diversos 

momentos hist6ricos, o seu dialogo com a figura de Jesus, a sua busca por obter lucros ou a 

sua para ex:pr,;ss;crr sua 

objetos v ucgu;Juo de estud;J, 

ta!vez o mais engenhoso, o menos esperado, cineastas, produtores e roteiristas 

elabora"ldo e produzindo ideias teol6gicas., foilllando urn Jesus Cristo, ao mesmo tempo 

""'"uu as ideias religiosas mais tradicionais e ao mesmo tempo sendo forjado de foillla 

comJ)letmnente nova. Este Jesus domesticado, adaptado as necessidades do Cinema, e, 

senao ccmpletmnente novo, sem sombra de 

concluir pela realiza<;ao de CJisl:oJ,cgi:a atraves da aTte cinematografica, As vezes isso 

feito de fonna inconsciente, em vista a natureza especial 
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tratava-se, sobretudo da vontade deliberada de urn diretor de expressar o "seu Jesus" dessa 

ou daguela forma. Essa longa transfonna~ao de mais de urn seculo sobre como contar, 

mrrrar e adaptar a est6ria foi tao importante gue posso trangliilarnente afirmar: "nao ha mais 

lernbran<;:a de como essa est6ria era contada anteriormente ao Cinema". 

Conhecer como ela era contada antes de toda a apropria~ao cinematografica se 

constitui num outro exerdcio, desta vez nao pelos caminhos do cinema, mas pela 

documenta<;:ao religiosa, pelos jomais, sermoes e principaimente pela literatura, pelos 

romances e textos adaptados diretamente dos Evangelhos Canonicos. Evidentemente muito 

desta forma antiga de se contar a est6ria de Jesus sobreviveu dentro dos Filmes de Cristo, 

mas com enfases e tonalidades outras, muito diferentes das do seculo XIX. Urn exemplo 

disso e a cena "Jesus Abenr;oa as Criancinhas ", presente em praticamente todas as Paix6es 

do Primeiro cinema, e, tendo em vista a dura~ao e a forma como estes filmes eram 

projetados naquele perfodo, possuia a mesma importiincia relativa que gualguer outra parte 

da est6ria, ou seja, ela era importante para as pessoas daquela epoca seJa por sua 

delicadeza, seja como urn atrativo para as crian<;:as. Essa cena continuou existindo em 

varios filmes, mas tomou-se cada vez mais ilustrativa ate se transformar numa passagem 

sem importaucia e chegar ate mesmo a desaparecer. 

Jesus e as Criancinhas em 1916,1927 e 1954 

Em 1935, Julien Duvivier chegou a estabe!ecer uma bela oposi<;:ao, primeiramente 

Jesus acolhe as crian<;:as, depois elas o apedrejam quando ele carrega a cmz; uma outra 

percep<;:ao negativa sobre as criaxH;:as seria possibilitada por Gibson, em The 

quando elas perseguem Judas.., Urn seculo de transforma<;:6es leva a sutis mudan<;as gue s6 

uma llilalise a ponto pode deixar mais claras. Como virnos pelo exemplo acima, aiilda 

esta muito lange de se esgotar este as sun to< 

Algumas transforma~6es puderam ser verificadas de maneira mars evidente, a 

est6ria de Jesus acrescentaram a de Joao Batista, de forma mais valorizada. Arnpliando a 
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deste personagem, quase necessariamente, expandiram os papeis de Herodiades, Herodes e 

Salome, acrescentando urn toque "moralista" na est6ria, onde o erotismo e a violencia -

exploradas pelo cinema - poderiam brotar sem maiores conseqiiencias em vida 

Jesus. 

Salome, emp:restan.do erotlsmo aos :fibnes 

Mas, nao apenas Joao Batista, aos poucos a personagem da Virgem Maria foi obtendo 

licen~a para participa<;6es cada vez maiores e safmos de urn "Marianismo" inexistente nos 

Primeiros Filmes de Cristo, para urn plenamente assumido em The Passion, de 2004. 

Personagens antes desconhecidas e que nao eram mais do que uma nipida cita~ao 

evangelica tomaram cotpo e ganharam papeis inteiros, sao o caso de Jose de Arimateia, 
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Nicodemos, Joana de Cusa, entre outros, que figuraram a partir dos anos 50 em viirios 

filmes tendo uma atuat;:ao exponenciaJmente maior. 

Judas da ignominia a glOria 

Neste jogo de expandir, explorar, redescobrir personagens, chegarnos ate mesmo a 

"desculpahiliza<;:ao" de Judas. Ele evoluiu de um traidor, digno fogo do inferno, 

no Primeiro cinema, para alguem com motiva~;oes pessoais e politicas em The King 

Kings, de um covarde perturbado, em Golgotha, de 1935, tomou-se membro da 

causa nacionatista dos Zelotes, em King 
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sacrificou numa pira em chamas, em The Greatest Story Ever Told, de 1965, tomou-se o 

protagonista no Iugar de Jesus, em Jesus Christ Superstar, e neste papel chegou a salva~iio 
primeiro do o Messias; Em Jesus of Nazareth, Judas foi vilmente usado por raz6es 

polfticas, tornando-se urn inocente uti!; com Scorsese, em 1988, sem ele Jesus nada teria 

feito e, para completar este Iongo percurso, assistimos a "malha~iio de Judas" feita por Mel 

Gibson, em The Passion, no melhor estilo medieval. E realmente instigante percebermos 

este inc6modo social com "Judas", aparentemente ninguem pode ser "mau de verdade" 

todos necessitam de perdiio e compreensao, ate mesmo ele. Significariam estas 

transforma<;:6es em Judas o surgimento de uma sociedade mais complacente? ou tendo em 

vista o filme de Gibson, ela ja surgiu e ja se foi? 

Outra coisa que niio p6de ser deixada de !ado foi o intenso dialogo promovido pelo 

cinema com as personagens "romanas" dos Filmes de Cristo, mantendo com elas uma 

rela<;:iio de ambigiiidade ainda maior do que os textos evangelicos. Em alguns filmes como 

Golgotha e The Passion, o casal P6ncio Pilatos e Claudia ganham tal destaque positivo que 

seu desempenho s6 faz aumentar a culpa do povo judeu em rela~ao a morte de Jesus Cristo. 

E, vimos que provavelmente esta sub-trama cresceu dentro dos filmes apenas tendo em 

vista "aumentar" a culpa judaica. Por outro !ado, filmes como King of Kings, The Greatest 

Story Ever Told, Jesus of Nazareth, buscaram estabelecer uma rela<;:iio mais "verdadeira" 

entre os romanos e Jesus, tentaram levar para as telas uma "verdade" mais hist6rica, 

seja, a de que os romanos foram os responsaveis pela morte de Cristo. 

Diante destas percep<;:oes podemos nos lembrar tambem que esta rela>;oes com os 

"romaaos" se deram dentro destes filmes tendo em vista algumas pressoes sociais, umas 

desejando manter a tradicional culpahilidade judaica, o "ciPirofriin", e outras desejartdo 

modernizar a est6ria adequando-a a uma necessidade social de desculpabiiizar os judeus. 

Num primeiro momenta, os judeus, detentores de recursos economicos e de algumas 

grandes majors nos Estados Unidos, poderiam pressionar para que a sua imagem nao fosse 

desgastada de forma evidente nos filmes. Num segundo momento, ap6s a Segunda Guerra 

Mundial, o impeto acusat6rio contra os judeus naturalmente se retrain depois do holocausto 

e este periodo foi marcado pela habilidade com que os diretores e produtores constrnfram a 

desculpabiliza<;iio. E importante notar que esta transformw;ao religiosa se deu 



301 

prirneiramente no Cinema, bern antes do Concilio Vaticano II, de 1964, qne iria retificar a 

posi<;:iio dos cristaos Cat6licos com re!a<;:ao a culpa do povo judeu. 

importante verificada foi a forrna<;ao da narrativa da de Jesus no 

Cinema. Notamos que ela ja possufa urna estrutura basica, uma ordem de aparecirnento dos 

eventos mais importantes elaborada ao Iongo dos seculos. Percebernos tambem que mesmo 

que essa ordem ja existisse ela pode ser adaptada conforrne as novas condi~;oes existentes. 

Dois exemplos disso foram From the Manger to the Cross, que organizou a narrativa em 

fun9ao das loca<;06es (on a escolha das cenas que seriam rnostradas)- rodadas na Palestina 

em 1912 - e a serie te!evisiva The Living Christ, que possufa nas vanas locomo<;6es de 

Jesus dentro da propria Palestina sen principal fio condutor e organizador da est6ria. 

E, ja que falei em locomoc;:ao, uma contribui<;ao completamente cinematografica 

para a imagem de Jesus Cristo, e que s6 poderia ter sido feita pelo cinema, constitui-se 

apeuas de urn detalhe, sempre presente nos filmes e que nunca nos sai da mente: Jesus 

camiuhando. Exce<;ao feita aos Primeiros Filmes de Cristo, onde as cenas eram tao somente 

"apresentadas" e as personagens moviam-se pouco, no restante da hist6ria do Cinema Jesus 

e urn carninhante. Ele raramente e mostrado parado, mesmo contradizendo as imagens de 

propaganda e cartazes dos pr6prios filmes. No interior da diegese Jesus nao para de 

carninhar, apressado, energico, Iento, calmo, etc. Ele esta sernpre indo de urn Iugar para 

outro - on para Iugar nenhum - mas, caminhando ... Alguem poderia dizer: "ora isso e 

natural, naquela epoca niio muitos meios de transporte ... " Nao, isso nao e natural. 

Nos Evangelhos Sin6ticos Jesus gasta uma boa parte de sen tempo em pregU96es em torno 

do Lago de Genesare e locomovendo-se de barco de uma cidade para outra- e chegava ate 

mesmo a fazer prega<;oes de dentro dos barccls -, descendo ate Jerusalem (ape) apenas uma 

vez, quando foi crucificado; sornente no Evangelho de Joiio ele faz este percurso bern mais 

de uma vez. Este dado tao simples, visualmente tao simples, mexe terrivelmente com a 

1magern iconografica de Cristo: o Cristo Pantocrator, tao im6vel e poderoso em sua 

m;.VL•WUWUL estatica que e 0 proprio ffi0l0f im6ve! do UlilVefSO. 0 que Se dini enta0 de 

Jesus Cmcificado? 0 fcone absoluto imobilidade etemiza ... No enta.nto, 

quau:tos pesquisadores, on quantos de n6s lernbJ·a-E;e de uma imag•orn de Jesus cls!boracla 

pelo cinema que seja marcada pela imobilidade tao extrema que nos seduziu de alguma 

fonna?! 
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Jesus sempre camin.hando 

este detalhe soja um dos mais importantes relatives a imagem de Cristo no 

cinema, Jesus um homem em movimento; por que ele altera a percep~ao do sagrado, ele a 

traz para o nosso cotidiano, traduz o absoluto pelas no<;oes mais simples de mobilidade e 

transitoriedade que podemos possuir. 

Outra percep<;ao possfvel e a de que Jesus, no Cinema, e urn homem que possui 

atitude, seja ela qual for; eie nao esta la para ser "adorado" esta Iii para ser "seguido", 

seguido nem se for apenas com os olhos ao Iongo da tela do que retrata 

efusivamente suas caminhadas. No futuro, notem como ate mesmo as imagens de 

preenchimento (ilustrativas) sao de Crullinhadas (King of Kings, Greatest Story, II Vangelo, 
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etc). En tao, is to deve ficar em nos sa mente, a imagem de Jesus caminhando foi formada e 

forjada dentro do cinema e para o cinema. 

E ja que estamos falando em "imagem" quars foram as imagens Cristo!6gicas 

estabelecidas pelo cinema?! 

Pudemos notar ao Iongo dos tres primeiros capitulos a manuten~ao da imagem de 

Jesus "o Servo Sofredor" ou o "Cordeiro de Deus" como e mais conhecida. Esta elabora<;Ofio 

veio diretamente do seculo XIX- e, porque nao dizer da multissecular tradit;ao?-, migrou, 

ou transmigrou, fazendo uma verdadeira "reencama<;Oiio" da imagem cristol6gica em outro 

meio, 0 filme. Continham-na OS varios filmes de Pe.;:as da Paixao e OS primeiros filmes que 

buscaram elaborar uma narrativa especificamente cinematografica como A Paixiio da 

Pathe, 'lhe King of Kings e Golgotha, sendo que neste ultimo, Jesus e evidentemente o 

cordeiro do sacrificio. 

Jesus, o Cordeiro de Deus 

A forma como essa imagem foi expressada variou bastante, no entanto, foi atraves 

da explorar;:ao da violencia que ela p6de ser notada com mais freqtiencia, urn exemp!o 

muito claro disto e From the Manger to the de ! 912; poderia tambem The 

Passion, de Gibson, no en tanto, a violencia gratuita utilizada no seu filme nao foi vinculada 

a concep<;ao teol6gica do "cordeiro" do sacrificio, mas sim a capacidade de urn homem 

poder sofrer em seu corpo a propon;:ao dos pecados do muudo. 

0 iotenso di<llogo ocorrido entre sociedade e produtores cinematograficos no 

momenta expansao desta aos poucos, ao desatatuento dos desta 

heran<;a do seculo XIX. A busca de uma nova forma expressar a imagem de Jesus 

ocorreu de forma rnuito clara na dCcada de cinqiienta atravCs das series televisivas aqui 
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analisadas: The Living Christ e Os Misterios do Rosario< Pude perceber que as condic;:6es 

sociais vividas nos Estados Unidos, naquele periodo, abriram espa.;:o para as instituic;:oes 

religiosas (Cat6licas e Protestantes) expressarem a sua mane ira de ver Jesus Cristo< 

Surpreendentemente, nao se tratava da imagem tradicionaL Vimos surgir "Jesus, o 

Peregrina", "Jesus, o Medico", "Jesus, o Professor", imagens muito mais ligadas ao 

cotidiano do espectador medio americana, influenciando, assim, os filmes hollywoodianos 

que se seguiriam nas decadas posteriores. 

Jesus, o m€dico, o professor eo peregrino 

Entre eles estava o seminal King of Kings de Nicholas Ray, urn herdeiro direto das 

adapta96es televisivas que o precederam. Esta produ~ao afetou de tal forma o cenano 

cinematografico que se pode dizer: todos os filmes elaborados na decada de 60 e dos 

anos 70 dialogam com ela, em menor ou maior grau de rejei.;:ao ou aceit~ao. 0 fndice de 

fic~ao contido em sen material e de tal monta que gastaram-se alguns anos para que fosse 

di!ufdo e absorvido pe!as varias produ96es subseqiientes. outras palavras, Jesus, em 

King of Kings, tomou-se uma personagem da fic9ao e quase tao somente da fic<;:ao. Parece-
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me este processo ocorreu de forma imatura demais, necessitando que esta novidade 

gastasse alguns anos para ser melhor absorvida e elaborada. Para se ter uma ideia do sa!to 

qualitative ocorrido, em termos de fic<;ao, entre "Jesus, o Cordeiro de Deus" e a elahora~ao 

do filme de Nicholas Ray, basta apenas citar a imagem cristol6gica por e!e elaborada: 

"Jesus, Urn Americana". 

Jesus, um Ame:ricano 

Jesus, urn Pastor 

The Greatest Story Ever de George Stevens, !965, 

estabelecendo a imagem de "Jesus, o Born Pastor", percep<;ao esta proxima a tradicional 

teologia, no entanto, guardando rafzes urn tanto quanto confusas com a no9ao de "Pastor 

Evangelico" das igrejas americanas. Em Stevens Jesus e urn Pastor Universal, e as ideias de 

intemacionalismo - aquilo da mensagem crista que pode ser absorvido tranquilamente por 

pessoas de todas as religioes e na~oes - foram passadas atraves de "meditU96es'" que 

conduziram a elabora~ao do filme. Esta maneira de se pensar a est6ria pemdtiu uma maior 

complexidade do assunto e da sua explora<;ao. 

As rela~oes entre o filme deste diretor e o de outro, produzido na Italia, naque!e 

mesmo momento, sao muito pequenas. Exce;;:ao feita a uliliza9ao de Grandes angulares e 
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cameras panorfu:nicas para introduzirem a personagem de Joao Batista realizando o seu 

offcio em meio ao rio Jordao. Ha semelhanc;:a tal entre elas que nao e passive! se escapar da 

duvida sabre o conhecimento mutua do material que estava seudo produzido em ambos os 

filmes. Como o filme de Stevens gaston bern mais de dais anos para ser fmalizado e o outro 

do conhecido diretor, Pier Paolo Pasoliui, apenas tres meses, durante o ano de 1964, nao e 

tare fa facil perceber quem se "apropriou" de quem, e, se isto realmente ocorreu. 

Jesus, o Verbo Jesus, o Palha~o 

ll Vangelo Secondo Matteo, estabeleceria uma nova forrna de se abordar a est6ria, 

pms seu diretor, Pasolini, desejava organiza-la a partir tao somente de urn dos textos 

evangelicos, ode Mateus. Mas nao apenas is to era novo, o diretor desejou tambem elaborar 

urn filme bastante proximo das propriedades textuais do Evangelho, tornando-se ele 

mesmo, de certa forrna, urn texto imagetico. Pude, atraves da analise, perceber a 

incoerencia na qual o dire tor iucorreu ao criar urn filme com estas intenc;:6es, sem notar que 

em sua percep<;:ao estava inculcado, de forrna muito mais evidente, o Jesus expresso no 

Evangelho de Joao, "Jesus, o Verbo". Urn Jesus altamente falante, discursivo, verborragico, 

como nunca houve, nem antes e nem depois, na hist6ria do cinema e a heran<;:a cristo!6gica 

de Paso!ini para nos. Apesar da inte!igentfssima forrna com a qual o filme foi elaborado, 

esta imagem e tradicional, nao obstante todas as outras questoes relativas ao filme nao o 

serem. A influencia de II Vange/o Secondo Matteo nas produc;:oes posteriores, contra todas 

as expectativas, foi pequena. Talvez isto se deva ao reconhecido "toque de genia!idade" do 

seu diretor, estabelecendo-o como urn filme unico, urn pouco como ocorreria 

posterionnente com o filme Franco Zeffirelli, que encerrou a fase de que 

buscavarn fazer uma "ha,'111oniza9ao" entre os diversos textos evange!icos. 
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Ap6s o estabelecimento destas tres prodw;:oes como uma especie de paradigma da 

vida de Jesus no cinema, a sociedade encontrava-se madura para observar, de fonna mais 

on menos comp!acente, explora<;:5es bastante a!ternativas a respeito do principal fcone da 

civiliza<;:iio. Surge Godspel, em 1973, tangenciando a tenue linha entre o serio e o ridiculo, 

uma vez que visualmente estabeleceu uma imagem de Jesus completamente desvinculada 

de qualquer coisa que tenha sido vista anterionnente: "Jesus, o Palh~o". Incrivelmente, 

esta imagem cristol6gica, tao perigosa culturalmente fa!ando, pois estava associando a 

imagem quase sempre negativa do pa!ha<;:o (de circa on mambembe) com a de Jesus- isto 

tendo em vista a percep.,:ao dos adultos, nao sofreu resistencias. Uma vez que o palha<;:o e 

a!guem submetido as varias humilh~oes sociais, necessanas para fazer brotar o riso, e estar 

conseqtientemente vinculado a urn estatuto de inferioridade, chega a ser dramatica a 

inversao que se faz ao traduzir a imagem de Jesus na de urn palha<;:o. A humildade aqui, 

enquanto virtude teol6gica crista, niio deve ser aceita como justificativa para esta rel~iio 

entre os dois, pois o fato de que se deve rir do palh~o e da sua mensagem anula tudo. 

No entanto, "Jesus, o Palh~o" niio foi Jesus palha<;:o, foi uma 6bvia e clara 

representa<;:iio de Jesus como palha<;:o, o que possibilitou a sua aceita<;:ao, pois a! se vinculou 

a sua mensagem com a da a!egria, contida no espirito daquela personagem. Constatei, 

atraves desta narrativa filmica, uma interessante explora<;:ao da imagem do Espirito Santo, 

unica fonna provavel e possfvel de uma manifesta<;ao de "Jesus" num espa<;:o 

contemporiineo, como o de Nova Iorque mostrado em Godspell. Essa possibilidade de se 

observar uma manifest~ao de uma outra personagem da Santissima Trindade, pode ser 

vinculada a ideia expressa por George Stevens que desejava fazer do sen filme urn "Espfrito 

Santo Cinematico", Essa no<;iio e importante, pois se se considerar Jesus como sen do urn 

com Deus e o Espfrito Santo, aqui n6s teremos a explora<;:ao de uma outra faceta, ate entao 

niio tocada nem mesmo pela cristologia tradicional, pois nao existe "Jesus, o Espirito 

Santo". 
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Jesus, o Anti-Cristo Jesus, o Jodeu 

No mesmo ano de lan<;:amento de Godspell, surge Jesus Christ Superstar e, contra 

todas as expectativas, estabe!ece uma imagem extremamente negativa de Jesus. Nele pude 

observar uma imagem tao irreconhecivel de Jesus quanto a de Godspell, no entanto, com 

conseqiH~ncias muito mais negativas. Ao Iongo da analise do filme verifiquei os serios 

problemas de personalidade da personagem, levando-me a considera-lo como "Jesus, o 

Adolescente", isto para nao classifica-lo como "Jesus, o Anti-Cristo". Nao obstante, nao o 

fiz apenas por razao de delicadeza, pois M paradoxo em se considerar urn Cristo anti-Cristo 

e provavelmente isto nao estava na mente de seu diretor. Minhas conclus6es se deveram, 

sobretudo, ao comportamento irascfvel, egofsta e egocentrico de Jesus neste filme. Ele e a 

propria antftese de tudo o que aprendemos sobre Jesus: ele nao e born, nao e altrufsta, nem 

compreensivo e, para completar, desconhece totalmente a vontade de Deus, com a qual 

revolta-se. Chama a aten9ao como esta imagem "embalada" ao som de cans:oes de boa 

qualidade tenha nos alcan<;ado sem ter recebido maiores criticas. 

Enfnn, depois de oito decadas de explora<;ao da imagem de Jesus no cinema, ap6s 

todos os esfor<;os adaptativos de textos evangelicos ou nao, posteriom1ente aos varios 

conflitos entre religiosos e produtores cinematograficos, surge - ironicamente feito para a 

TV- Jesus of Nazareth, de Franco Zeffrrelli, de 1977. Ele rennin em si todos os esfor<;os 

que o precederam de adapta<;ao, buscando diretamente na hist6ria do cinema a resolu<;ao 

dos diversos problemas que fatalmente todo filme de Cristo enfrenta. Curiosamente, 

Zeffirelli, tinha a guia-lo o pressuposto de que Jesus fora urn Judeu. E a partir da judeidade 

do Cristo que toda a experiencia do cinema e aproveitada e reelaborada numa mini-serie 
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televisi va, perrnanecendo como a produ<;:ao mais constantemente vista da vida de Jesus, ate 

a atualidade. Nao e paradoxa! que, exatamente, ao aproveitar as experiencias anteriores, 

Zeffirelli elaborasse a imagem de "Jesus, o Judeu", pois foi no cinema que o processo de 

desculpabilizayao dos judeus da morte de Cristo surgiu, se expandiu e participou da real 

desculpabilizayao religiosa, ocorrida no Concflio Vaticano II, em 1964. 

As grandes produc;oes ficaram relativamente silenciadas ate 1988, ano no qual seria 

lan<;ado The Last Temptation of Christ, do diretor Martin Scorsese. A polemica foi a marca 

deste filme, como visto na analise, talvez menos pelo conteudo do que pelo memento s6cio

hist6rico no qual veio a luz. A tipologia de imagens exploradas pelo diretor !evou a 

conclusao de que se tratava, sobretudo, de urn Evangelho Ap6crifo do Cinema. A imagem 

gerada a respeito de Jesus foi bastante inaceitavel teologicamente: "Jesus, o Psic6tico". Ela 

apareceu tendo em vista a escolha do diretor em explorar o duplo aspecto da personalidade 

de Cristo, o humano e o divino. Infelizmente, isto nao parece ter sido alcanc;:ado e o que 

pudemos ver foi urn Jesus confuso, fraco, indeciso, mudando de ideia constantemente e 

sempre necessitando ser amparado por alguem, como uma especie de parasita existencial. 

Prefiro aqui manter a imagem de "Jesus, o Ap6crifo", ela pode emprestar conota.;oes mais 

interessantes ao filme. 

Jesus, psk6tico ou ap6crifo? Jesus, o fvledieval 

Depois da conquista, a duras penas, da Jiberdade de se explorar a imagem de Jesus 

como se bern entendesse, eis que surge The Passion of the do diretor Mel Gibson, 

em 2004, que significou uma reversao em favor da tradi9ao. Ainda assim, o cineasta nao 

consegniu escapar da inovayao, for<;:a necessaria contida dentro do cinema e que sempre 

atraiu milhiSes de espectadores curiosos para verem "o novo" No caso de Gibson o novo 

era o velho, mediado por uma vio!encia tae extrema que apenas chocou e causou nauseas 

aos espectadores menos acostumados a violencia dos videogames americanos. 0 
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fundamentalismo com o qual este filme foi elaborado e de tal ordem que pede servir como 

indfcio de alguma mudanp social importante nos Estados Unidos, urn recrudescirnento de 

valores o qual perceberernos a curto prazo, isto e, se ele existir realrnente. Nao se pede 

esquecer que urn filrne tarnbern pede ser, de algurna fonna, irnposto a sociedade por 

grandes interesses econ6micos envolvidos nos bastidores da prodw;ao. 

A irnagem de Jesus, sofrendo na came para redirnir a humanidade dos seus pecados, 

s6 pode ser a de "Jesus, o Cordeiro de Deus", exatamente como no Prirneiro Cinema, 

deixando ainda rnais clara a vincula.;;ao do filme de Gibson com o tradicional. Essa 

cristologia aqui apresentada s6 pede ser considerada, para este caso, insuficiente, pois o 

prevalecirnento da violencia no filme, ern rela.;;ao a teologia relativa ao sacrificio - ou ao 

contetido da prega<;;ao de Jesus -, e tao grande que a sua mensagem e a violencia e nao 

Jesus. A fonna como Gibson estruturou a est6ria, ordenou os seus epis6dios, e a rnaneira 

como o grotesco habitou as suas imagens, fizeram-me observar que tude neste Jesus 

advinha da cultura da Idade Media, a mesma que originou as Pe<;as da Paixao, atraves das 

quais surgiriam os Prirneiros Filrnes de Cristo. E em razao disto, ou seja, da fonnula<;ao da 

narrativa, desejo manter a ideia de que esta imagem e a de "Jesus, o Medieval". 

J ems, urn homem cordial 

No mesmo ano de lan<;amento de The Passion, os brasileiros virarn antes o filrne 

Maria, Mae do Filho de Deus, produzido pelo Pe. Marcelo Rossi, urn filme confissional 

portanto. Nao se trata de urn Filme de Cristo propriamente dito, mas o mais proximo 

disto que nos tivemos no Brasil. Apesar de certo amadorismo na explora.;;ao da linguagem 

cinematografica (e aqui nao o digo quanto a qualidade da fotografia) as inten<;5es do 

possibilit8Iam o surgirnento de urna imagern cristol6gica bastante nossa, "Jesus, urn hom<srn 

cordial", ou "Jesus, urn Brasileiro", A fixa<;ao em se moslrar Jesus em gestos afaveis, 
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expansivos, pouco cerimoniosos, etc, aproximou-o bastante da auto-imagem do brasileiro, 

sociologicamente tido como "cordial" 180
• 

Como em nenhum outro hol!ywoodiano ou nao, Jesus toea e e tocado 

fisicamente pelas pessoas e isto e feito corriqueiramente, como demonstra<;:ao de aten~ao e 

algumas vezes de carinho. E, ate mesmo como demonstra.;:ao de sarcasmo, quando o diabo 

toea e acaricia o seu corpo no momento das Tenta<;:6es no Deserto. Alem disso, as imagens 

tfpicas de cartao postal das loca<;:oes, tendem a vender Ia fora - isto e, se o filme for 

exportado - as imagens das paisagens brasileiras e a de urn Jesus brasileiro, bastante 

proximo fisicamente e visualmente dos Jesuses estrangeiros (pele branca, olhos claros, etc). 

Nao se pode ignorar este estranho vazio de mais de cern anos no Brasil, apesar de ser urn 

pals de imensa maioria crista, nao se havia produzido nada relativamente a vida de Jesus ate 

o infcio da decada de setenta, e uma grande prodw;;ao surgiu apenas agora com o filme do 

Pe. Marcelo. E, tendo-a em vista, pode-se ter uma ideia do quao Ionge estamos de produzir 

intencionalmente imagens cristol6gicas no cinema. Assim como Jaroslav Pelikan 

estabeleceu algumas imagens cristol6gicas no iimbito da cultura, acredito ter conseguido 

estabelece-las na esfera do cinema. E importante notar que realmente houve e ha produ9ao 

de teologia atraves dos filmes. 

Jesus ressusdlando Lazaro, The Greatest Story 

180 Aqui nao discuto a rcalidade da aplicabilidade dcstc conceito, apenas aceito o conhecido "chavao". 
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A est6ria da vida de Jesus, como a percebemos contemporaneamente, ensinou-nos o 

Cinema, e isto e muito mais revelador do sen poder do que gostariam as imimeras 

institui~6es religiosas. Por isso faz-se necessaria pensar nestas irnagens elaboradas, 

observar como sao aceitas on nao, desnuda-las, dialogar corn elas, estabelecer urn 

par:lrnetro critico que possibilite ao espectador- e rnesmo ao telespectador- guiar-se por 

essa nova forma de cristologia que nao vern ensinada nas igrejas, mas que colabora, e 

efetivamente corrobora, corn a irnagem intima e pessoal que cada urn de n6s formarnos a 

respeito de quem seja Jesus, o Cristo. 
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