
RESISTIR PELA REAPROPRIA AO DOs sf M Il( ) I ,( ),i

Western Clay Peixoto

i nosso prop6sito verificar a crise de sentido instalada na vida pessoal e grupal
pelo encontro cultural do mundo globalizado, as oporminidades que essa nova forma
de  re-ordenamento  social  produz,  pontuar  a manipulapao  dos  sfmbolos  populares
como forma modema de exploraeao dos povos perifericos em beneficio das culturas
de parses controladores do poder, exemplificar formas de resistencia e a re-simboli-
zapao que produzem visando a convivencia humana.

1. Os sfmboLos na vida dos povos

Os sfmbolos expressam o "contetido psfquico"I construtor da vida de urn povo,
emoldamindividualmentecadapessoaqueocomp6e.Elessaooprincfpiointegrador
da pessoa no grupo: dimensionam-lhe o fazer, pensar, comunicar-se, existir. De tal
modo se enrai'zam na experfencia concreta que, sem eles, individuo e povo sofrem de
anomia, consequentemente, de diminuieao da potencia criadora que lhes 6 pr6pria, e
morrem.Osastecas,frenteaosinvasores,diziam:"Deixem-nos,pois,morrer,deixem-
nos perecer, pois nossos deuses ja estao mortos"2. Os sfmbolos integram a alma e o
desejo de realizaeao de urn povo.

Os simbolos dao identidade ao grupo. A comunicapao intema e extema dele e
comele6facilitadaatrav6sdestametalinguagem3.Poreles6possfvelcompreende-lo,
vivencia-lo, conserva-lo ou destruf-lo. Mais que representapao, sao suporte natural da
realidade, a encarnapao do ser grupal, e nao podem ser transportados desse habitat
sem afetar-lhes a potencia geratriz de sentido, nem ser inseridos em outros contextos
sem constranger o receptor. Eles expressam o instintivo, o er6tico motivador do e'/are
vital coletivo. Isso nao significa que nao possam ser intercambiados, pois no fundo 6
ohumanouniversalqueexpressamemconcepg6esparticularizadas.Atrocasimb6lica
pode, por isso, gerar novas relap6es humanizantes quando realizadas com alteridade
e subjetividade.

I. JUNG, C.G., apud, RONECKER, Jean Paul. a Si.mboJi.smo awl.rna/. Sao Paulo: Paulus,1997, p. 79.

2. LEbIN-POB:TILLA\, M}iguel. A conquista da Am4rica Latino vista pelos  t'ndlos;  relatos astecas,  maias e  incas.
Petr6polis: Vozes,1984, p.18.
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fope unificadora do corpo social e sua forma maior de expressao.
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I,\)I.,\CI.Cl1'I.ll|Iil,i'i.\vi'ili.iI)ill.ticiikiro.i de urn povo, o.` *fmbolo`` .`c tii)t~7cl)i iL ()ii(rii*
l'Iii'i"`s  dc  viv€iicia*  (|`ic  *c  llic.`  ct)n``rontcm;  todas  as  cultures  sao  ctnoc€Iitric:i``.  ()
t`iict]ntro com outrax 1`oi.mtls par(iculures provoca a supervalorizaeao ou inf'criorizacao
tlii,i particulares, e os grupos capitulam ou resistem. Na hist6ria, todo conflito socitll
I.i`:il  ten urn confronto  simb6lico  subjacente.  As formas e  regimes econ6micos  ou
|iulf(icos  nao  se firmaram,  nem  se  sobrepuseram uns  sobre os  outros  sem esfongo
i.tilitl'nuo  de  re-simbolizapao.  As  culturas  sobreviventes  a  esses  conflitos  nao  o
Hiliseguiram sem a valorizapao de seus sfmbolos par[iculares. Os imp6rios se insta-
l:ti.am por violenta substituigao simb6lica, com armas ou coengao comunicativa. 0
i.tinfronto entre mundos de significado demoristra entao:  1) Todo encontro simb6Iico
ii{ide  gerar re-simbolizapao com enriquecimento cultural de  ambos  os  lados,  ou  a
HLietizap5o, e neste caso vein a repressao e a resistencia; 2) Os processos de re-sim-
htilizapao violentos degradam os elementos significativos de uma das partes, extin-
t!uindo-os totalmente, ou exercendo controle tat que gera resistencia disfangada em
`ubmissao - p. ex. a dos negros frente aos brancos - e ate auto-aniquilamento (os
``uicidios entre os Kayowas/Caiuds brasileiros sao tal forma de guerra surda), Se o
grupo dominado sobrevive, seu mundo simb6lico e conservado latente ate momen(o
propfcio,  quando  volta a tona,  porem nao  mais  com a integridade original;  3) 0.i
.`i stemas simb6licos particulares possuem elementos universais que funcionam como
clos de ligapao com outros pelos quais se pode construir novo universo simb6lico de
*entido mais elevado.

Constmg6es religiosas, polfticas, econ6inicas e sociais complexas implicam em
lrocas  simb6licas extensas.  As  construg6es  simples,  como  as  vivencias familiares
regionalizadas, conservam urn mundo de sentido menos conflitivo mas nao unfvoco.
Os contatos hist6ricos provocam reap6es de umas contra as outras, oscilantes entre a
demonizapao,  a  aculturapao  e  a  convivencia  ecumenica.  0  movimento  holistico
cientifico, religioso e social da atualidade (p. ex. gmpos naturistas usando sfmbolos
de  procedencias  e  significados diversos na consecueao de  seus  prop6sitos),  como
tambem os grupos ecumenicos, pregam a conservapao da diversidade com alteridadc,
e estao entre as mais promissoras tentativas de recriar a comunhao humana no nos.`o
mundo globalizado.

2. Formas de troca simb6]ica na sociedade globalizada

Os povos estao inseridos na sociedade globalizada, provocadora de transforma-
eao fapida e intensa nos seus modos de vida. Mundos desconhecidos com valores c
contravalores se intrometem nas culturas particulares, criando instabilidade e descon-
tentamento em individuos e povos. Estes se veem diante do dilema: integrar-se/entre-
gar-se. Talvez conviver, criar novas formas? Fala-se da impossibilidade de conservar
culturas  particulares  no  mundo  regido pela homogeneizapao,  e  se  ve  a afirmapao
radical de particularidades raciais, culturais, sociais e religiosas nos conflitos armado.i
atuais.  0 processo de  integrapao  atual  6 construido,  as  vezes,  por violencia.  para
afirmar o poder/ideologia de parses econ6mica e militarmente fortes sobre os demai*
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; sua palavra magica 6 "interdependencia". Mas a expansao da pttituhi\.iiu. {i iittvoa-
mento intenso da terra, o aumento da comunicaeao entre paises e pessous i`, ii i``instimte
migrapao das populap6es em busca de sobrevivencia fazem multiplicar os contatos
culturais e as trocas simb6licas.

Uma reaeao a este mtiltiplo contato 6 a demonizapao do outro na base do ``eu
sou eu, o resto 6 resto". Esse fundamentalismo, afimapao radical de valores particu-
1aressobreosdemais,6oetnocentrismolevadoaexclusividade4.0outro6mistificado
empoderameapador,dia-b6lico5.Talatitudeimpedeadescobertadevaloresparaal6m
dos  particulares  e  motiva  a  agressao.  0  dialogo  6  impossibilitado,  e  as  guerras
intensificadas. Os messianismos atuais t6m muito desse fundamentalismo. 0 sim-b6-
lico particular toma-se a tinica maneira de realizapao humana possivel, e a guerra aos
demais mundos, urn clever missionario.

Outra reapao procura a integrapao, a mistura: "Eu estou em tudo". Os valores
extemos sao assumidos conjuntamente com os intemos. Busca-se a potenciapao da
existencia pela acumulapao de elementos simb6licos. Movimentos atuais como os da
Nova Era vao nesta diregao e o sincretismo toma-se inevitavel. A identidade 6 diluida
a perder de vista com intimeras formas de constru€ao de sentido emergentes; o que se
ganha em mobilidade 6  perdido  no  sincretismo.  Essa potenciapao  gera elementos
desintegradores  quando  sacraliza vivencias  individualizadas  e discrepantes  para a
rotina grupal. Tais movimentos sao o rosto da sociedade atual, massificada e indivi-
dualista. A mistura de cosmovis6es discrepantes 6 cavalgar duas ou mais montarias
ao mesmo tempo, ou ocupar dois espapos com urn s6 corpo; ela atomiza e dificulta a
vivencia comunitaria.  Se ha proximidades e  semelhangas,  cada mundo possui  sua
individualidade sem a qual nao sobrevive, e essa nao 6 totalmente intercambiavel.

Alguns movimentos buscam relacionamentos subjetivos intergrupais; assegu-
ram identidades particulares e buscam elementos universais. Estes convivem e trams-
formam-se  por  avaliapao  crftica  e  criativa  de  valores  e  contravalores  das  partes
dialogantes. Os elos principais que os unem sao: o humano que se procura resgatar na
integridade e diversidade de suas manifestap6es e o ecol6gico que se procura resgatar
pela sobrevivencia de todos os seres do mundo. Nao procuram eliminar os conflitos
nem as individualidades; buscam a compreens5o que possibilite conviver na diversi-
dade. A troca simb6lica entao passa a ser urn imperativo.

As trocas simb6licas sao intensificadas tamb6m por outros motivos. 0 avaneo
do conhecimento cientifico p6s em questao formas tradicionais de vida desvelando

povos. Essa inlcgl.a?ao

4. ORO, Ivo Pedro. a owfro c` a demJ5ni.a,. w#.a a#dJi.sc soc!.a/o`gI'ca dorty#damem/a/i.smo. Sao Paulo: Paulus, 1996, para
a situapao do conceito do fundamentalismo.

5. MAY, Rollo. Eras c repress6o,. clmor c vo"fade.  Petr6polis: Vozes,1969, p.136s, discute o diab6lico reconhecendo

que este, por causar crise enquanto instinto de morte, er6tico, ameapa todos os sistemas, principalmente o da moral
puritamocidental.Seuaporteajudaasituarpartedasguerrastravadascontraossistemassimb6licosnaoocidentais
em none da "moral e da pureza da sociedade ocidental".

40

ilitiii¢t~i€H,  I.()ri:it*  i`,  I.iiki\.`JiuH  iili'`  i`i)lf[ti  inttici`iwi*.  (_)``  .`fmbtilt>s  1`t)I.iLm  tl€x]iii,`til'iciiil{tt+.

( ) tabu pa*t`ou iL `w viHtti i'i7Iii`i i'€pres``fio e o que se ligava dos douses, como €xpres,`i~it)
ilc  dcsejos  inconsci€»tc*.  Conscguiu-se  a  liberta9ao  do  humano  frente  as  fongiix
metafisicas. A razao e a palavra passaram a govemar o corpo, subjugando o cora¢.io
c os sentimentos. Emo€6es e intuig6es, reduzidas a palavras e objetos, perderam ``eus
cncantos.  A  inocencia  nua,  coxp6rea,  que  produzia  a  atra€ao,  foi  racionalizadii  c
I.eprimida. A nudez do paraiso mfstico -e a do deserto mistico -, enclausurada pclii
razao, foi substituida por simulacros representativos de coxpos e afetos sob a formiL
de mercadorias postas a disposieao dos individuos, que procuram, a s6s, construir seuL`
mundos de sentido "exclusivos", fetichistas.

0 individuo se libertou das instituig6es representativas da vida, p. ex. a fami'lifl,
e  ganhou  em  liberdade  o  que  foi  comprometido  da  comunhao.  0  encontro  dos
diferentes que fazia o casal primordial esvaziou-se, e ele tomou-se andr6gino est6ril,
autofagico. As reae6es a esta sociedade racionalizada e individualista nao tardariim.
Grupos primitivistas revivem hoje f6rmulas magicas ha muito esquecidas, re-tribali-
zam cidades e campos em comunidades ecl6ticas naturistas. Muito desta re-tribalizfl-
€ao se da com pfaticas mistificadoras das fongas e fen6menos naturais ou sociais. A
desumanizapao da sociedade resultou em nova sacralizapao, na tentativa de re-sim-
bolizar o ambiente e toma-lo vivenciavel e menos hostil.

A produgao massiva de bens  toma o  individuo capaz de montar seu pr6prio
mundo privativo, personalizado. Cresce o lucro das indtistrias de bens simb6licos. Os
sfmbolos,  despojados  da fonga produtora de uniao  inter-humana,  fazem a vida tor
sentido  livre  dos  relacionamentos  inter-vivos,  mas  pela  relagao  de  objetos  que  n
materializam.  Novos  magos,  xamas,  gurus,  sacerdotes,  produzem  esses  objetos,
dizendo-se capazes de impingir neles poderes aos quais a pessoa tern acesso mediante
pequena "contribui€ao".  Os  sfmbolos nao retinem mais as pessoas umas as outras,
mas rerinem as pessoas aos objetos.

Neste contexto  a  luta dos  gmpos  oprimidos  para conservar  seus  simbolos  e
livra-los do esvaziamento tern de ser titinica. Setores representativos deles tentam,
por todas  as  formas,  cultivar a  identidade e  as  tradie6es  coletivas,  reinstalar seu,i
sfmbolos, transmutando-os ate em express6es dominadoras, ou transladando-os para
fontes  materiais  produtoras  da  vida.  0  esfongo  as  vezes  nao  consegue  evitar  a
infantilizapao dos sinbolos6. 0 excesso de concretizapfro isola-os dos seus sistemas
vitais e, ao toma-1os objeto de participapao imediata, fragmenta-lhes o sentido. Nao
resulta dai' fonga motivadora capaz de mobilizar e reconstruir o gmpo. Fica a claro, no
entanto, que o encontro entre sistemas simb6licos nao permite mais a manuteneao
intacta de mundos particulares.  Sem troca de valores a vida grupal 6 inviabilizada
dentro da sociedade global.

6. ELIADB. Mircean Ti.atedo de Hist6ria dan Religi6es. Lisboa.. Cosmos` I.977 . p. \68.
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Outra  face  dessa  resistencia  6  a  transformapao  de  pcstitmH  L.lil  Ni'iiiliiilt7.`  por
marcarem elas libertap6es hist6ricas significativas. A reverencia a`>,` iiii'ii.I i]'i`w €xem-

plifica isso. 0 matir incorpora a utopia grupal7, configura o sentimento ct)lctivo em
ap6es decisivas, atrai e organiza o grupo para enfrentar a situapao na qual esta negada
a razao do ser coletivo.

Ha,  na  sociedade  globalizada,  urn processo  inevitavel  de  transformapao  nas
representap6es  simb61icas dos grupos e povos, processo conflitante e ambivalente,
anunciador de vida e morte para os mundos particulares.  A ameapa da morte tern
gerado ap6es de exclusao, acumulapao, inclusao ou convivencia transformadora.

3. Conf[itos simb6licos e express6es de resist6ncia na Bfolia

Assinalaremos como exemplos situap6es hist6ricas do povo bfolico em que a
re-simbolizapao foi a tentativas de dominapao intema e extema. Chamamos re-sim-
bolizapao ao processo de recuperagao e re-interpretapao do conjunto de elementos
simb6licos tradicionais para construir novo sentido para a vida. Concentrar-nos-emos
mos tempos da apocalfptica, quando a resistencia usou maior quantidade de sfmbolos.

0 povo bil)lico origina-se do conflito entre o mundo significativo das cidades
mondrquicas  e  o  dos  campos,  cada qual com  seu  sistema  simb6lico.  A sociedade
camponesa da qual ele emerge possui variantes de compreensao da vida -p. ex. a dos
grupos sedentarios agricultores e a dos n6mades pastores. A Pascoa posterior de Israel
representa a fusao de ambos esses  mundos.  Ela unifica o  simbolismo do cameiro
sacrificado (n6made-pastoril) com os paes azimos (agrfcola e sedentino) para repre-
sentar a nova sociedade javista. Ela passa a simbolizar a reagao dos clas camponeses
solidarios contra a sociedade classista das cidades centradas em reis, templos, cidades,
sacerdoteseimpostos.Nateologiaexodalela6omarcodalutacontratodadominapao.
0 que antes era esfongo magico para espanto do "destruidor" - o sangue colocado nas
estacas das  tendas  e portas  das  casas - toma-se marca de  vit6ria sobre  o  poderio
egfpcio;  os  azimos,  mostra da colheita dedicada aos deuses cidadaos, tomam-se a
marca da solidariedade camponesa na conquista da terra.

A monarquia faz reviver o modo de vida da cidade e desperta a oposigao dos
camponeses. A pessoa do rei, impostos, templo, a mediapao dos sacerdotes no culto
configuram novas relap6es  sociais e religiosas.  0 rei 6 o "ungido de Yahweh";  os
impostos sao a prova de fidelidade ao estado javista; o culto sacerdotal do templo 6 o
ato  assegurador da presenga de Yahweh  no  meio  do povo.  Para os  camponeses  a
monarquia usuxpa o lugar de Yahweh ao instalar o rei como mediador entre Yaliweh
e o povo e, conseqtientemente, quebra a sociedade livre e soliddria. Nao 6 sem luta
que a monarquia se imp6e, mesmo sem conseguir destruir por completo o sistema de
vida clanico que ira, dai por diante, ser requisitado para sustentar a cn`tica e a luta

7. DUSSEL, Enrique. Efjco comw#i.14ri.a,. /I.bcrfa a pobre./ Petr6polis: Vozes,1984, p. 47s.
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objetos, pes.`oal c id6iiiH tiiic lhc {ih.`eguram lugar na alma do povo. As transfolrma€t~ic,I

que a teologia moiifrquica sofrera s6 comprovam o quanto foi efetiva a re-simboliziL-
€ao e a resist6ncia dos camponeses representada principalmente mos profetas.

A partir  da  queda  de  Samaria  em  721  ac,  o  contato  com  outras  cultura$  6
multiplicado. Novos conflitos instalam-se na mentalidade de exilados e remanescen-
tes. Como manter a identidade diante das forgas culturais e militares vencedoras du
Assfria, da Babil6nia, dos medo-persas? Os dominadores imp6em aos dominados sua
mundivisao com a forga das armas e a pexpetuam por disseminapao cultural. Eles fl
tomam atraente coercitiva. Versos exilicos judaicos como "cantar a caneao de Yahweh
em terra estranha" (Sl  137,1-4) revelam o sentimento de perda dos judaftas; e mai``:
"onde esta o teu Deus?" (Sl 4243) -6 o tom provocador e humilhante dirigido aos

dominados,  dizendo-lhes:  "Vosso  mundo  nada  6  diante do  nosso,  vosso  Deus  foi
vencido pelo nosso". Ha, messes versos, afirmapao de sistemas simb6licos sem a qual
nao se firma a resistencia nem se assegura a dominapao, pois a tonga que humilha o
dominado e descredencia o seu universo simb6lico 6 que aguga o ardor da resist6ncia
deste. As saidas encontradas pelos judaitas para a reconstrugao da vida sao:

1)  Volta  as  tradie6es  (Lei,  Sacerd6cio,  sistema  de  pureza racial  e ctiltica)  e
re-elaborapao de festas, calendfrios, rituais e ideias, re-simbolizando o ambiente de
exilados e remanescentes. Nem tudo 6 recuperado e possfvel. Rei, estado, sociedade
igualitaria nao sao permitidos ou viaveis. Novas vers6es da monarquia aparecem em
forma de messianismo futuro: p. ex., o rei crianga (Is 9,1-6).

2)  Outra  face  da  resistencia  volta  as  ateng6es  para  a  viv6ncia de  normas  e
costumes clanicos, com 6nfase na terra, descendencia, acolhida ao estrangeiro e ao
pobre, resgatando a composieao do Israel exodal, misto de pessoas diferentes reunidas
em tomo de Yahweh e suas exigencias 6ticas (Rt e o Trito-Isafas). Mas essa forma de
sociedade nao se materializa como dantes; ela 6 redimensionada dentro dos imp6rios
paraagruparosjudaftasdispersoseassegurar-lhesasobrevivenciacomopovodistinto
frente aos demais.

A helenizapao causa maior aviltamento da consciencia de si dos judaftas. Ela
procura substituir completamente o modo de ser judaico via a ideologia - helenismo
significava progresso, modemidade - e a forea militar. Este novo mundo cativa uma
pongao dos judai'tas das classes citadinas que, atraidas pelo lucro que a modemidade
traz,  incoxporam-se  a dominaeao.  Na  linguagem tradicional  do  foc.s5't.d macabaico:
"Apressaram-se a ir ter com o rei, o qual lhes deu autorizapao para observar as praticas

das nae6es, conforme os usos delas.  Construiram, pois, urn ginasio em Jerusalem,
refizeram o seu prepticio (aqui esta a re-simbolizapao), renegaram a alianca para se
associarem aos pagaos e venderam-se para fazer o mal" (1Mc  1,13-15), tal atitude 6
traieao. Os helenizados assumem os novos sfmbolos e se desfazem dos seus pr6prios.
nao simplesmente para adaptapao a nova realidade, mas porque o rmod%s v!.vc#di. neles
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movimento pendular,  radicaliza e busca saida mos sfmbolos trddicitiii«ih:  tilii`ili€ncia
estrita a Lei,  culto,  ritos e  defesa da existencia ffsica pessoal e famili€ii..  Ii;*I€ grupo
atrai o sentimento popular que propicia a vit6ria sobre os helenizantes. A prol`nnaeao
do templo, como a purificapao seguida da vit6ria sobre o Epffanes, esta saturada de
elementos simb6licos representativos helenicos ejudaicos. A estatua de zeus instalada
no templo profana o sfmbolo maior do judafsmo e 6 respondida com sua deposicao e
queima - rejeieao do sfmbolo helenista. Tais atitudes sao amostras do processo de
re-simbolizap5o sem o qual nao se constr6i nenhum projeto de vida.

0 tempo da helenizapao foreada 6 o de maior difusao da apocalfptica. A guerra
declarada pelos anti-helenistas a partir da agressao imperial aos simbolos judaicos
substitui as ag6es verbais e polfticas. 0 livro de Daniel, do comego da reapao verbal
e polftica, retrata o confronto simb6lico. Nele, jovens judaftas negam-se a "contami-
nar-se" -termo que cont6m o reconhecimento do modo de serjudaico como elemento
salvffico e caricaturiza a helenizapao como ameaga mortffera - com a comida e a
bebida  palaciana.  Bebida  e  comida  do  rei  versz4s  beber  agua  e  comer  legumes,
mudanea de nomes sao representapao da mutapao/afirmapao cultural em execugao,
conseqtientemente, de desprezo/apego a vida judaica com adoeao/rejeigao da religiao
estatal e alianea/ruptura com a explorapao que ela justifica. 0 autor do livro jamais
chama os jovens judaftas por nomes helenizados, nem os coloca em suas bocas; sao
os dominadores que os usam e imp6em. Com isso ele acusa a violencia da dominapao
e a resist6ncia dos dominados.

Em Daniel os judaftas, mesmo certos fec!ffz.di.in, colaboram com o estado helenico
como funciondrios, ainda que vistos sobre a 6tica de ``possufrem maior sabedoria" -
ironia dirigida aos demais funcionarios e ao estado. A mesma ironia 6 repetida quando
o rei recorre a Daniel para interpretar seus sonhos, revelar-1he seus acontecimentos.
Os "magos, encantadores, feiticeiros e caldeus" (Dn 2,2) nao decifram esses segredos
do coragao; sao declarados incompetentesjunto com os seus deuses. 0 Deus de Daniel
6 colocado como o que revela os sentimentos profundos e a hist6ria, por isso merece
credibilidade.  Ao  sobrevalorizar  a  vida judaica  o  autor  desenvolve  urn  processo
educativo de re-simbolizapao. Moral da hist6ria: 6 preciso minar a dominaeao nas suas
bases ideol6gicas com valores vitalizantes do judaismo, ainda que esteja confinado a
praticas  individuais,  ate  que  se  possa  afirma-lo  livremente.  Aos  olhos  do  estado
hel6nico  tais  atitudes  sao  subversivas,  pois  bloqueiam  a  colaboraeao.  Para  que  a
dominapao vingue sera preciso suprimir, pacificamente ou pela fonga, a simbologia
sustentadora das ag6es hassidicas. Daf a agressao ao templo e ao culto judaico. Neste
ponto se insere a resistencia armada macabaica.

A satirizagao do rei e do estado prossegue na visao da "mao que escreve na
parede" (Dn 5,1 -8). A resist6ncia fala com ironia do julgamento do tirano quando este
reconhece a interpretapao correta da visao contra si pr6prio. Enquanto aliados impe-
riais tramam contra os  "piedosos"  (Dn 6,1-29),  o  ``Deus de Daniel" "entristece" o
tirano  obrigando-o  a  sentimentos  piedosos  ("jejum",  reconhecimento  de  Yahweh
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Em Dn 7 -eco amplificado de Dn 2 - sao opostos os "animais monstruosos"
ilo.i "santos do Altfssimo". Os primeiros controlam o poder e o espapo ffsico, mas nfitt
ii hist6ria e a vida; produzem a morte por breve tempo. Os segundos perpetuam-se no
tempo,  propagam  a  vida,  realizam  a justiga  apegados  aos  sfmbolos judaicos  -  o
ctnocentrismo  6  a  forma  basica  de  resistencia  em  tempos  cn'ticos.  Aqui  aparecc
importante chave de inteapretap5o da apocalfptica antiga; nao se pretende, nela, fazcr
imperaraperspectivadevidadosfoczssj.di.rmsobreoshelenistas,masconservaroesptl€()
de sobrevivencia do genuino judafsmo frente ao estado hel6nico. Luta-se, sim, paru
destruiraalienapaodaoutraformadevidaeafirmarosvaloresqueelatamb6mpossui.
0  movimento  macabaico  posterior  o  prova.  Restaurada  a  identidade judaica,  as
transformap6es produzidas pelo helenismo na vida do povo continuam. Os encontro``
liist6ricos  de  relacionamento  intercultural  nunca  conservam  intacta  uma  culturtt
apenas, como tamb6m nao erradicam totalmente a identidade de urn povo.

A apocaliptica  esta  ciente  da  importancia  da  tradieao  para  o  enfrentamento
conscientedacrisedocontatosocialesabequeessecontatoimplicaemtransformaea{)
e ate abandono de sfmbolos perifericos. Mas culto, Deus, lingua, festas e sacriffcios
s5o inegociaveis. i possfvel suportar a polftica dominadora na esperan€a de que eki
se oriente para praticas mais justas e ecumenicas. Contudo nao se vende a alma do
povo sem desestruturar seu mundo. A re-simt;olizapao se faz necessaria entao para tl
recuperapao do repouso, quando a consci6ncia abre-se ao universal e toma-se capaz
de apreende-lo. A tentativa de negociacao com o tirano envereda por este caminho
esbarrando com a violencia. E o martirio se toma a tinica reapao possivel. Superada
a tirania, ha a definigao de novos rumos sobre os sfmbolos re-interpretados. Ap6s ii
constru€5o do livro de Daniel o judafsmo incorporara, contra o radicalismo hassidico,
valores helenicos que o influenciarao por s6culos. A Sabedoria posterior prova isso.

0 Apocalipse de Joao poe frente a frente os mundos cristao e romano. Ele usii
as figuras  satfricas monstruosas dos apocalipses judaicos e simbolos fundamentais
como  o  Cordeiro  sacrificado,  as  Mulheres - a Gravida e a Prostituta -,  o Dragfio
ca6tico, o Parafso, dentre outros que, mais figuras de linguagem e imaginapao literaria.
reproduzem a cosmovisao judaica re-interpretada pela visao crista. Sao-lhes coloca-
dos, por isso, 1imites e reordenap6es. Da Jerusalem celeste 6 excluido o templo. 0
acesso a drvore da vida 6 universalizado, aberto a todos os fi6is reunidos de povo.`
diferentes  pela  proposta  agapica do  Cristo.  As  tradig6es  do  6xodo,  da  sociedndc
igualitaria e do Siao sao reconstrufdas em perspectiva jesuinica; a reuniao do povo
do Cordeiro da-se em tomo da tenda de Deus na cidade de portas sempre abertfls -
urn modemo acampamento em oasis fraternal.

0 Apocalipse nao transige com o culto imperial,  nem abdica do  senhorio di`,
Cristo  e  da  6tica que  lhe  corresponde.  Essa distancia entre  ambos  os  mundos  dc
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0  Dragaoreesta/Falso  Profeta,  figuraeao  do  imp6rio,  6,  para  o.i  ciislaos,  a
materializapao do caos primordial reinstalado no mundo, atuante e gerador de morte
(Ap 17-18). Sao divindades capazes de realizar desejos, paix6es, milagres. Por outro
lado, o conjunto Mulher/Crianca/Testemunhas/Martires incoxpora outra cosmicidade
associada a vida.

Com esses exemplos verificamos:  1) Sfmbolos sustentam projetos particulares
de  vida e  sociedade conflitivos quando postos  face a face com outros.  Podem ser
usados para dominar e matar, criar convfvio e edificar. 2) Todas as culturas cultivam
elementos libertadores e alienantes. 3) A resist6ncia responsavel e criativa se da pela
ampliapao da visao da vida para al6m das fronteiras particulares. 4) 0 humano esta
presente em todos os sistemas simb6licos e 6 pedra de toque para toda construgao
social libertdria. 5) Nenhuma libertapao construtora de vida se faz sem a re-simboli-
zapao do ambiente social que passa pelo reconhecimento de valores humanizantes em
todos os sistemas. 6) Cada grupo s6 sobrevive se parte significativa de seu mundo
simb6lico for conservada. Assim toda construgao social abrangente se concretiza por
simbolismo que seja adequado aos, e representativo dos, grupos que a compuserem.

4. Re-simbo]izaeao, resistencia e humanidade

A historizapao de qualquer projeto de vida 6 sempre conflitiva, pois nao realiza
totalmente os desejos profundos de todos os grupos humanos, nem produz repouso
perene. Ela se situa entre Deus e o Dem6nio na luta etema da vida frente a morte. Os
sfmbolos sao a linguagem na qual esta luta 6 visualizada. A morte ou a vida do humano
nos grupos 6 o que possibilita assceia-la ao hem ou ao mal e toma a troca simb6lica
constmtiva ou destrutiva. Em tomo do humano se travarn as batalhas simb6licas; ele 6 o
/ocus da uniao, o rym-bo/os principal entre outros termos, a "imagem e a semelhanga de
Deus"  para quem tudo deve convergir.  0 que o  inferioriza diante desta condieao 6
dz.¢'-bo/of, travestido de poder politico, ideol6gico ou social. No Apocalipse, o imp6rio
exploraateITaeoshumanos,instrumentalizadeusesafavordeseulucro;6dz.c'z`-bo/ospara
oscrisfaos.0Cordeiro,doando-secomoalimento,atraiasiDeus,humanos,ecossistemas
que, como coxpos, se tocam eroticamente e se restauram.

Surpreende ainda, no Apocalipse, que a "drvore do conhecimento do ben e do

#'i'c:i:,a6Pi:c:;::a::Va°Aprvaroarfes:.a9i£::nf3:£t:f:s:::nee:nir¥mD:::ineduesiecnod::::
bebem,  curam-se  em  meio  a festa.  Quando  a humanidade  6  restabelecida  na  sua
diversidade, instaura-se o parafso8 e se condena o diab6lico a morte. Deus acontece,
residindo "entre" os humanos, humanamente em favor deles, como lapo que atrai e

8. HINKELAMMERT, Franz J. Sacr7Fcz.as A«»zanos c a soci.cdede oci.den/a/,. ZAt'ci/cr c a Bcs/cz. Sao Paulo: Paulus.
1991' p.115.
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tliversamente, comunicada no sistema simb6lico de cada grupo. A partir dela pode-*c
lrtivar o  dialogo  construtor da  sociedade nova em face da  sociedade  globalizndii.
I )iiinte dessa grandeza 6 possfvel afirmar ou desautorizar uma representapao. Como
{isparticularidadesculturaissaotentativasdeconcretizaressesonho,nemsincretismo,
iicm  dominapao,  nem  homogeneizapao  sao  atos  de  resistencia  para  o  estado  dc
tlcsintegrapao humana do mundo global. Assegurar os valores das particularidadc.I
tliillogantesnoesforgodealcaneareviverocomumuniversalpodeproduzirhumani-
y,i`€ao. Isto 6 alteridade e libertapao. A resistencia 6, portanto, es forgo de conserva€rio
tludiversidadeedialogopararesgatarohumanopresenteemtodaexpressaoculturul.
() humano possibilita a percepgao das alienapdes oriundas em todos os povos e sui`s
ropresentag6es  simb6licas, e conduz a construeao da sociedade ecumenica global,
diversa nas express5es, una no objetivo.
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