
A M()RTI] EM TEMPOS DH APOCALIPSES

Josimar Azevedo

0 fin do segundo mi]enio e a iminencia da morte

A aproximapao do final de milenio, do ano 2000, esta despertando nas pessoas
ansiedades,apreens6esemedos.Cresceointeresseporobrasvisionariassobreo``final
dos tempos" ou os "tiltimos dias". Neste sentido, tern havido urn continuo interesse
pelos antigos apocalipses judaico e cristao, obras que dao solenes garantias de que
grandes dias virao para os fi6is, dias que ainda nao chegaram.

Numa 6poca conturbada,  e  a  nossa por certo  o  6,  esses  escritos  despertan
interesse por propor solug6es para os problemas que sao mais abruptas, mais drama-
ticas e mais violentas.

Determinadas"profecias"e"perspectivas",comoasdolivrodoApocalipse,tern
contribufdo para este estado de apreensao atual.

No entanto, 6 o pr6prio fcmpo que cont6m tal cafater perturbador, porque mos
lembra de nossa fragilidade, de nossos limites. 0 fempo mos consome fisicamente e
mos aproxima da realidade inevitavel da morte.

0 que mos interessa nesta reflexao 6 saber qual a relapao desta fiel companheira
da humanidade, a morte, no contexto da sociedade atual, com a perspectiva do livro
do Apocalipse. Existe uma sai'da apocalfptica altemativa a este destino certo? Como
alcan€a-la? Tats perguntas se colocam no centro do interesse deste artigo, que tentara
refleti-la em trfes pontos:  1) A morte no cenario da sociedade atual; 2) As ameapas
apocalfpticas e a teologia de urn Deus  vingativo; 3)  A perspectiva apcealfptica da
morte; 4) Os misterios que a morte esconde.

1 - A morte no cenirio da sociedade atual

A expcr!.G#ci.cz de ;„orfe 6 uma realidade que mos atihge a todos, todos os dias,
seja atrav6s dos  noticiarios,  especialistas  em exibir tragedias humanas; atrav6s da
morte de  nossos  parentes  e  amigos;  seja mos  momentos  em que n6s  mesmos  nos
sentimos ameapados pela doen€a, inseguranea ou velhice.

`` Por que tanlas vidas reduzidas ou ceifadas no pr6prio ryromenlo em que

estavam para frutificar? Por que tantas doencas mortals e ndo mereci-
dfls? Por que a humanidede, apesar dos progressos e dos t6cnicas, recai
sempre nas mesrnas  injustifas,  nos mesmos  crimes?  Esta ameaca de
morte, presenca brutal e  `pohiunl',  germ uno psicose planetaria.  No
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in(]mento  ein  que  conhece  a  elnbriaguez do  progresso,  tl  litllNiiln  tl+std
triste, tern inedo. Sera talvez verdade que esteja trabalhantlii |]tlru sua
destruifdo?  E  ele  un  ser para a  morte  ou para a vida?  Diante  do
pesadelo e do escandalo que 6 a morte, muitos se refugian no.esqueci-•mento: divertem-se, atordoam-se, drogam-se e morrem disto"\ .

Surpreendentementeamortenosfurtatudoetodos,envolvendo-nosedominan-
do-mos em seu mist6rio. Sem entender, homens e mulheres resistem ao seu dominio,
numa  batalha  perdida,  definida  pela  vit6ria  da  morte.  Uma  realidade  natural  e
inevitavel.

i a pr6pria biologia, a ciencia da vida, que se encarrega de nos lembrar que sem
a morte algumas bact6rias seriam capazes de inundar toda a terra em poucas horas e
alguns mamfferos em poucos dias. A morte 6 parte constituinte da condigao humana.
Entretanto, para a consciencia humana, a morte 6 algo violento, catastr6fico, antina-
t;u:¥:aL:er:¥uri;I:i:d;ae?ne:i::§ta:c:ou:bedfe¥:::ET:q::o::hdd:a¥erfreeg::I::::1::::6auc:dsuoc:i:,d:£:

Cada cultura e cada 6poca hist6rica tern o seu modo pr6prio de enfrentar a morte
e cultua-la. Geralmente a foma de religiao tern determinado a forma da vivencia da
morte. Algumas mais humanizantes pessoal e comunitariamente, outras paralisadas
na tristeza e na trag6dia.

Contudo, em nossa 6poca a nossa soc,iedade tern transformado a morte, uma
realidade aceitavel no passado, em tabu. 0 que era uma cerim6nia religiosa ptiblica e
organizada - com a participapao ativa do pr6prio moribundo e acompanhada ritual-
mente por parentes,  amigos  e  vizinhos,  envolvendo  a todos  (homens,  mulheres  e
crian€as) num momento privilegiado de reconciliapao - transformou-se, mos tiltimos
40 anos,  mum fen6meno que tern chocado os observadores  sociais:  acontecimento
vergonhoso e objeto de interdieao4.

Nossa sociedade  atual tern criado urn complexo ritual de negapao da morte.
Todosaquelesquecercamomoribundotendemapoupa-loeaocultar-lheagravidade
de seu estado. A verdade de sua morte toma-se urn problema, bern como o pr6prio
moribundo. 0 1ugar da morte, ja nao mais a casa, 6 o hospital e o morrer 6 visto como
urn fen6meno t6cnico causado pela deficiencia da medicina ou dos donos da morte,
os medicos. A emogao e o luto dao lugar a comogao as escondidas e ao afastamento
dascriangas.Amortetoma-seinterdita,escamoteada.Aspessoasmorremnaignoran-
cia de sua pr6pria morte.

I . LATOURELLE, R. e FISICHELLA, Rino. Di.c!.our'ri.a de rcoJog!.a F"ndame„faL Petr6polis, Vozes,  1994, p. 672.

2. Cf. IDfGORAS, J.L. Vocchct/a'rt.a /co/o'gj.co pare a Ame'rz.ca Lafi.#a. Sao Paulo, Paulinas,  1983, p. 299.

3. Cf. SCIILESINGER, Hugo e PORTO, Humberto. Di.ci.oma'r!.a E"cl.c/ape'di.co drs Rc/I.gi.a-es (vol. 11 K-Z). Petr6polis,
Vozes,1995, p.1813.

4.Cf.PESSINI.Leocir.E&faur'srdcAmc'ricaLe/I.ur.gwc5fdcsc'/I.co-/co/o'gJcas.Col.TeologiaMoralnaAm6ricaLatina
6. Aparecida -SP, Santuato, 1990, p. 22-23.
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As  mt)I.Ii`H  tk`,I  timiix  ti,` jtii.nais  e  os  mcios  dc  c{>niuiiii`,ii€fio  no.i  I.iilam  a  todo

instante aprcscnttlm-Hc coino meras fotografias de realidadcs cxcepcionais, incapazes
de mos perturbar. 0 morto e urn desconhecido, urn an6nimo, urn estranho, urn ele; nao
mos  atinge  diretamente.  Sao  mortes  na  terceira  pessoa  do  singular,  objetos  sem
nenhuma caracterfstica pr6pria, iguais aos outros. Sobre a morte ehtao se pode falar,
por ela estar transformada, desprovida de contetido, negada5. Nao 6 a morte!

A sociedade modema tenta ocultar e neutralizar a morte pelo silencio ou pelo
excesso de palavras. Nessa tentativa, todas as mortes sao entendidas como aci.cZc"fes
de pcrcwrso, perfeitamente evitaveis, exigindo apenas urn pouco mais de cuidado. A
enfase 6 posta na possibilidade de  sua superapao,  sem nenhuma referfencia ao  seu
mist6rio inevitavel. Ou entao, de maneira cinica, a morte 6 negada atrav6s de tentativas
de rejuvenescimento ¢i.Jcz#gz".smo) e dedicapao exclusiva ao prazer e poder cotidia-
nos.

Quando ela aparece na sua face verdadeira de realidade tao humana como o
nascimento, tiro certa como a presente vida, tao inevitavel como o passar dos dias,
instaura-se  o  panico.  E  os  registros  psicossociais  entrain em  funcionamento  para
oculta-la. 0 coxpo morto desaparece o mais rapido possfvel do ambito familiar, se e
que, em algum momento, esteve nele. 0 vel6rio assume, nao raramente, o ar de evento
social, os cemit6rios vao assumindo a forma de parques. Os agentes das funerarias
especializam-se,atecomcursossuperioresdeengenhariamortuaria,emcriarrecursos
actisticos,  decorativos,  maquiagem e est6tica para tomar a cena o  memos  ffinebre
possivei6.

A sacralidade da morte, envolvida no mist6rio da vontade de Deus, que caracte-
rizou nossa sociedade ate pouco tempo atras, da lugar ao conceito de morfe #afwr4/,
que encontra no homem modemo, cientista, o novo de%s capaz de manipular a morte,
seja para antecipa-la (eutanasia), seja para tentar prorroga-la (longevidade), fapanha
que  as  ciencias  m6dicas7  tom-se  proposto,  sem  muito  sucesso.  Hoje,  com  tantos
conhecimentos e tecnologias a disposigao, pode-se perfeitamente escolher o dia para
nascer e  para morrer.  Passamos  da  fase  de  uma medicina mais  humana e  memos
cientffica, para uma mais cientffica e memos humana.

5. Cf. RODRIGUES, J.C. rab% da rmorfc, Achiam6, Rio de Janeiro,  1983, p. 229-230. Citado em: Jbid., p. 24.

6. LIBANIO, J.B. e OLIVEIRA, Pedro R.F. de., A vl.dr a ¢ ncorfc. Dcfa,os c "i.a/e'r!.os.  Sao Paulo, Paulinas,1993, p.
63.

7. 0 empenho da medicina em impedir ou retardar a morte e conseqtiencia 16gica de seu legftimo esforco em lutar a
favor da vida; por outro lado. a morte pode ser encarada como resultado normal de urn ciclo evolutivo que comeca
desde o nascimento, a seqGencia natural do nascimento. Neste caso, como ciencia biol6gica, a medicina e a mais
id6nea para saber que morrer 6 algo conatural a todo organismo biol6gico, que a morte faz parte da pr6pria natureza
da vida biol6gica, que nao e urn acidente que acontece a vida, que ela 6 o acabamento natural da vida, bern como
sua essencia, que trata-se de urn momento decisivo que o homem tern de viver o mais humanamente possivel. Nestc
sentido, e seu compromisso etico humanizar a morte, tomando-a urn ato consciente e de liberdade para o agonizantc
e sous parentes. Cf. PESSINI, lieocir. Ewra;ia'Iri.a c Amc`ri.ca Lefi.ur. gwcsf5cs e'fi.co-/co/o'gi.cur. Col. Teologia Moral
na America Latina 6. Aparecida, SP, Santudrio,  1990, p. 50-51.
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Com fl ``cpilrucfio corpo-ulmfl, onde a dignidnde do ser passa a re.`idir iiii iiliii:I a
ii morte passn a ser vista como o instante em que o espfrito. abandona o corpo, u corpo
h`Imano passa a ser compreendido como mero objeto. 0 corpo, enquanto corpo, se
(ransforma  em  algo  desprovido  de  dignidade,  o  cadaver  se  transforma  em coisa,
refugo.  0 coxpo deixa de ser algo sagrado e toma-se urn mero ntimero estatfstico,
objeto de estudo, pesquisa, passivel de qualquer tipo de manipulapao, explorapao, em
nome do avaneo da t6cnica e do progresso.8

Assim, a nossa sociedade capitalista e neocapitalista matou a morte silencian-
do-a, reduzindo-a a urn acontecimento pobre, privado de sentido, angustiante, cercado
de tabus, e serve-se ainda deste silencio para dissimular a desigualdade fundamental
dos homens diante da morte.

A atitude de nossa sociedade diante da morte revela a maneira como conduzimos
nossa vida.  0  mito  da i.gwcz/cZczde dc Jodos pcra„fe a morfe  mascara o  sistema de
desigualdades que ela favorece.  A desigualdade diante da vida mais do que nunca
determinara a desigualdade diante da morte.

``Hd  rna  incompatibilidade  absoluta  entre  os  valores  de  economia

industrial e a aceitapdo da morte. A morte nega a id6ia de acumulapdo
de bens, que diante dela deixa de ter sehiido. A morte questiona radical-
mente  as  ideologias  da  eficdcia  e  da  compet6ncia  e  ridiculariz;a  a
Competicdo socia|''9 .
" Banida, produzjda, administrada, a morte 6 o grande paradoxo de ul'I'ra

sociedade que pretende divinianr a vida. Este paradoxo 6 talvez a mais
fundamental explicafdo desta sociedade: nao 6 a too que a sociedade
que mats cuida da seguranca, de higiene e do banimento de morte, a
sociednde norte-americana, seja tamb6m a mats mortifera de que se tern
not[cia".

Coutndo. poderfzimos perguntz\r.. s6 6 o homem quem sabe o que sejam a vida e
a morte? Ou ainda:. todos os homens sabem o que seja a vida e o que seja a rrorte?
Mat+s.. que haverd de mais terr{vel do que ndo saber se se estd morto ou yivo? " Quem
sabe" -diz, Eulipedes -" talvez a vida seja a morte, e a morte a vida"" .

"Muitos contempordneos tGm descrito a I'rorte coma o absurdo mfiximo

de vida. Para J.P. Sartre, a morte 6 ruptura, fratura, limite, quede no
vaz.io. I,onge de dar lan sentide a vida, tira-Ike todo signifiicado. A morte,
como o nascimeuto, 6 inesperada e absurda. Nascemos sem motivo e,

8. C£. Ibid., p. 2J-Z8.

9. Ibid., p. 30.

10. RODRIGUES, J.C. 7Zrdw dr mar/c, p. 285. Citado em: Zoc. c!.f.

I I. Cf. CHESTOV, Leao. As revc/af6cs d¢ morfe. Lisboa, Circulo do humanismo cristao, Livraria Morais Editora,
1960' p.17.
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t`t)IIIu w  i,KIN IIi~Ltl I}iLSTusse, morrelnos por acas(). A rntlrf a tiru {1{] h{)mtJ,In

ii li,Ii{Inlilclc a aniqulla todas as possibilidades de realizacdo. AIira-nos
como presa aos vivos, a merc6 de seus julzos. Para A. Camus, no centro
de vida estd o homem, com sun vida absurda, destitulda de sentido, cheia
de dor e limitada pela morte. ( ...) A vide tern a primeira palavra, ryras a
mortesempretemadltima.Milh6esdesuic{dioscndaanotiranames.yra
conclusd;.. a vida ndo tern senlido, 6 absurda, 6 melhor suprimi-la''".

E no entanto, embora sintamos repugnancia e medo em falar da morte, 6 preciso
falar dela, pois a vida tern o sentido que dermos a morte. Se a morte existir em funeao
da vida, podemos ter esperanea. Mas se a vida tern que acabar num naufrogio total -
das  pessoas  e  das  coisas  -  neste  caso  a  pr6pria  vida  nao  tern  sentido,  pois  nao
desemboca em nada.

Contudo, nos cabe afirmar que por tfas desta negaeao da morte esta o medo, o
medo de morrer, o medo da morte; e perguntar: por que tanto medo da morte? Se 6
verdade que geralmente a forma de religiao tern determinado a forma da viv6ncia da
morte,  em  que  sentido  nossa religifro  crista contribuiu  para esta atitude  diante  da
morte? Em que sentido ela pode ajudar a superar tal situapao?

2 - As amea€as apocalipticas e a teologia de urn Deus vingativo

da|gre;:,P:umee!cr::fpuan8j:a:da:sG:::Si:ue#an:?n<t.1;dog:gop;omdee]:°ceo::£r8%:n#oTeen;:
Conhecimeuto do Bern e do Mal. No dia em que dela comeres, ficards sujeito a pena
de morfe" (Gn 2,17). 0 primeiro homem comeu desse fruto proibido e pesou-1he a
sentenca:"c'spo',ecmpo'fefomczrcz's"(Gn3,19).0ConciliodeCartago(418)definiu
definitivamente para a hist6ria do cristianismo, a partir de Santo Agostinho, que a
morte entrou no mundo pelo pecado. Estava unido o bin6mio pecado-morte.

Susin  mos  lembra que,  em urn de  seus  sentidos,  "a  morfc  fewmczm¢  e' scrmpre
`k6irosis' , esvaziamento, humilhapdo, impotencia, derrota decretada apesar de toda

luna. a urn assalto e urn total empobrecimento e desnndamento da pessoa enquanto
pessoa. E no nivel pessoal e ndo biol6gico que a rrrorte pode ser experimentada_ comp-castigo ou `saldrio do pecado', como un mal que ndo deveria estar na ordem dg

existancia, e mal radical porque atinge a vide globalmeute. Se a riqueza e o seutido
bdsico  do  homem  6  a vida,  a  morte  6  a falta  e  a  quede absoluta,  princ{pio  do
abswrdo "'3. Desta forma, morte e mal sao percebidos e vividos como algo intn'nseco
urn ao outro: toda morte 6 mal e todo mal 6 morte.

De fato,  segundo Renold Blank,  a expectativa da morte nao 6 marcada pela
confianea, e sim, na maioria das vezes, pelo medo, medo de ser condenado. Pesquisas

12. LATOURELLE, R. e FISICHELLA, Rino. Di.c!.o#cz'ri.a de rco/og!.a Fw#demc"to/, p. 671-672.

13. SUSIN. Lu\z Ca[las. Assim ra terra como no c6u. Brevil6qulo sobre Esca[ologia e Criapdo. Pct[6pdris. VozBs.
1995, p. 83-84.
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I.iiitit* I)i7r c``tc i`iitiii., untrc  I t)9 I -93, cm Si~io PiLillo, rcvclaraiu quc iL cxistclii`i:i th iiii`tlo
iiu* cri``taos, de maneira especial mos cat6licos, nao 6 mera suposi€ao. Eis os dLLdos:

- Declararam ter medo de ser condenados: 40% da popula€ao de baixa renda.

- Declararam que todos ou quase todos os seres humanos Cram condenados ao
lnl.cmo: 5,25% dos que praticam muito bern a sua religiao (cat6lica).

i,rao-I:feecia:=2a6m%q::q::resscq°uned::aatfcaa:uit:[St%'enmaamse::°rre]i::aho£[E.6teses7POuCOS
Segundo Blank, esta praticamente sempre abaixo de 50% o ntimero de cristaos

que declaram com sinceridade nao ter medo nenhum, acrescida do dado que 45% das
pessoas mais humildes declararam ter medo de serem condenadas ao Inferno.

Tal  situapao,  por  sua  vez,  para  Blank,  esta  vinculada  a  uma  evangelizaeao
baseada em uma mensagem de ameapa, na qual se acentua o medo perante Deus. Urn
medo por causa dos pr6prios pecados e das conseqti6ncias nefastas que esses pecados
podem trazer: Deus poderia condenar!

Todas as pessoas que indicaram ter medo da morte alegaram ter medo por causa
de motivos religiosos. Sao estes dados, por sua vez, que confirmam a correlapao entre
o medo constatado e a pratica da religiao.

Por detfas dessa atitude esta uma imagem de Deus (tiranico,  legalista) e uma
teologia de punigao que inspira medo.

Para Ren6 Girard, nao raro desenvolve-se uma devogao m6rbida em tomo do
pr6prio martfrio de Jesus entendido como o sacriffoio do Filho de Deus Encamado,
exaltando, desta forma, a imagem de urn Deus que exige sangue, o sangue de uma
vftima, para limpar as manchas causadas pelo pecado. De fato, analisa Girard, certas
interpretap6es da expiapao que abre  aos pecadores  o acesso ao trono de Deus  mos

:P::See:toaFe:aE:rL:uag:::i::ebns::fudteo:ceeu£:aqv::L5?a°Perdoalivremente,masexigea
Daf, segundo Girard, decorre uma pregapao da salvapao motivada no temor ao

inferno, urn inferno que geralmente nao se concebe como o resultado da soberba do

8:Ft%:i:;Tuai::E:dae;::]|8en:::O[sg::emtoD::sv::Peenrtao:%quesesenteofendidope|os

14. BLANK, Renold J. Ivfl-a /cnham medo,  #o`s vamos resfwJci.f¢r. In:  REVISTA DE CUIJTURA TEOL6GICA. Ano
3, abr/jun  1993, p. 45-72.

15. "0 que provocou este reexame das express6es bfolicas sobre os sacriffcios foi uma interpretapao teologicamente
perigosa dos sacriffoios. Segundo esta interpretapao, o assassinate de Jesus ocorreu nao tanto devido a prepotencia
de homens ocupando lugares de autoridade, como devido a vontade de Deus, segundo a qual a satisfapao s6 poderia
ser feita atrav6s do sangue de seu Filho. Este argumento foi magistralmente elaborado por Santo Anselmo em Cwr
dcks feomo. Neste estudo ele transfere o valor salvffico do martfrio de Jesus do mundo ptiblico para o mundo religioso,
onde pode ser manipu|ado  mediante mistiflcag6es". Rcnc' Gi.rand corm  /co'/ogos da  /I.be/taf¢~o,  Petr6polis, Vozes,
1991,  p,  218,

16. Rend Girard com te6logos de llbertapdo, p. \90.
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I)c.`Lii  I.tii-lil:i,  tlt`*i`Iiv{ilvL"-*c  amplamcntc,  per  militt>tc"pti,  urn ill)tinciti  cm

favor dn vittlciiciii iliviiiiL, ciipflz de enclausurar as pessoas ntls entranha\` do mcdo,

Entre as causas desta fobia atual da morte, destaca-se sobretudo a problematica
da literatura apocalfptica, que, mesmo tendo sido urn meio para manter a esperan€a
em situap6es desesperadas, tern sido interpretada, em suas imagens, como urn forte
potencial  ameapador.  Quanto  memos  suas  imagens  tern sido  compreendidas  como
imagens, tanto mais tal potencial tern-se tomado ativo. Eis nossa questao a seguir.

3 - A perspectiva apocaliptica da morte

0 Ocidente no infcio da 6poca modema estava inundado por ameapas apocalfp-
ticas de urn Fim do Mundo, expectativas de holocausto, acompanhadas da imagem de
urn deus vingativo, que pune o pecador. Como pudemos constatar, esta mentalidade
tomou conta do imaginino religioso de nossa sociedade atual]7.

A segunda vinda do Senhor e o Jufzo final sao descritos com imagens aterro-
rizantes.  A isso  se  acrescenta a constante  mencao  da possibilidade  de uma morte
etema, ligada a imagens de urn "dia de terror", quando o Senhor vira para julgar os
vivos e os mortos. 0 dia deste julgamento 6 apresentado como "urn dia de desgraea"
e "urn dia de ira", de tal maneira que o grande acontecimento da segunda vinda do
Senhor, que para a Igreja primitiva era urn evento esperado com alegria e amor, foi
transformado em urn acontecimento horripilante.

Toda literatura religiosa apocalfptica, especialmente o Apocalipse do NT, foram
usadosparaameaeareincutirmedos,comopedagogiaparaaconversaodospecadores.

:i€nqt::i:t:rivoenzz::oa;CoTg:a%§:sad:ect:'stea]::,§.riaramumambientedemedoincons.
i  pr6prio  do  g6nero  "apocalfptico"  a  revelapao  de  desastres,  bern como  a

afirmaeaodaesperanga,poucoacentuadaemnossocontexto.Aliteraturaapocalfptica
costuma tomar a forma de relato de uma visao experimentada pelo autor da obra. A
visaogeralmenteconsisteemimagensconcretasquerepresentamosentidopretendido
pormeiodeumaalegoriavfvidae,emgeral,fantastica;porexemplo,narepresentae5o
da derrubada de urn govemante por outro, a visao pode muito bern retratar uma besta
mftica  atacando  outra.  As  personagens  passam  facilmente  do  c6u  para  a  terra,  e
vice-versa(evao,porvezes,aoinfemo),epenetramoreinoemqueosanjoscombatem
entre si e onde imensos ex6rcitos terrenos sao esmagados pela forea divina. Nao 6
nada simples derivar o sentido abstrato de uma coisa apresentada de uma maneira
amplamentevisual.0que,afinal,sevaifazercomumavisaoemqueumbodeaparece
com urn chifre que se quebra e 6 substituido por quatro, nascendo de urn deles urn
pequeno chifre que arrasa ex6rcitos e estrelas? Nao admira que o homem Daniel nao
possaentenderissoenquantonaoapareceumanjoparaexplica-lo(Dn8,19s)]9.Eesta

17. Cf. BLANK, op.  cj.J„ p. 63.

\8. C£. Ibid.. p. 64.

19. Cf. GABE, John 8. e WIIEELER, Charles 8. A BjbJrd coma /I./erafwrfl. Sao Paulo, Loyola,1993, p.125.
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liiigungcm tlpt)call'ptica com sutls imagcns quc tc]]i ¢{i`it`itdt) Lttiitas iiicomproem6cS e
tram.`tomos no que se refere ao destino tiltimo das pc.`t`oas c do mundo.

Em  sentido  religioso,  a  palavra  "apocalipse"  refere-se  comumente  a relatos
literdrios judaicos, cristaos e gn6sticos de "revelap6es" (apocalipses) atribuidos a urn
profeta ou escritor. Alguns deles dizem respeito a esperanga de uma impeao divina
no presente estado de coisas, que esta a beira da catastrofe. Ligado a ela ha o desejo
de urn reino divino onde Deus dominara como rei.

Desta forma, o livro do Apocalipse faz uso da maioria das caracten'sticas-padrao
desse g6nero literino e foi escrito pela mesma razao que gerou outros apocalipses: o
autor2° acreditava que a sua 6poca era a pior 6poca possivel2` e, portanto, certamente
a dos tiltimos dias; por conseguinte, era preciso encorajar os fi6is a perseverar nessa
6pocaruim,porqueasualibertapaocedoviria.Aexperiencianosdizqueseenganarain
nas suas previs6es catastr6ficas; contudo, continuamos supondo que os nossos dias
sao os piores dias e que o apocalipse foi escrito para se aplicar a nossa situapao22.

Contrariamente a outros apocalipses, o Apoca/!.pse do Ivr nao se dirige em tom
misterioso a urn circulo esot6rico de leitores , comunicando-lhes algum conhecimento
secreto com relapao  ao fim do  mundo  (p.  ex.  segredos  de  ordem cosmol6gica ou
astrol6gica). 0 autor dirige-se explicitamente ds sete igrejas da Asia que representam
a igreja universal: seu livro deve ser lido publicamente nas igrejas (1,3.4; 22,16.18).
Seu autor ocupa-se em primeiro lugar com a atualidade da comunidade de Deus que
ele quer confortar e advertir.

0 carater litefario do Ap 6 decisivo para sua interpretapao. A pergunta funda-
mental  que  deve  orientar  sua  leitura  6:   "gwc  qwz.s  a  czz4for  comzt"r.cc}r  czos  sews
co#£cmpoffa#eos? " A questao do valor atual do livro para o cristao de hoje s6 pode
ser respondida depois de se ter examinado a fundo seu significado para seus contem-
porineos.

0 Ap 6 urn documento de resistencia espiritual para a igreja, no momento em
que ela vai tomar-se a igreja dos matires. Foi urn livro atual, pois os sinais dos tempos
eram patentes (em 64 a explosao sob Nero em Roma; Antipas, a "testemunha fiel",
2,13;  medidas  punitivas  contra  cristaos  sob  Domiciano)  e  ao  mesmo  tempo  foi
profetico,  pois  as  perseguie6es  sistematicas  s6  se  dariam  mais  tarde.  0  autor do
Apocalipse diagnosticou os conflitos e as tendencias que seu presente apresentava
como inevitaveis: tendencias anticristds ainda latentes no Imp6rio Romano com o seu
crescente absolutismo estatal e sua divinizaeao do imperador; o conflito entre Roma

20. A autoria do Apocalipse, classicaniente, e atribuida a Joao, autor do IV evangelho, mas nao sem controv6rsias. Veja
sobre essa problematica: BORN, A. Van Den (Org.). Dz.cf.ona'rz.a E»cz.c/ape'di.co cke Bz'b/i.a. Petr6polis, Vozes,1987,

p. 801-802.

21. A datapao do Apocalipse geralmente esta situada entre 90 e 96, contudo sao muitas as controv6rsias. Veja sobre
esta questao: BORN, A. Van Den (Org.). Op.  ci./., p. 802.

22. Cf. GABE, John 8. e WIIEELER, Charles 8. Op. ci.f., p.  128.
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presente e no passndo a obra salvffica de Deus executada e na base desse presente
cheio  de  esperanea  abre  uma  perspectiva  para  o  futuro,  dando  assim  conforto  e
consolapao aos que ainda t6m de viver debaixo da opressao23.

``No  centro  do  Ap  estd Cristo - ou Jesus,  como  6  chando  aqui  de

proferancia - como o Senhor ressuscitado e glorificado. Embora o Ap
ndo ignore a sua situnfdo terrestre (nascimento do messias 12,5 ; a morte
redentora pelo sangue  1,5; 7,4;  12,11), 6 a glorificafdo que 6 colocnda
no  centro:  `Eu estive  morto  e  eis  que vivo  pelos  s6culos  dos  s6culos'
(I,18).  Esse  `estar  vivo'  de  Jesus  exprime-se  em  diversas  imagens..
primoganito dos irortos ( 1,5), o primeiro e dltimo ( 1,18), o vivo ( 1,18).
o cordeiro (29 vezes) que 6 apresentado como tendo sido morto (mas
agora estd vivo), para indicar a continuidade entre a consul'npeao da
vidaterrestredeJesuseasuaglorificapdo.Porcausadesunglorificacdo
(3,21;  5,5;  17,14;  Of.1,7) -que o Ap chanra de proferGncia `vit6ria' -
Jesus 6 o Senhor da igreja ( 1,12-16), o Senhor e o Juiz do mundo ( 1,5;
11,15 ;  12,5 ;  14,15-20;  19,15-16), e mesmo a origem da criacdo de Deus

(3,14). Contudo, Ele ndo vive e reina numa g16ria desligade do tempo;
Ele 6 o Senhor de hist6ria..  s6 Ele pode  revelar os des{gnios de Deus
(5,5; 6,1 s) e p6e em movimento os acoutecimentos escatol6gicos. E ndo
acompanha esses acoutecii'nehios em grande distancia; Ele mesmo luta.
chefiiandoosseussequn:zes(19,11-21),decidindoalutapelasuapalavra
(19,13.21;  cf.1,16;  12,11).  0  Ap testemunha a presenca dinamica de
Jesus na hist6ria de lgreja e de mundo. Grapas a sun vit6ria, a lgreja
ndo  precisa temer a luta conlra os  poderes  antidivinos  (preseutes  e
simboliz,ados  no  absolutismo  estatal  romano).  Ele  conduzird os  seus
para a consunacao definitiva (22,12-14), a qunl (porque Jesus nao 6
apenas  mestre  moral  e  exemplo,  rrras  sobretndo  o  primeiro  da nova
criapdo de Deus:  1,5) sera tamb6m a consumacdo de toda a realidade
criade (21,1-5). Tlodo o Ap estd penetrado  pela id6ia da importancia
universal de Cristo para o mundo e a hist6ria. Ele ndo aperras estd ligado
com os seas fi6is individunlmeute (2,17; 3,5.12.21 ), mas por ter dado a
hist6ria urn impulso definitivo,  pela sun rrrorte e ressurreicao,  Ele 6 o
princ{pio  de  consun'iapdo final de  c6u  e  terra,  mundo  e  igreja.  Essa
mensagem da fe, o cristdo deve aceitd-la, entdo ha de participar desde
jd de vit6ria de Jesus, ro meio dos perseguic6es"24 .

23. Cf. BORN, A. Van Den (Org.). Op. ci.f., p. 799-800.

24. /bj.d., p. 802-803.
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tli"S violcnto,  `justiceiro', ameagador, mas sin do Deus de Jesus Cristo, aquelc que
l`ii/, oS ossos ressequidos recobrarem a esperanga e a vida.

A  pr6pria  morte,  iluminada  pela  morte  de  Jesus,  6  apresentada  como  urn
:ic()iitecimento positivo capaz de dar sentido a toda a vida:  "Fc/I.zcs os rmorfos, os gz4e
ili',I(Ie agora morrem no Senhor" (A;p L4.L5).

4 - Os mist6rios que a morte esconde

Em verdade, as proposie6es a respeito da morte, que o Apocalipse ensina, em
consonancia com toda a tradigao bil]lica, podem ser apresentadas desta forma:

a)  A morte  6  o  fim  da  vida  (Ap  2,10;  12,11).   "E/cz  co"flfca  pczrfl  s[.  foczcz  cz

|iositividade..  rompe  o  modo  de  nossa  ligap_9o  ?o.in. o  mundo.,  corta-nos~dos. ertes•queridosecinde-isosdocorpoqueamam.ps._Plq64oloro~:ae.tristecomoofiT.d?fe5ta

ow a derrczdel.ro clce%o cze %" e#co;trro "25. Ela indica o fim de urn processo biol6gico
etemporal,mastamb6moapicedeumprocessodeconstitui€aodaidentidadedeuma
pessoa,seucwc7cJi7".r!.vo.Porissoela6tamb6mnascimento,poisavidadapessoacom
sua interioridade consciente nao  se consome com a vida biol6gica,  mas  penetra o
mundo de forma mais radical e universal e se projeta em direc5o ao infinito.

b) A morte, como realidade aut6noma, 6 a negapao da vida verdadeira que Deus
quer, 6 urn poder maligno a servigo do mundo das trevas, 6 uma fonga mal6fica que
penetra toda a vida de todas as pessoas (Ap  1,18; 6,8a;  20,13s, 21,4), mas que s6 6
definitiva quando lhe segue a segunda morte, a morte escatol6gica, a condenapao (Ap
2,11 ;  17,8.11 ; 20,6.14b; 21,8). S6 esta deve ser temida.

c) A morte nao sera a tiltima e definitiva palavra sobre a humanidade. Ela foi
vencidaporCristo.Eleconheceueviveuamorteemtudooqueelatemdeameapador,
de tenebroso,  em  tudo  o  que ela representa de  angtistia,  de dor,  de desespero,  de
perdieao, de experiencia da impotencia humana. Mais do que qualquer outro, Cristo,
urn inocente, conheceu uma morte de solidao total, de sofrimentos corporais indizf-
veis, de humilhagao e de derrota completa. Nao lhe foi poupado nada daquilo que a
morte representa como aniquilamento da existencia humana. Mas Cristo deu i morte
suaverdadeeseusentidomaisprofundo.Passandopelamorte,JesusCristomudou-lhe
osentido:amorte,queeraosinaldopecadoouamanifestapaodarevoltacontraDeus,
tomou-se a expressao da total entrega ao Pai no amor, dando, desta forma, urn novo
sentido a toda existencia humana.

d) Com Cristo, pela ressurreieao, o homem foi libertado da morte e destinado
porDeusaumafelicidadeaseralcangadaantesedepoisdamorte.0Reinodefinitivo
jacomegoucomcristoeosfi6isolhamparaelenaocomoumapossibilidadesonhada,
mas sim como uma realidade que deve se transmitir a todos os homens que confian
em seu poder.

25. BOFF, Leonardo.  VIdr pare a/c`m dr morfc.  Petr6polis, Vozes,1973, p. 34-35.
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tempo, o I]ii``ti'`Iit7 tlt) itmt)I. do Pai a Cristo e, atraves deste, a todos os homcns. A mortc
humana tornou-se evento de salvagao para Cristo e para o mundo. Cristo, portanto,
nao nega a moi.te, mas lhe da seu sentido mais profundo.

f) Nao 6 que a pessoa deixe de sentir sua trag6dia real e palpavel, que implica
mum nauffagio real de seu ser. A pessoa se angustia e sofre diante da morte, como o
pr6prio Cristo. Mas, em meio a essa angtistia, ele vive a esperanea de urn mundo novo
e  uma  vida  nova.  Desse  modo,  embora  nao  deixem  de  existir,  os  sofrimentos  e
padecimentos do presente adquirem urn sentido humano e alentador. A morte passa a
ser semente de vida.

g) Para os que vivem sua vida como urn mist6rio de morte e vida em Cristo, a
morte toma-se o ponto culminante do apropriar-se da salva€ao, inaugurada pela fe e
pelos sacramentos. A morte nao 6 tanto limite quanto realizapao, maturapao e frutifi-
capao. i perder-se a si mesmo, mas encontrar-se com Deus e vida em Deus.

h)  A morte,  assim vivida e realizada nesta entrega total  e confiante, toma-se
verdadeiro encontro com a esperanga, com a liberdade, estfmulo para conquistar as
possibilidades do viver, empenho na recriapao da obra de Deus.

Assim sendo o homem nao 6 urn ser para a mofte, mas para a vida. Isto significa
afirmar e ao mesmo tempo superar a morte. A vida tern urn sentido porque a morte
tern urn sentido: 6 uma "pascoa", uma passagem que desemboca na vida sem fim.

i tal convicgao que faz os primeiros crist5os, iluminados pela morte e ressur-
reifao de Cristo, declarar na iminencia da morte:

"Deixai-me ser comida para as feras, pelas qunis me 6 possivel encon-

trar Deus. Sou trigo de Deus e sou mo{do pelos dentes das feras paru
encontrar-me como pdo puro de Cristo... Fogo e cruz, manadas de feras,
quebraduras de ossos, esquartejameutos, trituracdo do corpo todo, o.s
piores foagelos  do diabo venham sobre mim,  contanto que  encontre  a
Jesws Cri.sfo " (Santo lnacio de Antioquia).
`` Cha:Ira as feras, pots ndo mndamos de opinido para deixar o melhor

em troca do pior.. . Tu me arneacas com umfogo que queimfl urn moment(I
mczs /ago sc czpczgcz " (S. Policaxpo).

Confrontados com esta realidade, devemos buscar tamb6m n6s, em nosso tempo,
uma mfstica para superar o medo da morte, compreendendo-a como parte da vida, ttio
presente quanto a pr6pria vida, tao certa quanto nascer, tao humana quanto amar, I.rio
divina quanto ressuscitar. A viv6ncia de mos sentirmos sempre diante do horizontc cli`
morte  da  as  nossas  a€6es  urn  carater  urgente,  inquieto,  significativo,  irrepetfvcl,
transcendente, profundamente humano e divino.

Josiinar A:.t.\Ii`I II I

Caixa p(,.`':,I  14:1*
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