
Fa€a as primeiras obras - Apocalipse
2,1-7

INTRODUC;AO
Utopia 6 urn tema dificil. Denota crise. Crise de propostas, crise de experien-

cias altemativas, crise de paradigmas. Tern a ver com sensagao de derrota. Mostra
que nao estamos satisfeitos com o que af esta, mas ao mesmo tempo que estamos
presos  ao hoje.  'Ibdas as energias e for?as estao voltadas para a sobrevivencia,
para  a  luta  pelo  pao  de  cada  dia.  A realidade  6  cruel,  desumana,  sufocante,
excludente ,... cansa! Ainda 6 possivel vislumbrar uma realidade, uma sociedade,
diferente daquela que experimentamos ho].e? Ainda faz sentido falar em utopia?
Afinal, o que distingue uma utopia de outra? Ha a utopia da loteria, do partido
politico que  quer chegar ao poder,  daqueles que querem permanecer no poder,
daqueles que querem permanecer com suas margens de lucro! A questao 6: 0 que
distingue a utopia crista das outras utopias? Apenas consolo? Uma esperanca
p6s-morte para quem nao ten acesso ao necessario hoje?

0 povo de Deus 6 urn povo que caminha motivado pelas promessas de Deus
em busca da terra que mana leite e mel, na esperanga do Novo C6u e da Nova
Terra. Este caminhar e esperar acontecem no corresponder aos valores do Reino
de Deus. Nao ten nada a ver com passividade. Ao contrario, 6 uma utopia vivida
em meio as mais variadas realidades, marcada pelo caminhar, pela militancia,
pela  viv6ncia  da  fe  na  certeza  da  presenea  de  Deus  que  anima  e  renova  a
esperanea.

0 Apocalipse de Joao nao 6 diferente. Ao contrario da perspectiva fatalista,
de  terror,  de  fim,  que  muitas  vezes  6  apregoada  em  none  do  Apocalipse,  a
mensagem deste livro quer exatamente o contrdrio. Nao faz proje€ao do futuro. A

::Ssts6or::::::SotraeT::dde:3::i:easdpao'nad°e:°&t=i:°a:iB:¥,q.aop°Arp:::]]:a:::e°Er:Ss::
jeito pr6prio de expressar a utopia do Novo C6u e da Nova Tbrra. Ten em vista

1. Gottfried BRAKEMEIER. Rejno cze I)ews e Esperan€o Apoc¢jI'pfjca. Sao Leopoldo, Ed. Sinodal,
1984, p. 97.
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JLrrejas que no contexto do Imp6rio Romano nao tinham vez nem voz. Igrejas que
nao  tinham  qualquer  possibilidade  de  transformar,  interferir  mos  destinos  do
imp6rio ou mos rumos politicos. Igrejas que tinham em seus curriculos a experi6n-
cia da perseguigao, da hostilizagao por pgrte dos judeus. Internamente ha grupos
em  conflito  com  propostas  distintas.  E  neste  contexto,  adverso  em  todos  os
sentidos, que o Apocalipse reafirma o senhorio de Jesus Cristo, a fe teimosa na
superagao da realidade injusta, motivado pela promessa do Novo C6u e da Nova
Terra de Deus para quem permanece fiel. Aponta para Aquele que ten a hist6ria
em suas maos. Quer ajudar a perceber aquilo que a primeira vista nao se percebe,
isto 6, que Deus nao perdeu o controle da situaeao. Como o faz? Acredito que a
utopia  apocaliptica  passa  pela  retrospectiva  hist6rica.  0  olhar  para  tras  e  a
inconformidade com o presente sao a terra na qual brota a utopia com a marca da

%rpfrua[:9:;rdbaalr2e:£uS:a:Ci:s'£Sa:I:::i:%dL*aomi[;to%nalci:;eN£:o66P:rfua::S:,S£:::
passado,  505 casos (443  aoristos,  39 imperfeitos e 24 pret6ritos perfeitos),  248
casos no presente e 124 no futuro. A utopia nao desconsidera o passado e 6 vivida
em fungao da transforma€ao do presente em fidelidade a Deus, caso contrario, 6
ilusao, fuga, negaeao do seu senhorio. A proposta deste trabalho 6 buscar perceber
como esta utopia se articula na carta para a Igreja de Efeso (Ap 2,1-7).

1. TRADUCAO E ESTRUTURA

Desfzncbrdrjo + ordem de escreuer: v.  1: Ao anjo da Igreja em Efeso escreve:

F6rrrmha do neneageiro profetico + caracteriza?ao daqude que ficha,: ±sho diiz o eyne
tern o poder sobre as sete estrelas em sua direita, o que caminha no meio dos
sete candeeiros de ouro.

Sj£L4c!g6o (posj££uoJ: v. 2: Conheeo as tuas obras, e o trabalho e tua perseveranea,
e que nao podes  suportar os maus e colocaste a prova os que dizem de si
mesmos  (ser)  ap6stolos  e nao  sao,  os  descobriste mentirosos.  V.  3:  E tens
perseveranga, e suportaste por causa do meu nome mas nao esmoreceste.

Sj£L4cb€6o (7cega£ZLJOJ: v. 4: Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.

E#orfo€6o.. v. 5: Lembra-te, pois, de onde caiste e converte-te e faze as primeiras
obras, mas se nao, venho contra ti e moverei teu candeeiro do seu lugar, se
nao te converteres.

sic"a€6o  rposjfjLioJ.. v.  6:  Mas isto tens,  que odeias  as  obras  dos nicolaltas,  que
tamb6m odeio.

ChomcLdo pc!ro dc!r oz4L7jdos v. 7: 0 que tern ouvidos, ouea o que o Espirito diz as
igrejas.

Djto de I;j£6rja  / promessar Ao vencedor darei para ele comer da arvore da vida
que esta no parai'so de Deus.

2. Ricardo PIETRANTONIO. Apocozipsjs y ez "fin" de Ja foistori.a. Cuademos de 'feologia. Buenos
Aires, XIV (1): 47-63, 1995, p. 50.
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2. AO AN.JO... ESCREVE:

Pop que escrever para o anjo? Sera que ele nao sabe o que se passa na Igreja?
Nao  se  deveria  esperar  dele  ao  memos  este  conhecimento?  Como  explicar  a
mediagao humana desta mensagem: Cristo -Joao -anjo? Por que a mudan§a em
relagao a 1,1.4.10? Afinal, quem sao os anjos aos quais as sete cartas sao enviadas?
Ha varias tentativas de resposta. Dentre elas, a que diz tratar-se de urn mensa-
geiro, bispo, anjo da guarda, profeta.

Uma analise das cartas mostra que elas sao dirigidas tanto para os anjos
quanto para as lgrejas. Ao lado do "tu" aparece urn "v6s" (2,10.13.23-24). Interpe-
lados sao os membros da Igreja. A carta esta formulada de tal maneira que leva o
leitor a passar por cima da pergunta pela identidade do anjo. Mas, por que entao
a refer6ncia ao anjo?

MartinKarrer3acreditaqueoautordoApocalipseacompanhaacrencagera1
mos anjos, contudo, nao compactua com uma angelologia que nao esteja subordi-
nada a Jesus Cristo. Ao coloca-1os como os destinatdrios das cartas o autor usa
umaestrat6giaparaquestionaraangelologia,ouangelolatria(C12,18)4,existente.
Metodicamente ele leva seus leitores da crenca mos anjos como seres que t6m poder
sobre sua salvagao ou perdieao, ou entao como urn poder intermediario entre c6u
e terra ao lado de Jesus Cristo, para a fe dnica em Jesus Cristo. Thata-se, portanto,
de urn confronto no plano ideol6gico.

Em 19,10 e 22,8-9 o pr6prio anjo corrige a compreensao de Joao dizendo que
6 urn conservo (eyndoL4Zos)!  0 autor  do Apocalipse,  de forma pedag6gica, busca
trazer seus leitores e ouvintes para a realidade sem deixar de langar uma critica
sutil  a  este  "esoterismo"  que  confere  a  seres  celeste;  poderes  de  interferir  e
determinar a vida no mundo.

A mengao dos anjos nas cartas como os destinatarios 6, portanto, parte de
sua estrat6gia para realear a sua proposta. Nao memos significativo 6 o fato de
nesta primeira carta se realgar a presenca poderosa de Jesus que tern as igrejas
em sua mao, portanto, sob seu poder. Fontes mostram que no final do I s6culo e

g°rFgr?a?od::::£ouFcaaf]°o¥:ee5::Csue]tae9i8::,Pagse5[.°±6g::;i£C|:S:V:oC°d:=g:]eoToP±°a.na

2.1 .... da Igreja
Por que os cristaos nao adotaram a terminologia corrente em sua 6poca para

designar  suas  reuni6es,  cultos?  A palavra  efafafesja,  no  mundo  greco-romano,
estava relacionada a assembl6ia da p6Zjs. Nao era usada para designar comuni-
dades religiosas. Para estas a terminologia usada eram

3. Martin KARRER. Die Jofoannesoffenbarctng azs Brief. G6ttingen, Vanderhoeck & Ruprecht,
1986, p.  176-177.

4. Jtrgen ROLOFF. Dje O/TenbarL.ng c!es Jofoannes. NT 18. Ztirich, Theologischer Verlag, 1987,
p. 46.

5. Martin KARRER, jbjcze7n, p.  169-186.
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"express6es  tats  corno  como thiasos, ``assermbl6ia ctiltica para ailorar  urn

deus"; erE[nos, I,it. "contrato de sociedade", mas, neste contexto, uno fraterni-
dade que celebroua certas fiestas (heohi€) para a quad contri,bula cada, parti-
c:%nnftr;u#:dFsfp::sb:pot;saauqq,fate:osceqogunu;ief::uTe%"%a:;;:;aoN#£ff#,'Efgunnebfg?%#

seguidores de Jesus nao descreijeram sii,as reunibes, bern coirLo a cormunidede
que estas represeutowan, com a palowra sry"frgoge (...). Afinal de coutas, esta
Pqa%V::I:e*nsotsd:ontant%c%,tspeacroansutmder%uup%aq::T3:%:uza:sa#oe,§flj.udalcas'e

Por que adotaram exatamente urn termo que remete ao mundo da politica?

2.2 .... em Efeso

umcEnf::o°€oamc:rpit£:ar:i°g¥s::aadap££aa'd8e°Vee:tnraaddaap;i:apx:Cfgsoulpsoe£:dir;]¥
'iB£:aT:atee,.:u==`ad:sad£:i¥se':'r]:a#:Esp:r:i°:.oHsar=£o¥E]Pa°near:Aatoa:d:£,e38):

Este templo era tanb6m o lugar de adoraeao da deusa Roma e do imperador romano.
W. Barclay diz que Efeso era famosa por ser o centro mundial da superstigao8.

Os personagens mais importantes da cidade sao os asiarcas (Atos  19,31).
Dentre eles, a cada ano, urn era escolhido o sacerdote principal do culto a Roma e
ao  imperador.  Com  o  advento  dos  imperadores,  a  era  da  pax  romana,  Efeso
encontrou sua prosperidade9.

maior?:::F:ndfaddaedsesdfupdr%;?nsc±ea:aEaepsrpoe:,±£::e::eA¥£8a°rp°:aesceeTueE:ess;u:e::
tiveram mais sucesso do que em outros lugares, principalmente na manuteneao
de rela€6es cordiais com os poderes locais nas cidades que os recebiamL°.

A comunidade crista de Efeso provavelmente foi fundada por dois cristaos
de destaque, Aquila e Priscila. Junto com Paulo eles vieram de Corinto a Efeso
(Atos 18,18) e permaneceram ali depois de Paulo viajar a Antioquia. Dois a tr6s
anos depois Paulo voltou a cidade e pregou e ensinou o Evangelho por dois anos.
Atos 19 mos relata que o contato com a fe crista nao foi nada tranqtiilo. A pregagao
do  evangelho  mum  contexto  marcadamente  "religioso",  uma  fe  como  a  crista

6.0NouoDicion6riolnternaciorraldeTleologiedoNovoTestcbmento(ed.CdinBrown).SaoPando,
Ed. Vida Nova,  1982, v. 11: EU, p. 394.

1. Ibidem, p. 898.

8. William BARcliAY. Apocajfpsis. Buenos Aires, Editorial La Aurora, v. 16, p. 71.

9. Yves SAO0T. Afos dos Ap6sto!os. Sao Paulo, Edic6es Paulinas, 1991, p.  161.

LO. VllaL:yne M:EE::KS.  Ijos  Primeros  Cristienos  Urbar.os -El  mundo social del Ap6stol Pc.blo.
Salamanca, Ediciones Sigueme,1988, p. 81-82.
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gecsr:::£aabrii:Z##o'id#]sntop:#Coaseu%#eeras::oa]i.instituic6esconheci-das.Desdeocomeco
E importante ressaltar que as cidades em que havia comunidades paulinas

eram pr6speras. Todas eram centros comerciais e muitas deviam sua importancia
a indtistria da la (Laodic6ia era o centro). Efeso desfrutou deste com6rcio incipien-
te e Promissorl2.

0 lado reverso desta realidade 6, conforme S. Dickey, a devastaeao da Asia
Menor, fruto da polftica expansionista greco-romana.

"Os conftiscos de terras, as indendzapbes de guerra, a trtbutapao e touacao
exorbitcuntes,  a escravatura e o ntuel de ui,da apertedo dos trabalhadores
I,ivres, tudo i,sto constituta o pre?o brutal que as proutneias pagarcLm pela pcl,x
romana.  Mai,s  nurnerosos e nao in,enos  mi,serduei,s eram os trabalhadores
I,ivres ou semi,livres na agricultura de i,iderior e o proletc[riado empobrecido
dos ci,dudes. 'Itabalhos fior§ados, exigidos de indivtduos e cidades pelo Esta-
do, pertodos de foi'm2 e pre¢os exorbitantes causados pelo monop6lio do trigo
para a cidede de R.omn e o eo¢6rcito, a inseguran€a dos ch,uuas em terras-dridas como as de Asia Menor e as diftculddrdes dr transporte sobretudo por

t::orsa::;:#p°o::|30.Coritribuiaparaagrouaracondi?aodospobresnascihadese

Elliot, com base nestas informag6es de Dickey, diz que esta situagao contri-
buiu para o crescimento e expansao do cristianismo.

2.3. Isto diz o que ten...
Jesus  se manifesta a Igreja em Efeso  como  aquele  que ten poder,  com

ferofonL4. Ten todas as Igrejas, sete estrelas, em sua mao. Caminha entre elas, o

a:%.e#::hs:.ac:rmesce:::.a!.ivoaie3:.s::ee::Fr:edl:Zrao:ar=:rreest:n::I,f3|a6:.`giULaa:
mudaneas  que  sao  significativas:  1.  Em  1,161emos  "tern (e'cfao7i)  em  sua  mao
direita as sete estrelas", ja em 2,1 lemos ``o que ten poder (ferafo7i) sobre as sete
estrelas".  Esta mudanca  de  terminologia reforga  a  autoridade,  o  poder.  2.  Da
mesma forma em 1,13 lemos ``e, no meio dos candeeiros'', ja em 2,1 lemos "o que

11. Ricardo FOULKES. E/ Apocazjpsjs cze Scbn Jc4on. Buenos Aires, 1989, p. 28-32.

12. Wayne MEEKS, jbjdem, p. 79-82.

13. John H. BLLIorr. Urn lc.r pc.ra quem ndo tern casa. Interpreta?do sociol6gica da primeira
carfa de Pedro. Sao Paulo, Ed. Paulinas, 1985, p. 71.

14. Esta mesma palavra aparece em 2,13 (seguras / mantens o meu none = de Jesus) e nos v.
14-15. A1' refere-se aqueles que sustentam a doutrina de Balaao e a doutrina dos nicolaitas. 'famb6m
estes seguram "com forga". A analise semantica deixa transparecer ja nas cartas a estrutura dualista
que perpassa todo o livro do Apocalipse, o que deixa transparecer claramente a realidade de conflito

:ounec:g:a:TEeE::apaecr£:::3:e¥::coa:,;v::.n¥sasooFeaxt:e]{:t:e£Fteor,n:::uep:::i:t]:£cdeaf:£::xmtoEain;:6op£:
Igreja em Efeso.

L5. Franctsco a. MOUNA. EI Seitor de la uida -lecture cristol6gica del Apocalipsis. Salal:malnea.,
1991, p.  78.
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ciiminha no meio". Esta mudanca reforca a fe na presenca de Jesus em meio as
Igrejas.

3. CONHECO AS TUAS 0BRAS...
As obras desta Igreja podem ser resumidas com as palavras fa6pon = trabalho

:;::;:ex:=6Sstf::Zeesheev£°nmo:::`t=efteo:Sfiv:La?::#cSoLLtesnec£:i.d%::;#,an°abor:]Fie]r£:?

ii¥gi::J::bpd;:iEri;:u:s::ie;:::::i§5t;e:ni:C:¥:P;:°:S::xg::s:::°¥::2¥]:i):;#:S;v=;ev::tn:s:,¥n:::o:its:ip}rgivj
(ebdstosas) os falsos mestres. As obras dos que mantem o nome de Jesus se op5em
as obras dos Nicolaitas, seguidores de Balaao, Jezabel (comer coisas sacrificadas
aos idolos, prostituifao, idolatria; ver tamb6m 9,19-20).

Que a tarefa nao 6 facil percebe-se pela palavra fadpon, que significa trabalho
duro / esforco arduo / labor. 0 termo aponta para a ativa missao missionaria (1Ts
2,9; 1Cor 15,58). A perseveranga/resist6ncia (dypomone') caracteriza a constante
prova sob a qual viviam as comunidades (1,9). E a caracten'stica que mais aparece.
Puseram a prova aqueles que se diziam ap6stolos, mas nao eram. A comunidade
os desmascarou, descobriu que eram mentirosos (ez47ies). Este fato aponta para a
postura ativa da igreja que nao abre mao do nome de Jesus. 0 que 6 dito como
positivo mos v. 2-3 culmina no final do v.  3 com "por causa do meu nome". Neste
primeiro  momento  o  autor  da  carta  faz  urn  apanhado  positivo  de  fatos  que
aconteceram no passado.

3.1. Tenho, por6m, contra ti...
Abandonaste o teu primeiro amor! 0 que houve? Parece tratar-se do esque-

cimento da virtude crista suprema que 6 o amor; neste caso, dgape se refere aos
irmaos.

"Em fiowor disso dep6e ndo cLpenas o paralelisrmo em relpeho ds `prineiras

obrcl,s' no v. 5, mos ta,mb6rm o fato de que `6gape' se erueorttra juuto com obras
es:efi#ifa?°d:%bae::deo=c2;bls9taeo3JSS.estassaoasinicasduaspassagensermque

Calram da caridade primitiva, abrirani mao do mandalnento do amor como
norma central para a comunidade. A luta pelo poder a nivel de comunidade local
esfriou  o  amor.  Ha grupos  com interesses  distintos.  Adela Collins  diz que "as

Fr%:Sn?£:£Sej:a8r.efemmcor:sfleeqtire::i:ndf£Csft°osad[°£e:1:SFe::o(u2a6e.:::]s:££;2n52:d:epnrt:t°£cdara

16. Jiirgen ROLOFF, jbjdem, p. 49.

17. Wolfgang SCHRAGE. E£!ca do IVoL;a rbsfomemto. Sao I,eopoldo, Ed. Sinodal / IEPG, p. 338.

18. Adela Yarbro COLLINS.  Opressao de fora - Roma como simbolo do mal no cristianismo
primitivo. In: Concjzz.ztm 220, p. 73.
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a diaconia. Se as informac6es de Dickey a respeito da realidade social conferem,
a retomada do primeiro amor seria primordialmente a postura solidaria para com
as  vitimas  da  ``pax  romana''.  Principalmente  porque  eram  estas  vitimas  que
buscavam a comunidade crista.

Diante desta situagao a Igreja 6 exortada com vigor. Temos tr6s imperativos:
Lembra-te, converte-te e faze as primeiras obras.

"Para  o  Apocalipse,  rnetanoia  6  urn  conceito  tao  central  corno  para  os
euangelhos(cf.2,5.16.21;3,3.19epassim).Tcrmb6mnoALpocalipseessetermo
desigra  a  conversao  da  pessoa  coino  urn todo,  apesar  de  a  prega§ao  do
arrependimeuto  dirigir-se  agora  aos  cristaos.  Nesse  sentido,  a  conuersao
Cc°on%e£Paeqruf:I::mnean:eec:rmda#ttgq#etisve°d:.;:)ouAp=r%terrdsssH°b.P°rtwl°'

Longe de ser uma exorta§ao moralista, a exortaeao 6 urn chanado a fideli-
dade, a postura de resistencia diante das tens6es experimentadas na sociedade e
internamente na Igrej a.

3.2. Odeias as obras dos nicolaftas...
Novamente 6 ressaltado urn aspecto positivo: Odeias as obras dos nicolaitas,

que tamb6m odeio (v. 6). A pergunta pela identidade deste grupo 6 dificil. Pensa-se
em falsos mestres. Conforme Irineu tratar-se-ia de Nicolau, o pros6lito de Antio-
quia mencionado em Atos  6,5.  Ou entao poderiam  ser representantes  de uma
forma primitiva de gnose crista. Conforme Pablo Richard, trata-se de uma heresia
pr6-gn6stica que busca espiritualizar a fe crista para faze-la compativel com o
Imp6rio. Isto contradiz a 6tica e a teologia do Apocalipse, onde a vida dos cristaos
e da comunidade deve  ser urn continuo fiel testemunho contra a opressao e a
idolatria de Babil6nia e suas bestas (Imp6rio Romano). Possivelmente os nicolai-
tas eram cristaos ricos que participavam ativamente nas estruturas econ6micas,
sociais,  culturais  e,  necessariamente,  religiosas  da  cidade!  Buscavam,  pois,  a
1;nnt=]ar%afinT:,a±:t: e9,e:tsao]:it::#:Jd:I 2ro?Sultado 6 que a comunidade perde seu

4. AO VENCEDOR ...
Cada carta encerra com a exortacao de ouvir o que o Espirito diz as Igrejas.

A formula?ao que segue, contudo, esta formulada no singular, isto 6, o vencedor.
Esta palavra tern conotacao militar, aponta para luta, guerra (ver tamb6m 12,11;
13,7; 17,14). E linguagem de poder. Nao ten nada a ver com passividade, acomo-
dafao. A atencao ja nao recai sobre a Igreja como urn todo mas sobre a pessoa, o
individuo como tal. Como entender isto? Acredito que isto se explica pela situacao
extremamente delicada em que vivem as Igrejas. A possibilidade de perseguieao

19. Wolfgang SCHRAGE, jbjdem, p. 337.

20. Pablo RICHARD. Apocojfpsjs -Reconsfr"cc£6" de !a Esperonea. Sam Jos6, Editorial DEl,
1994, p.74-76.
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/i uma i`etllidade. 0 contexto nao 6 favoravel. Nesta situacao nao posso responder
polos  outros,  aqui  eu  preciso  decidir.  No  momento  adverso,  a hora  da decisao
B©mpre 6 pessoal, isto nao posso transferir para a comunidade.

A promessa para o vencedor 6 ``comer da arvore da vida que esta no paraiso
de Deus". Em 22,2 6 dito que esta arv,ore "produz frutos de mss a mss, e as folhas

::sasravd°:e(&an°2P)a:ap:ecsuernat:.Oap:V#.aE]:=:::::n::La°]a*:Paes:an9eafd£:=ae],£dnaed=
1uto, nem pranto.

5.AVAIIACAO
A estrutura dualista em todo o Apocalipse 6 evidente. A analise semantica o

comprova. Esta tensao literaria
"refoete a tensao palttica eritre os edeptos do reino de Deus e os adeptos do
reino  de C6sar  (11,15;  12,10;  16,10;  17,18).  A tensao literdria reflete  uma
tensao na experiencia de cLutor e de sua oudieneie entre a experi6rwia social
e a fe. (...) Sua experiencia social estaua errL contradicao com esta fe.. economi,-
carne"te estc.uam em pior situapao, socialrnente desprezados e paliticcrm,eute
am,eapados por deninci,a e execu€ao. A narrctiva do livro de Revelapdo 6 uma,
tentcti,ua I,iter6ri,a de saperar esta teri,sao rmostrando que Deus e Cristo estao
rfeuattu#§#itF.noPoderagoraequeestepodersemanifestardemplenituden,o

A estrat6gia  de  comunicagao  do  autor  da  carta  para  a  Igreja  de  Efeso
confirma o dito acima seguindo os seguintes passos: 1. 0 Anjo 6 eyndocczos, isto 6,
conservo a servi§o de Deus, nao urn poder paralelo (v. 1a); 2. Afirmaeao do poder
de Jesus: Ele ten as Igrejas em sua mao, tern o dominio (v. 1b); 3. Referencia ao
passado (mem6ria hist6rica). Aponta os fatos positivos e as adversidades supera-
das (v. 2-3) ; 4. Fato negativo (v. 4); 5. Exortagao (v.  5); 6. Novamente realca urn
fato positivo (v. 6); 7. Chamado a dar ouvidos e promessa.

0  autor  tern  uma  estrat6gia  associativa.  Nao  quer  desmontar  a  Igreja
fazendo uma cn'tica destrutiva. Ele intercala o fator negativo entre dois aspectos
positivos e assim motiva, anima, encoraja. 0 momento que se esta vivendo 6 de
suma importancia. Nao ha lugar para belas fantasias sobre urn suposto futuro ou
uma suposta sociedade idealizada. 0 presente nao permite fantasiar o futuro, 6
preciso recuperar o que se perdeu, retomar o espeoffico, a solidariedade. Rowland
afirma que

"Aos leitores de Apocalipse nao 6 permitido sonhar corm a bectitnde do rn;flan,i,o
serrb corfroutar-se com os obstdeulos que impedem seu cumprimento e sem
aceitar a parcela de sacriftcios que {hes cabe nesse processo: ekes deuem I,avar
Sc%ouesstte%}e#Baensqt%ze2d.-tx:c%t%nq8%t#ufc°armde%o°seLeet:%gftr::g:#g::::3:

21. Adela Yarbro COLLINS, £bjdem, p.72.

22. Christopher ROWIIAND. Manter viva a perigosa visao de urn mundo de paz e justifa. In:
Concizj%m 220 (1988), p. 80.
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apa{]  pro..sente  reijelam  urn  grande  interesse  par  questdes  e8pecificaTnente
religiosas ( .„). Essa preocupapao por reconquistar o primeiro amor e o esf;or¢o
por manter a pureza, de relaciorramerito com o Senhor que estd no nei,o de
Seuc;essJigaJe§%e:]e'#)s:e#e'sa#fiuarz%%teprde=ruepa%a%°:°tmrmpaost%#%ap£}#et:383a:eA

trndi¢ao apocaltptica protestou coritra os arranjos que trazem a aparancia de
ordem mos na renqlidade trouaeram prosperidede e progresso a alguns as
Custas de outros"24 .

A utopia apocalfptica passa pela resistencia, pela postura cn'tica diante dos
falsos ap6stolos, dos nicolaftas, pela avalia€ao dos conflitos internos (conflitos em
torno do poder, de proposta em rela€ao ao contexto em que se vive). Nao prop6e o
alinhamento ao sistema,  a acomoda§ao, o concordismo. Passa pela cn`tica sutil

gd8eeLp°:fig:a?Se°ct::;C:)i'c::iaei:¥i::C:°s];dc::::EC:otsat::°adaat±[vgejat:uoasni:sdc:br::]t£:
mentirosos! Enfim, quer ajudar a perceber e clarear as contradi€6es. 0 autor do
Apocalipse faz uma leitura teol6gica do sistema escravagista romano construido
com a forga das armas. Esse poder mata! Crucifica! Por isso o Apocalipse desmas-
cara.  E  o  faz  de tal forma que  seus  leitores  e  ouvintes tomem  consciencia da
realidade. A carta para a Igreja em Efeso mostra que a hist6ria nao esta predeter-
minada, pronta, tragada. Ao contrdrio, 6 preciso assumi-la.

Os  romanos  nao  precisavam  da  fe  crista,  tinham  seu  pr6prio  culto  ao
deus-imperador. Urn deus que se sustenta com vitimas, pela forca. Hoje o sistema
tamb6m nao precisa da igreja crista para se manter no poder. Ele pr6prio produz
seus fdolos. 0 Apocalipse foi uma forma de reafirmar a utopia do reino na certeza
da presenea do Deus vivo que caminha em meio. as suas Igrejas em oposifao ao
poder estabelecido. Apocalipse, neste contexto, deu seu recado. Buscou recuperar
urn dos espeofficos da pratica crista que 6 a solidariedade. Apesar de cada carta
dirigir-se para uma Igreja especificamente, estas nao permanecem atomizadas. 0
final (v.  7) realea o todo, apontando para dentro das mesmas e tamb6m para o
global da sociedade, para dentro do contexto ptiblico.
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