
^  \''1()I,fi:N( '1^  I)()  IM]'I::l{[()  Ii}  ^  ,JL)S'll A  I)()  l{I,:lN()

Paulo Lockmunn

1. A violencia do Imp6rio

Falardolmp6rioRomano,desuaestruturadepoderedominagao,queemmuitos
momentos se manteve a partir da violencia, especialmente em tempos do Apocalipse
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isso era visivel a forga e a violencia intimidat6ria.

Violencia, como sabemos, nao 6 somente aquela que mos sangra o coxpo. T5o ve-
emente como esta 6 a violencia que mos sangra a alma, nos cala a boca pelo medo, Gen-
sura  nosso  pensamento  e  nossa  linguagem,  tira  nossa  dignidade  de  homens  e
mulheres, filhos e filhas de Deus.

Podemos perceber o controle e a viol6ncia do imp6rio ja no inicio do Evangelho
de Lucas:  "Naqueles dias foi publicado urn decreto de C6sar Augusto, convocando
toda a populacao do imp6rio para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi
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claro da dominagao e violencia do imp6rio. Vejamos como:

0 Imperador Augusto, na deteminac5o do tempo do nascimento de Jesus, e Ti-
b6rio, no momento em que aparece em cena Joao Batista e, portanto, quando vai co-
mecar o minist6rio de Jesus, representavam o poder romano, que exercia o dominio
politico e econ6mico sobre toda a Palestina.

Lucas, ao trazer tal indica?5o, se aproxima do m6todo dos historiadores antigos,
que colocavam os fatos do cotidiano no quadro da hist6ria geral. Ele reconhece, identi-
fica, os poderes estabelecidos e quem Cram os dominadores.

Francois Bovon, em seu comentario a Lucas, faz algumas perguntas bastante in-
teressantes sobre o tema do censo. Diz ele: "0 tema do censo e somente urn meio para
trazer a familia de Jos6 da Galil6ia para Bel6m? Ou o censo seria urn midraxe sobre o
cumprimento de uma profecia? Ou busca uma confrontae5o entre dois reinos, o de Au-
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l'cs*{):iliiicntc, nic jiiclino a ci.cr na hipbtcsc tcoLbgica c itlctilt'it!jc:I. tiiitlc sc cnsi-

i`iivi` iiti.itv6s dc uma intcrpi.ctagao messianica do Salmo 87: "E com I.cspcito a Si5o sc
dira: Este e aquele nasceram nela; e o pr6prio Altissimo a estabelecera. 0 Senhor, ao
registar os povos, dira: Este nasceu la. Todos os cantores saltando dejtibilo entoarao:
Todas as minhas fontes sao em ti" (Sl 87,5-7).

0 ensino era que la nasceria o Messias, e isto ocorreria durante urn censo univer-
sal. Tal pratica do censo era abominada, primeiro porque os monarcas queriam conhe-
cer o ntlmero dos seus dominados para exigir-lhes impostos pessoais, como Roma, e
mesmo impostos para sustento das tropas militares que lhes garantiam "seguranga",
al6m de exigir-lhes o servieo militar, recrutando os mais jovens e fortes. Em segundo
lugar, havia a quesfao ideol6gico-religiosa, onde se afirmava que o povo de Israel per-
tencia a Deus (Sl 24,1), como tamb6m a terra e tudo que nela havia. Portanto, estava
vedado aos reis fazer censo para contar o povo. Davi havia enfrentado tal proibigao e
recebe urn castigo por ter ordenado o censo do povo, conforme o relato bastante con-
tradit6rio de 2Sm 24 e lcr 21. Na verdade, o que ficou na tradicao do Antigo Testa-
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tinhadireitodefazerocensodoseupovo(Nml,26).Dessemodo,haviaumaflagrante
hostilidade contra o censo em Israel nos tempos de Jesus, pois era sabido que Roma, a
semelhanca de outros dominadores, usava o censo como instrumento para aumentar
os impostos e manter o controle sobre a populagao do imp6rio, sempre atrav6s de vio-
lencia. Os censos romanos, em varias partes do lmp6rio, foram marcados por insurrei-
g6es. Flavio Josefo, em sua obra sobre as guerras judaicas, vincula o surgimento dos
Zelotes a urn censo romano.

Devemos, no entanto, distinguir os termos apogrcz/23 = inscric5o, censo e inven-
tario, de czpo/j.mGsz.s = calculo, avaliaeao. ,4pogrcz/? e o termo usado por Lucas, com o
sentido claro de levantamento e registro de cada habitante, sua idade, a profissao, o es-
tado civil e filhos, visando com isso estabelecer as obrigag5es militares e o imposto
pessoal. Segundo algumas fontes hist6ricas6, esses censos eram feitos a cada 14 anos e
nem sempre de modo unifome em todo o imp6rio.

Assim,natradic5odoconhecidoEvangelhodalnfancia,ficaregistradaaviolen-
cia do imp6rio. E n5o somente em Lucas, como vimos; mas se mos voltamos para a
mesma unidade literaria em Mateus, vamos verificar a presenca da violencia e a rea-
eao a mesma.

des,e£Cfu°::;Ca]rdaao°rEdge£To,dseeme::iniar£:Semmen::::[aob:£oX&::i::£i::t°asri::::,Po°£¥oe:::
onde a violencia do Imp6rio Egfpcio 6 enfrentada pelo povo de Deus, e onde Deus se
manifesta em resposta ao clamor do povo.

5.  BOVON, Fran¢ois.  Op.  c!./.,  p.172.

6.  BOVON, Francois.  Op.  c[./.,  p.123.
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no livi.:micl`ttt tic Dcus. 0 que vai mudar 6 a linguagem, quc no caso do Apocalipsc tlc
Joao 6 a tipic€i linguagem simb61ica do apocalipsismo.

Mas, antes, 6 born lembrar que a violencia dos poderosos e dos imp6rios teve pa-
pel decisivo no surgimento do pr6prio apocalipsismo.

2. Apocalipsismo e viol6ncia

0 genero literario conhecido como apocaliptica veio a se fixar no periodo inter-
biblico. Foi nessa 6poca, tamb6m, que comecou a ser divulgado. Israel perdera fortu-
na, poder e liberdade, frente a violencia de poderes como o dos babil6nios, persas,
gregos e romanos.7 Devemos reconhecer que a express5o interbiblico, embora classi-
ca, esta superada pela cronologia largamente aceita pela exegese biblica, visto que,
como dissemos, exatamente nessa 6poca conturbada da hist6ria de Israel e de intensa
viol6ncia imperial, 6 que foram escritos os apocalipsesjudeus, como por exemplo Da-
niel ou Henoc e IV Esdras etc.

A literatura apocaliptica vai encontrar nesse palco hist6rico, extremamente vio-
1ento e adverso a Israel, o ambiente propicio para o desenvolvimento de urn processo
que ten muito de psicol6gico, mas tamb6m de didatico-sapiencial. Sob a perseguicao
e viol6ncia do poder estrangeiro, e mesmo dos nacionais que se aliaram ao estrangeiro,
se instala uma crise nacional e intemacional. Quem reina, quem domina sobre as na-
g6es, 6 questao decisiva na teologia apocaliptica.

Nesse processo podemos distinguir pelo memos tres momentos:

1) Buscando fugir de urn mundo violento e insuportavel, o autor do Apocalipse
sai do presente imediato para descrever, em cima de fatos de violencia, opressao e dor,
o futuro no qual Israel haveria de encontrar a restauracao. Para chegar ao conhecimen-
to de Deus, e declarar sua soberania sobre a Hist6ria, os autores dessa literatura inter-
rogam primeiramente os oraculos anteriores, como ja haviam feito os profetas. Nao
havera de se cumprir tudo que fora anunciado pela boca dos profetas (Ap 10,6-7; Am
3,6-7; Zc 7,7; Jr 7,25-26)? Aparecem, por isso, os sistemas de aproximagao, inspira-
dos em postulados literarios de uso comum mos escritosjudaicos, como o paralelismo,
a simetria e a grada95o. Em todas essas hermeneuticas, fica claro o modo como Deus
se revelou Senhor da hist6ria, uma j7e!./sgescfez.cfeze, sim, uma hist6ria da Salvacao,
onde o fim 6 sempre o tempo da superacao da viol6ncia, dojuizo das nac6es e seus reis.
Encontramos o paralelismo no livro dos Jubileus8, onde o autor, classificando a hist6-
ria do mundo em semanas de anos ejubileus, manifesta a crenca em certo ritmo hist6-
rico com ciclos, de certa forma, semelhantes.9

7.  LOCKMANN, Paulo. Apoc¢/I'p/I.ca.  Cademos dc P6s-Gradua¢ao I.M.S. Sao Bemardo do Campo:  1983, p.  I I.

8.  Escrito por volta do seculo 11 ac.

9. CHALRLES, R.H. The Book Of Jubilees or Little Genesis. London, \902.
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Nt} Apttciilipsc das Scmaiifls, insci.ido Ilo livro dc Hciioc, a hist6ria do munclo tli-
vidc-sc cm dcz semanas. 0 paralelismo, embora complexo, continua a apareccr. Do
paralelismo passa-se com facilidade para a simetria inspirada no principio da reconsti-
tuig5o. Segundo tal sistema, o fim deveria corresponder ao principio, e com isso se re-
constr6i a hist6ria, superando o dominio da opress5o e da violencia. Por exemplo, o
livro de Jubileus parece prometer a humanidade a longevidade (23 ,27), e o quarto livro
de  Esdras  faz  o  mundo  retornar,  no  fim  dos tempos,  ao  silencio  primitivo  (7,30).
Enfim, a crenca de que os acontecimentos atuais sao apenas preparag5o e sombra das
realidades futuras inspira o processo literario da gradag5o. Uma nova ordem de justi-
ca, sem a viol6ncia dos imp6rios, sucedera a este mundo transit6rio (1Cor 13,10). A
restaurag5o do Santuario no Apocalipse das Semanas 6 progresso para a restauraeao
final, que se fara na g16ria do fim. Assim, em nosso Apocalipse de Joao, os setenarios
regulam-se, nao apenas segundo urn certo paralelismo, mas mediante gradag5o cons-
tante: os flagelos, que anteriormente s6 atingem uma parte das criaturas, acabam sen-
do universais, afinal a dominagao do imp6rio atinge o mundo todo (Ap 6,4; 6,8 ; 6,10).

2) Ao obter o conhecimento dos designios de Deus, o autor foge ainda mais da
realidade de violencia que o faz sofrer, situando-se no sobrenatural, como forma de re-
sistir ao imp6rio e sua violencia. Ao nivel dos eventos divinos, ele faz nova leitura da
hist6ria de sofrimento do seu povo e projeta e imagina o Reino de Justica. Com isso,
consola o povo, fortalece a esperanca e mobiliza o povo para resistir. Sim, para animar
os fi6is que sofrem, os autores dos apocalipses querem toma-los conscientes de que
Deus esta disposto (e pronto) a entrar em suas lutas com a sua onipotencia decisiva. Os
designios de Deus haverao de se cumprir e nada podera impedir que isso aconteea.
Desse modo, no quarto livro de Esdras, a mulher que lamenta a morte de seu unigenito,
e depois se torna resplandecente de g16ria, 6 Siao, nao poupada pela violencia e tor-
mento. Em nosso Apocalipse de Joao, por exemplo, a enumeragao dos eleitos, no capi-
tulo 7, fortalece a confianca antes de soarem as sete trombetas do capitulo 8.

3) Diante da realidade de violencia e opress5o do imp6rio, por urn lado ha uma
evas5o, por outro uma resist6ncia, sempre confiante na intervengao transcendente de
Deus. Elas se complementam com a descoberta dos objetivos tiltimos de Deus, que
justificam ambas as ae6es. Os autores apocalipticos perscrutam a hist6ria para com-
preender o sentido de todo o sofrimento e luta, frente a violencia dos reis das nac6es. A
descoberta de tal sentido acaba com o escandalo constituido pelas provac6es que se
abatem sobre o povojudeu, diante do seu opressor, abrindo caminho para continuar re-
sistindo. Assim, no Apocalipse de Jo5o, se Deus ainda nao interveio, 6 porque o ntime-
ro dos eleitos nao esta completo; ha gradag6es hist6ricas por ocorrer. A crenca 6: os
fins tiltimos de Deus sao provados e garantidos pelo pr6prio ritmo da hist6ria, garanti-
do pelo pr6prio Pantocrator, o Deus Todo-Poderoso. E o que se ve no Documento Sa-
doquita,  no  livro de Henoc,  como tamb6m no Apocalipse  de Baruc  sirio,  onde  as
diferentes idades do mundo s5o simbolizadas por sucessivas ondas, escuras e brancas.
Da-se o mesmo, enfim, no livro de Jubileus, que divide a hist6ria em periodos, cada
qual com sete semanas de anos, subdividindo-as, por sua vez, em iguais periodos de
jubileus ejubileus dejubileus, tudo para apontar no horizonte hist6rico a superapao do
jugo da viol6ncia.
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l{elli`l i I.un ios :igoi.a sobi.c como o autor do Apocalipsc dc `1 oao consti.6i ulna too-
logia qiic :`iiiiiici:I a supcragao do imp6rio e sua violencia. i atrav6s da fragilidadc do
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resistir ao Imperio de Domiciano. Para tanto, mos limitaremQs a textos escolhidos, es-
pecialmente dos capitulos 4 a 6, ate aos seis selos. Veremos ai como vai se construindo
no texto a resistencia a violencia.

Para caracterizar o contetido do Apocalipse de Joao, o texto de 1,19 mos da a indi-
caeaodotema:"Escreve,pois,oqueviste:tantoascoisaspresentescomoasquedeve-
rao acontecer depois destas". A revelacao, que 6 dada a Jo5o pelo "filho do homem"
glorificado,divide-seemduaspartes:aprofeciaparaopresente(oque6),nassetecar-
tas (caps. 2 e 3) e a revelagao do futuro (o que acontecera depois: caps. 4 a 22).

Temos, assim, o seguinte esquema]°:

Introdugao ( 1, I -20)

A) A revelacao para o presente (2,1-3,22)

|° ciclo, as sete cartas

8) A revelagao para o futuro (4,1-22,5)

2°ciclo,introdugaoaperspectivadofuturo(4,1-5,14)eosseteselos(6,1-8,1)

3° ciclo, as sete trombetas (8,2-11,19)

4° ciclo, o dragao e o cordeiro (12,1-14,20)

(o poder do mundo e a igreja de Deus)

A mulher com a crianga e o dragao (12,1-18); as duas bestas (13,1-8); a
consumag5o em Cristo (14,1 -20)

50 ciclo, as  sete tacas (15,1-16,21)

6° ciclo, a queda da Babil6nia (17,1-19,10)

7° ciclo, Cristo vence -novos c6us e nova terra (19,11-22,5)

Final (22,6-21)

i bastante interessante a revelaeao do futuro apresentada numa visao de ciclos
de epis6dios, marcada pelo segundo ciclo que a inicia. Esta parte comega com a visao
daquele que esta no trono e com o cordeiro (cap. 4-5): o Cristo glorificado 6 incumbi-
do de executar o juizo de Deus.  Segue-se uma s6rie de ciclos de vis6es (sete selos:
6,1-8,1;setetrombetas:8,2-1l,19;setetacas:15,1-16,21).Oesquemadessesciclos6
talqueadltimavisaodecadaumconduzimediatamenteaoseguinte(8,1;11,15;15,5;
16,1).Aindahaoutroprincipiodeestruturacao:entreosextoeos6timoselo(7,1-17)c

10. GOPPELT, L.  rco/og!.a c7o IVovo res/ame#/a.  Sao Lcopoldo:  Sinodal,1982, p. 443.
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a sextii c fi s6tima trombcta ( 10, I-1 I ,14) foram introduzidos intervalos. A visi~`o 6 dcs-
viada dos acontecimentos mundiais e dirigida a igreja de Deus. Nos acontecimciittts
derradeiros defrontam-se, portanto, dois parceiros: o mundo e a igreja de Deus. 0 ci-
clo de vis6es dos capitulos  12 a 14 ocupa lugar especial. Nele, os dois protagonisti`s
dos acontecimentos derradeiros s5o confrontados como se fosse em forma ampliad:`.
Trata-se de urn pequeno apocalipse dentro do outro, maior. 0 pendltimo ciclo, a qued{`
de Babil6nia ( 17,1-19,10), refere-se ao fim da hist6ria mundial, com a revolta da hu-
manidade contra o criador. Vein em seguida a serie final de quadros (19,11-22,5) com
a descrigao do final da hist6ria do mundo.

a) Do cap{tulo 4 a exegese do capttulo 5

Das vis6es do capitulo 4 as do capitulo 5 temos uma das chaves hermeneuticas
para a compreensao da obra de Joao. Aqui, o ponto-chave dos acontecimentos 6 o c6-
digo que abre o relato: a glorificagao de Cristo; e nao a visao ou posicao do vidente. A
91orificacao de Cristo 6 o objetivo dessa visao. Ela esta diretamente presente no relato
da primeira visao do filho do homem glorificado no capitulo inicial. A visao, a partir
doquadrodocapitulo4,representaamontagemdeumfundorealegloriosoparaaque-
le que no capitulo seguinte 6 digno e vitorioso: o cordeiro. A entrega do livro de selos
ao cordeiro 6 uma forma de legitimacao do poder de Deus para julgar, confiado agora
ao Cristo glorificado. 0 Apocalipse tenta, portanto, representar a superagao de uma
hist6ria mundial por meio da glorificacao do crucificado que vence a violencia e a
morte. Esta conclus5o pode ser tirada dos capitulos 4 e 5 e confirmada pelo pequeno
apocalipse dos capitulos 12 a 14. 0 acontecimento decisivo 6 o nascimento do salva-
dor do mundo e o seu arrebatamento ao c6u.

Este andncio se inspira e depende das tradig6es veterotestamentarias sobre o do-
minio do Messias, iluminadas por uma linguagem apocaliptica presente em varios pa-
ralelismos.

Nao ha dbvida de que a leitura dos capitulos 4 e 5 nos remete a profetas como
Ezequielelsaias,ouaindaatradigaodaToraeatemascomoajustigadeJav6,opoder
de Jav6. A express5o pantocrator (todo-poderoso) encontra-se usualmente na Septua-
ginta. Esta seria indicativa da fe naquele que pode veneer o Imp6rio e a sua violencia.
Vejamos alguns influxos do Antigo Testamento mos capitulos 4 e 5 do Apocalipse:

Exodo 19,16: "0 som da trombeta era forte e Mois6s falava e Deus lhe respon-
dia". Temos ai urn quadro fixador da tradieao: a teofania do falar de Deus com Mois6s
em meio ao som da trombeta.

Apocalipse4,1:"Avozqueeuhaviaouvidoantes,comovozdetrombetaquefa-
lava comigo, me dizia:  Sobe aqui..."

Trata-se de urn exemplo de tradigao herdada do Antigo Testamento. Ouvir a voz
de Deus 6 como urn soar de trombeta. Para estar com Deus 6 necessario subir.

Isaias 6,I : "Vi o Senhor sentado em urn trono excelso e elevado..."

Apocalipse 4,2: ``No instante cai em extase. Vi que urn trono..."
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livro ci)I.t)li`d()...  csci.ito pelo verso c reverso..."

Apocalipse 5,1 : ``Vi tamb6m na m5o direita do que esta no trono urn livro, escrito
polo verso e reverso".

Daniel 12,4: "Tu, por6m, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, ate o tempo
do fim.""

Apocalipse 5,2:  "Eu vi urn anjo poderoso que proclamava...  quem 6 digno de
abrir o livro e soltar o selo?"

Este influxo 6 tanto maior quanto mais procuramos estreitar os paralelos, em ni-
vel semantico, por exemplo. Por6m, entendemos que a ilustraeao dadaja indica a de-
pendencia tematico-teol6gica e ate mesmo de paralelismo literario, no que conceme a
t6cnica e aos artificios.

b) Uma das poss{veis exegeses do texto do cap{tulo 5

Enquantoocapitulo4sedet6mnaapresentag5odagrandiosidadedacortedivinae
dosatosdehomenagemeadoracao,ocapitulo5acrescentaanarrativadoqueocorrenos
atrios do trono de Deus. Tais acontecimentos dao inicio ao drama escatol6gico que, dai
parafrente,vaisedesenrolardiantedosolhosdovidente.0rolo,nasmaosdeDeus,esta
escrito dos dois lados (dando enfase a riqueza do contetido do livro). Os setes selos en-
contram no mundo grego certo referencial cultural: quem enviava urn manuscrito, sela-
va-o e seis testemunhasjuntavam a este os seus selos. Em momento algum se menciona
o contetido desse livro. Diz Wikenhauser: ``Contudo, apesar de Joao nao o dizer, nao e
dificil determinar qual era, em conjunto, o conteddo do livro. Se, de fato, o drama esca-
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Oquadrodaaflic5oquesegueapergunta(5,2)indicaaausenciadoressuscitado,
do autor da salvac5o e dojuizo de Deus. Esta cena mostra o momento decisivo da his-
t6ria. Ningu6m 6 capaz de abrir os selos: nem na terra, nem debaixo da terra, nem no
c6u. Outro elemento 6 que existe evidente paralelo entre o desespero do vidente e o
pasmo do discipulo ante a crucificagao e morte de Jesus. 0 momento da visao do cor-
deiromarcadopelamorte(degolado),masvitorioso(setechifreseseteolhos),indicao
seu poder e conhecimento. Esta hora indica a hora da ressurreigao de Jesus Cristo, o
cordeiro de Deus. Essa visao quer mostrar, antes de tudo, o Cristo como o dnico capaz
de dar outro rumo a situacao de violencia e opressao do mundo, situacao na qual o vi-
denteemsuaafligaoeexilioestamergulhado.Realmente,ningu6m,anaoseroCristo,
poderiarevelarajustigaeojuizodeDeuscontidosnolivro.Comestapossibilidadere-
vela-se o sentido da hist6ria. Deus 6 o autor e o senhor da hist6ria. Seja qual for o con-
fronto, ele sera sempre o vencedor.

11. WIKENHAUSER, A. £/ Apoccz/j.pre de Scz# /wo#.  Barcelona:  Hcrdcr,1969, p. 95.
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do Cristo glorificado. Estc quadro origina-sc no cristiaiiismo in.imitivo c sc 1.claciom`
com a fe pascal e sua rica linguagem simb61ica. No Novo Testamcnto cncontramos
com frequencia a figura do cordeiro para simbolizar o Cristo. Examinemos algumas
dessas passagens, comegando pela mais antiga,1Cor 5,7: "... nosso cordeiro pascal,
Cristo, foi imolado". A mesma coisa aparece em At 8,32;  1Pd 1,19; Jo 1,29 e 36. No
Apocalipse de Joao, a expressao grega ¢7%%ds, comum nas passagens citadas, 6 troca-
da por ¢grl'o# que, fora do Apocalipse, s6 aparecera em Jo 21,15. No capitulo 5, og-
#j'o% ocorre quatro vezes (v. 6.9.12 e 13), onde o Cristo 6 como quem venceu a morte;
tendo morrido como urn cordeiro sacrificial, agora retoma com poder. Aparece como
quem conquistou para Deus homens de todas as ragas e nae6es. Em outras palavras,
Cristo reina. Neste quadro simb6lico, profundamente identificado com o Antigo Tes-
tamento,ele6tambemocordeirodels53,emboratamb6msejaoleaodeJuda,simbo-
1o de forca e realeza. Por isso, dele vein a superacao do sofrimento e opressao.

No Apocalipse,  a metafora do  cordeiro  imolado,  sustentada ja anteriormente
pelafedacomunidade,toma-sesimbolovisionariodalinguagemfigurativadaapoca-
liptica. 0 vocabulo 6 diferente, mas o simbolo 6 o mesmo.

Em conclusao, podemos dizer que este capitulo aparece claramente dentro da
continuidade da obra de Joao. Inicia-se aqui urn novo processo indicando o novo rumo
da hist6ria. A chave 6 esta: o cordeiro recebe das maos de Deus o livro dos sete selos
(5,7).0sentido6queaquelequemorreuportodos(5,9)estaencarregadodoexecutar
os planos de Deus para a hist6ria, inclusive contra os que se op6em a Deus. 0 Senhor
do momento escatol6gico conduzira a hist6ria ao seu destino. Ele constitui, com sua
morteeressurreicao,juntocomosqueforamcompradospeloseusangue,umreinode
sacerdotes. Todos os membros da bczsz./Gz.cz tomam-se sacerdotes, isto 6, tern acesso di-
reto a Deus e toda a sua vida 6 culto.

0 Apocalipse (em 5,8-14) nao se ocupa com os detalhes da forma?ao missiona-
riadalgrejadetodosospovoseseusaspectosexteriores.Indica,noentanto,oquadro
declamoreorag5oqueolmp6riodeDomicianocolocaraperantealgreja,tudoatrav6s
do quadro de adoragao centralizada no cordeiro, tanto no c6u (os quatro seres viventes     (
eos-anciaos)comonaterra(aigrejamissionariadeJoaoesuasconstantesorag6esque,
comoperfume,subiamat6oc6unastacasemmaosdosanciaos).Acompensagaoesta
no seguinte fato: os santos, uma vez feitos reino de sacerdotes, nao reinarao no c6u,
mas sobre a terra. Trata-se de uma forma de indicar a nova ordem, a ordem do novo
surgimentodeDeus,confomeaesperancadelsraeledalgreja.Esse6precisamenteo
reinodeDeusentreseupovo,pormeiodoprimadodocordeiro-Cristo.Saoindmeras,
afinal,asexaltag6esaocordeiro,at6ofinaldestecapitulo,assinalandooseudominioe
vit6ria(5,12-14).

c) A abertura dos sete selos:  Ap 6,I-8,I

A abertura dos selos mostra que o reinado e dominio do Cordeiroja comecaram.
0primeiroseloaflrmaisso,atrav6sdarepetic5odoverbo#I.k¢o-ve#€o,apresentado
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Impel.ti`ltii.I.oni{`iio1)omiciaiio,cujopodcrscaproximadorim,csimoCordcil.o6qiic
esta vcncciitltt c jrd vcncer definitivamente, no futuro (Ap  19,11).

Estaafirmacao6contrapostapelarealidadequeseop6eamensagemdefeapre-
sentadanosegundoselo:ocavaleironocavalovermelhodesafiaoscrentes,semeando
com a espada guerra e morte. i como se o autor chamasse a atengao da comunidade:
"Vejam! Ainda que haja guerra e morte, este tempo vai passar. Ficamos entre a espe-

ranca e a realidade, somos estimulados a continuar, pois estes cavaleiros de morte se-
fao vencidos".

Emseguida,oterceiroselo,comafiguraamea?adoradocavalopretoeseucava-
leiro,comumabalanganamao,p6enoquadrodahist6riamaisumaameagaaoreinado
do Cordeiro. Trata-se agora de escassa colheita, pois a balanca na m5o do terceiro ca-
valeiro mostra a pouca provisao de alimentos. 0 Imp6rio Romano sempre procurou
controlarosmeiosdeprodugaoparaassimmanteropovosubmisso.Egarantirasujei-

:::Ps:[baj:Sgcaads::.Zfiraa,i=ca[f:]rvme::::I:tnrtoa::fia:i:an::Tea::eorsseduedB:in£];:as::,r2e£::;:
grande fome em varias areas do lmp6rio, principalmente em razao da falta dos cereais
basicos para a alimentagao do povo. Aparentemente nao houve falta do azeite e do vi-
nho,  o que amenizaria a trag6dia, tomando-a apenas uma grada?5o nesse processo
crescente de violencia.

0 quarto selo traz o cavaleiro no cavalo amarelo-verdoso (chamado "morte":
ffea#czfos), a cor dos moribundos, dos que estao prestes a morrer. Este aspecto doentio
dos enfermos para a morte aponta as calamidades que, como varios tipos de pestes,
eramlevadasdecidadeemcidadepelaslegi6esromanas.Esabidoque,aotransitarem
deumaregiaoaoutra,al6mdasforgasmilitares,osromanoslevaramtodo-otipodedo-
encasdeareasinfectadaspordiferentespestes.Historiadoresromanosfalamdepestes
que dizimaram legi6es romanas. Com isto, o quarto cavaleiro encerra a trilogia infer-
nal que acompanhava o Imp6rio Romano: guerra, fome e peste. Ha, nisto, uma verda-
deira denrincia no texto.

Os diferentes imp6rios no decorrer da hist6ria e as violencias por eles perpetua-
dasinevitavelmentecarregamestatrilogiademorte.Assimforamosbarbarosquevieram
do norte da Europa, deixando rastros de sangue, fome e doengas, fato que caracterizou a
dominac5oespanholanasAm6ricas,ouaportuguesanoBrasil.Eaindahoje,quandooho-
mem branco entra em territ6rio indigena, o rastro 6 o mesmo: guerra, fome e doencas.
Assim agem os imp6rios de violencia, do Egipcio ao Romano, do Romano ao Espanhol.
Todos representam a opress5o e a degradacao do ser humano, sob ojugo que eles tra-
zem. Por isso a linguagem apocaliptica segue sendo extremamente atual.

Ja o quinto selo 6 uma pausa, onde retorna a pergunta: Por que isto esta ocorrcn-
do?Porquetantaviolenciaesofrimento?Aquiclamamosquesofremaviolenciaeas
vitimasdomartiriosobogovemodeDomiciano.0queresponderdiantedetantador,

12. WIKENHAUSER, A.  Op.  cj.f., p.108.
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vingarscusfilhosquchaviammori.idoporsuafidclid{`dc../()sin:'ii.tircspcdcmcxpli-
cagao.Earespostafoi:"Vistamaroupadejustica,dosquctcmmaoslimpas,caguar-
dem.Poisoutroshaveraodemorrer.Aguardemporalgumtempo".0queseafirma6
que nao e mais possivel os inocentes continuarem sendo vitimados pela violencia.
Algodeveraocorrer.Aquisecruzaamensagemcomodiscursoescatol6gicodeJe-
sus,ondeseanunciaaosdiscipulosaguerra,afomeeapeste,seguidasdepersegui-
g6es: "E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; vede, nao vos
assusteis, porque 6 necessario assim acontecer, mas ainda n5o 6 o tim. Porquanto se
levantaranagaocontranagao,reinocontrareino,ehaverafomeseterremotosemva-
rios lugares; por6m, tudo isto 6 o principio das dores. Entao, sereis atribulados, e vos
matarao.Sereisodiadosdetodasasnag6es,porcausadomeunome"(Mt24,6-9).Sem
dhvida,estediscursoserviudepanodefundoaJoao,emdiferentesmomentosdesuas
mensagens apocalipticas.

0 sexto selo traz calamidades que abalam os poderes do universo. i como se os
c6us e a terra se comovessem com o clamor dos martires.

Semdivida,osextoselotraz,emparte,unarespostaaperguntadosmartiresno
quinto selo. Ainda que inspirada em diversos textos do Antigo Testamento como:

1) Ap 6,12 -"0 sol se tomou negro..."

Is  13,10 -"... o sol,logo ao amanhecer, se escurecera..."

Jl 2,10 -"... terra treme, os c6us se abalam, o sol e a lua escurecem..."

2) Ap 6,12 -"... a lua toda, como sangue..."

EmJoel2,31,oparalelo6claro-"...osolseconverteraemtrevas,ealuaem
sangue...„

OutrosparalelosdoApocalipsismoveterotestamentariopodemsersublinhados,
masficaclaroqueateologiadoDiadoSenhor6usadapeloautordoApocalipsepara
indicar que o Juizo do Senhor sobre os poderes da terra e sua violencia vein com urn
abalouniversal,vingandoosofrimentodosmartires.Assim,adominagaodeDomici-
ano sera destruida; c6us e terra confirinarao isto. 0 dominio dos poderes da terra vai
acabar.Podemosteressaesperanga,porque:"...osreisdaterra,osgrandes,oscoman-
dantes,osricos,ospoderosos...seesconderamnascavemas"(Ap6,15).Aquificacla-
roquemrepresentaoimp6rio:1)Osreisdaterra-opoderpolitico;2)Osgrandes-as
oligarquiasquecercavamosreis;3)Oscomandantes-semdhvida,opodermilitar;4)
Osricosepoderosos-aquiestaopoderecon6mico...Aclassificacaocontinua.Emto-
dos os casos, temos aqueles que, pela violencia, imp6em seu poder, e atrav6s da vio-
1encia constroem reinos que oprimem, exploram, humilham os pobres da terra.

Finalmente, ojuizo de Deus sobre os opressores, posto nos labios dos martires
-que,naverdade,6olegitimoanseiodacomunidadedeJoao-naoserealizaraen-

quantonaoestivercompletoonhmerodemartiresfixadosporDeus.Estaideianao6
original de Joao.  Foi  frequente na literatura apocaliptica, ate porque a violencia e
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caliptic:I.SiHi,oiii'imei.odosmartircs,doselcitostinhadcsccomplctar,paraqucojiii-
zo dc  I)CUS vicssc sobre as nac6es e os reis.  0 Quarto livro de Esdras diz:  "Quant()
tempo ainda temos de permanecer aqui? Quando,  finalmente, aparecera o fruto di`
nossa recompensa? E ent5o se responde: Quando o niinero dos que sao iguais a v6s cs-
tiver completo" (4Esd 4,35).

Conclusao

Poderiamos continuar nossa leitura, para comprovar nossa afirmacao de que a
apocaliptica6umareag5odopovojudeu-emaisespecificamentedoscristaosdo final
doprimeiros6culo,nocasodoApocalipsedeJoao-aopodereaviolenciadosimp6ri-
os.Imp6riosque,comovimos,seapoiavamemestrat6giascomoocenso,paragarantir
o controle sobre os reinos, tomar o imposto do povo, levar seus filhos, seqtiestrar sua
liberdade, sua semente, sua paz e sadde.

Assim, o que poderia parecer verdadeiro enigma, quando lido como linguagem
de resistencia a uma dominacao concreta, maior que as forcas do povo crente, passa a
ser a linguagem apocaliptica, a dnica saida que resta ao povo, oprimido e humilhado,
para continuar lutando, avancando, vivendo e tendo esperanga, sem nunca desanimar
ou cruzar os braGos. O que traz a salva9ao 6 a fe, a resistencia e o engajamento na voca-
cao e missao do Reino de Deus e suajustica.

Deste modo, poderiamos prosseguir lendo e abrindo selos, ou ainda ouvindo as
trombetas. Tudo aponta para a terra e sua realidade como figuras, que n5o subsistir5o
ao dominio do Cordeiro de Deus, do Pantocrator, o Todo-Poderoso.

QuandoEmstKasemann'3defendeuqueoapocalipsismoseriaamatrizdateolo-
giacrist5,seuverdadeiroinicio,eleestavadizendoqueoimpactodafepascaldalgre-
ja trazia uma  figura transcendente  e apocaliptica,  isto  6,  o  Cordeiro  glorificado,  o
Cristo, figura impressionante, que trouxe de volta os discipulos, fazendo deles uma
comunidade de resistencia a violencia da morte de urn inocente -Jesus. A comunidadc
ve nele, o Cristo, o seu pr6prio sofrimento e luta, sua opress5o e humilhaeao. Ha uma
verdadeira trans ferencia.

Hoje, a leitura dos apocalipses pode ajudar as comunidades a se espelharem nas
lutas das comunidades cristas primitivas, que avancaram, mesmo enfrentando a vio-
lencia dos imperios, nas suas express6es de guerra, fome e peste.

Paulo Lockmaiill
Rua Marques de Abrantes, 55
22230-060 Rio de Janeiro, RJ

13. KASEMANN, E.  "Os inicios da teologia crista",  in Apoco/ipsi.smo.  Sao Leopoldo:  Sinodal,1983, p.  231.
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