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Vi, ent io, um novo c6u e urna nova terra. 0 primeiro c6u e a primeira terra 

passaram, e o mar j6 11.50 existe. Vi tamb6m a nova JerusalCm, que descia do  

c6u da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu marido. 

(Apocalipse 21 , I  -2)  

Na Biblia 6 comum encontrarmos um mod0 de entender a hist6ria e a t rad i t io ,  

onde um acontecimento do passado 4 visto como algo que aponta para o futuro, 

sendo completado ou cumprido noutro acontecimento. lsso ocorre com o simbolo 

nova Jerusal6m, o tema deste nlimero do Mosaicos da Biblia. 

A nova Jerusal6m, como esperanqa surge quando a Jerusalem hist6rica 6 destruida 

pelos babilanios. Nesse momento, o pensamento dirige-se para o futuro: a nova 

Jerusalem, num tempo distante, sem as fraquezas da cidade que fora destruida. 

Mais tarde, sob a influencia da crise politica e da dominacio estrangeira, ressurge 

essa esperanqa, ganhando um novo significado e descrevendo urna nova realidade 

que Deus criaria num tempo al6m da hist6ria. 

As imagens usadas para descrever a nova cidade, extraidas das tradiqbes profeticas 

e da leitura apocaliptica, articulam a esperanqa das comunidades. S io  imagens 

marcadas pelo mod0 como as comunidades experimentam a realidade. Elas o 

fazem de forma t i 0  agressiva, que 6 necesshrio urna interrupqio do  mundo e da 

prbpria histbria. 

Espera-se o novo, que 6 algo onde elementos da nova criaqio perpassam a antiga. 

0 antigo n i o  6 origem, mas contrapbe-se, e, do cku, criada novamente, vem a 

novaJerusal6m. H i  urna substituiqio inesperada. Na nova Jerusal6m tudo 4 novo, 

e especialmente nova 6 a relaqHo entre Deus e a humanidade. Como aspect0 

culminante vitorioso do livro, a cidade indica urna nova ordem de realidade. 

Para aqueles que estavam sendo oprimidos pela BabilBnia, a v is io oferece a 

esperanqa de urna cidade que governar6 como centro de um novo c6u e urna 

nova terra. Apresenta tambbm urna forma de resolver o caos experimentado pelas 

comunidades como resultado do conflito entre o que est6 acontecendo e o que 

deveria ser, e entre o seu pr6prio entendimento de como Deus protege os que 

s i o  fieis em suas experiencias de opressio e de tensio interna. lsso lhes permitiria 

enfrentar a opos i~Zo  externa causada pela pr6tica d o  local d o  culto imperial, o 

conflito com a comunidade judaica nfio messidnica, bem como a tensao interna 

' surgida da tentaqio em se acomodar A cultura dominante. 

0 s  editores 



Resistgncia e Esperanqa : 
a nova Jerusalem em Apocalipse 21-22 

jos6 Adriano Filho 

Nossas visdes, est6rias e utopias ndo sdo 

sornente esteticas. Elas nos engajarn. 

(A. N.  Wilder) 

0 Apocalipse provoca diversas interpretaq6es. Todas demonstram o fascinio exercido 

, por esse livro nos mais diferentes grupos na histdria da igreja crist5. lsto gerou 

obscuridade e levou a interpretaq6es literais desde Irineu, no s6culo segundo d.C., at6 

Hal Lindsey ("A Agonia do Grande Planeta Terra"). Al6m disso foi uma referencia para 

os v6rios movimentos milenaristas e introduziu o sentido catastrdfico do adjetivo 

"apocaliptico". 0 aspect0 aterrorizador da sua escatologia foi muito mais acentuado 

do que o promissor, servindo com isso para a formaqgo do que Jean Dklumeau chama 

de "o cristianismo do medo". 

0 s  leitores ericontram dificuldades em sua leitura, principalmente porque as 

suas imagens n50 s5o familiares. 6 um livro rico em simbolos e visdes (sonhos, extases, 

epifanias, viagens ao cku, discursos ang6licosI di6logos corn revelaqio). S5o imagens 

dificeis de serem ligadas a uma seqiiencia histdrica especifica de acontecimentos do 

passado e do presente, pois o livro niio foi escrito para ser um mapa do futuro. Pelo 

contrsrio, estas imagens s5o melhor entendidas como expressdes poeticas de 

experi6ncias e esperancas humanas. 

Entre as imagens que o livro apresenta, est5 a vis5o da nova Jerusal6m, citada 

com bastante frequencia. Esta imagem traz mQltiplas interpretaq6es que refletem a 

sua popularidade. Por exemplo, ela sempre aparece nas cerimgnias funebres, e 6 

freqiientemente interpretada como a garantia da vida ap6s a morte, mas sem nenhuma 

considera~iio para com a vida antes da morte. Entretanto, tal interpretaqiio est6 rnuito 

longe da inten550 original do livro, cuja preocupaq20 maior era com a realidade 

presente da cidade santa. 

Outras interpretaqdes que partern dos sentimentos populares detsm-se quase 

que somente na beleza artistica da descriq50 da cidade. Nestas, a visiio 6 

frequentemente reduzida a um mero sentimentalismo que mais oculta do que estimula 

o desejo de lidar com o pensamento do livro, levando inclusive os leitores a ignorar a 

radicalidade da soluqgo apocaliptica que, entre outras coisas, envolve as severas 

ameaqas de exclusiio da cidade daqueles que n5o participam da comunidade fie1 

(Apocalipse 21,8.27; 22,3.15). 



Uma das raz6es da deficiencia dessas interpretaqbes estd no fato delas niio 

considerarem suficientemente a natureza da linguagem apocaliptica que descreve a 

nova Jerusalem e o seu rico uso de imagens simb6licas. Ora, simbolos siio "equivalentes 

significativos de coisas que pertencem 2 urna outra ordem da realidade". N2o se referem 

ao que jd 6 entendido, representam urna tentativa de "ampliar as fronteiras do 

conhecimento e captar a realidade das coisas, a natureza da vida, as coisas da pr6pria 

existencia". 0 s  simbolos pertencem 2 esfera subjetiva das coisas, resultando na 

"aquisiqzo do significado experimentado emocionalmente". 

Na literatura apocaliptica encontramos tambem imagens miticas. 0 mito 6 

simbolo em forma narrativa e prove um meio de superar as contradiqdes entre "o que 

15 o que deveria ser". Ambos, mito e simbolo transcendem o tempo. Recontam hist6rias 

do passado que podem ser projetadas no futuro para iluminar h comunidade a sua 

presente experiencia. 0 tempo final torna-se um com o tempo inicial. 0 mito e o 

simbolo aproximam a realidade significada e d3o acesso ao transcendente, fazendo 

este acesso ljt i l  para toda a comunidade e n5o somente para um pequeno grupo. 

A apocaliptica participa em sua natureza no simbolo e no mito. Sua natureza 

transcendental lhes permite transformar a si mesmos e acomodar novas experiencias e 

mudanqas no contexto da comunidade. lsso estd presente na tradiqso biblica, naquelas 

partes onde encontramos um mod0 de entender a historia e a tradiqiio em que alguem 

"v6 um acontecimento no passado como algo que aponta para o futuro, sendo 

completado ou cumprido em outro acontecimento". t! o que ocorre com a nova 

Jerusalem. Ela simboliza urna nova ordem da realidade e niio deve ser identificada 

com nenhuma forma hist6rica religiosa particular, j i  que representa um aspect0 de 

um novo c6u e urna nova terra, um mistbrio do qua1 poderiamos dizer "nunca presente" 

mas "jd presente". 

Para apresentar a nova Jerusalem, o Apocalipse de logo, de longe o mais rico 

livro da Biblia em alus6es a outras partes dela, faz urna reinterpretaqiio criativa do 

material da tradiqiio profetica e apocaliptica, na qua1 est i  envolvida urna cuidadosa e 

profunda transformaqiio da linguagem. lsso fica claro na apresentaqiio do trabalho de 

JoZo como profecia, especialmente como profecia escrita, nesta reinterpretaqiio que 

transformou e redirecionou simbolos da tradiqiio profetica e da literatura apocaliptica. 

Por essa razgo, para compreendermos este texto precisamos perguntar pelo 

significado desses simbolos no contexto das tradiqbes em que foram tirados e o que 

estas imagens dizem 2s comunidades do Apocalipse. Assim, neste estudo descreveremos 

em primeiro lugar o contexto da passagem e, em seguida, faremos urna leitura mais 

prdxima do texto. Estudaremos as imagens em torno do simbolo da nova Jerusalem 

em seu uso biblico, bem como na literatura apocaliptica. Desta maneira poderemos 

perceber como ocorreu a reinterpretaqiio do material do Antigo Testamento e da 

literatura apocaliptica que transformou e redirecionou simbolos tradicionais, levantar 

o "porqu$" de tais simbolos serem usados e entender o que eles dizem no contexto do 

Apocalipse de 1020. 



Texto e context0 l i terario 

A seq5o sobre a nova Jerusal6m inicia-se da mesma forma que a vis5o do julgamento 

da BabilBnia (1 7,l; 21,9). "Um dos anjos, dos que tem as sete taqas com as 6ltimas 

pragas", aproxima-se do vidente e o convida a ver "a noiva, a esposa do Cordeiro", e 

a seguir descreve a cidade: a cidade resplandece a gl6ria de Deus, tem como 

fundamento pedras preciosas e portas de pbrola, n50 tem santudrio, as nafbes e os 

reis da terra Ihe trazem a sua honra e glbria, o impuro e o que pratica abominafZo e 

mentira est5o excluidos dela. A cidade 6 como o paraiso: nela estd o rio da dgua da 

vida e a drvore da vida que produz frutos doze vezes ao ano. tamb6m o trono de 

Deus e lugar de culto, onde os seus servos o servir5o para sempre. 

Vejamos o texto: 

21,9 E veio um dos sete anjos que tinham as sete tacas cheias das sete 6ltimas 

pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. 1 0  

E conduziu-me em espirito a urna grande e alta montanha, e mostrou-me a santa 

cidade Jerusal6m, que descia do c6u da parte de Deus, 11 tendo a gl6ria de Deus. 0 

seu brilho 6 semelhante A urna pedra preciosissima como jaspe cristalina, 12 tendo 

urna grande e alta muralha, doze portas, e sobre as portas doze anjos e nomes inscritos 

que s5o os nomes das doze tribos dos filhos de Israel: 13 tr6s portas do lado leste, tr@s 

portas do lado norte, tr$s portas do lado sul e tres portas do lado oeste. 14 A muralha 

da cidade tem doze fundamentos e sobre eles os doze nomes dos doze ap6stolos do 

Cordeiro. 

15 Aquele que falava comigo tinha como medida urna vara de ouro, para 

medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. 16 A cidade 6 quadrangular. 0 seu 

comprimento 6 t%o grande como a largura. E mediu a cidade com a vara at6 doze mil 

estddios. 0 seu comprimento, largura e altura s5o iguais. 17  Mediu a sua muralha, 

cento e quarenta e quatro cBvados, medida de homem, ou seja, de anjo. 18 0 material 

da muralha 6 de jaspe e a cidade 6 de our0 puro, semelhante a vidro puro. 19 0 s  

fundamentos da muralha da cidade est5o adornados de toda esp6cie de pedras 

preciosas: o primeiro fundamento 6 jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedbnia, o 

quarto esmeralda, 20 o quinto sardBnio, o sexto sdrdio, o s6timo cris6lit0, o oitavo 

berilo, o nono topdzio, o d6cimo cris6pas0, o d6cimo-primeiro jacinto, o d6cimo 

segundo ametista. 21 As doze portas sZo doze p6rolas e cada urna das portas era de 

urna s6 p6rola. A praca da cidade 6 de our0 puro como vidro transparente. 

22 Nela n i o  vi templo, pois o seu templo 6 Senhor Deus Todo Poderoso e o 

Cordeiro. 23 A cidade n5o precisa nem do sol nem da lua para ilumind-la, pois a gl6ria 

de Deus a ilumina e a sua I2mpada 6 o Cordeiro. 24 As naqbes andat-50 mediante a 

sua luz e os reis da terra Ihe trazem a sua gl6ria. 25 As suas portas, de dia, jamais se 

fechar50, e ali n5o haverd noite, 26 e Ihe trar5o a gl6ria e a honra das naqbes. 27 Nela 

jamais entrari qualquer impureza e o que pratica abomina~ io  e mentira, mas somente 

os que estio inscritos no livro da vida do Cordeiro. 

22,l E mostrou-me o rio da dgua da vida, brilhante como cristal, que sai do 

trono de Deus e do Cordeiro. 2 No meio da sua praqa, e de ambos os lados do rio, 



estava a drvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mes em mes; e as 

folhas da drvore s io  para a cura das naqbes. 3 Ali n50 haverd jamais maldiqio. Nela 

estar6 o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirio 4 e ver5o a sua face; e 

nas suas frontes estard o seu nome. 5 E ali n i o  haverd mais noite, e n i o  necessitariio 

de luz de IAmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiard; e reinario 

pelos s6culos dos s6culos. 

6 E disse-me: Estas palavras s io  fi6is e verdadeiras; e o Senhor, o Deus dos 

espiritos dos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que 

em breve hiio de acontecer. 7 Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda 

as palavras da profecia deste livro. 8 Eu, Joio, sou o que ouvi e vi estas coisas. E 

quando as ouvi e vi, prostei-me aos p6s do anjo que mas mostrava, para o adorar. 9 

Mas ele me disse: Olha, n i o  faqas tal; porque eu sou conservo teu e de teus irmios, os 

profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. 

Apocalipse 21,9-22,9 pertence ao bloco de 16,17-22,9, ou seja, a narrativa 

da s6tima taqa e consumaqiio. Este bloco apresenta um desenvolvimento progressivo 

onde identificamos trGs seqbes: 

1. A queda de BabilBnia (1 6,17-19,IO) 

2. A batalha final e o julgamento universal (1 9,Il-21,8) 

3. A nova Jerusal6m (21,9-22,9). 

As seqbes 1 e 2 apresentam uma consumaqio negativa: o juizo de Deus sobre 

a BabilBnia e todos os inimigos escatol6gicos. A terceira, decididamente positiva, indica 

o surgimento da nova Jerusal6m. 

A primeira seq5o liga-se 2 parte anterior do livro por meio da narrativa da 

s6tima taqa (1 6,17-21), que niio s6 completa a s6rie de taqas iniciadas em 16,1, mas 

tamb6m fornece a proposta para a visio da Babil6nia (Apocalipse 17-1 8). 

Apocalipse 16,17-21, sendo a liga@o entre Apocalipse 17-1 8 e os capitulos 

anteriores, junto a 14,8 nHo s6 introduz o tema principal dos capitulos 17-1 8, como 

tamb6m antecipa o seu vocabuldrio caracteristico. Suas tres maiores figuras, a besta, a 

mulher e a cidade jd haviam aparecido antes no livro. A besta, inspirada em Daniel 7, 

figura importante em ~pocal ipse 17, aparece em 11,7, em contraste com as duas 

testemunhas, e no capitulo 13. A mulher do capitulo 17  n i o  aparece de forma similar 

em nenhum outro lugar do  livro, mas contrasta com a mulher do capitulo 12. A cidade, 

"BabilBnia, a grande", ocupa todo o capitulo 18. 

Em 17,l ,.a .introduqio de um dos anjos, dos que tern as taps, com,o o anjo 

intGrprete, estabelece a continuidade entre a narrativa da s6rie de taqas e os capitulos 

da BabilBnia. A introduqio de um dos anjos, dos que t6m as sete taqas, como o guia 

de Jog0 para a nova Jerusal6m (21,9), mant6m essa continuidade, havendo um 

paralelismo pr6ximo entre 17,l e 21,9. Apocalipse 21,9 6 idGntico A 17,1, mas a 

adiqgo de "cheias das sete liltimas pragas" reforqa a sua ligaqiio corn o capitulo 16. Se 



em 17,l o assunto da vis5o anunciada pelo anjo 6 o "julgamento da grande meretriz" 

e em 21,9 "a noiva, a esposa do Cordeiro", um paralelismo antitetico fica estabelecido 

entre as duas visdes. I 

As duas visdes, comecando de forma semelhante, terminam tambem do mesmo 

mod0 (1 9,9-10 e 22,6-9). 0 fato da introdus50 e a conclus50 de cada uma dessas 

visdes se assemelharem, e da diferenqa entre elas ficar na identidade das figuras 

introduzidas, especifica o contorno do paralelismo antitetico entre as duas seqdes. 

Duas figuras femininas s5o introduzidas: a prostituta e a noiva; duas cidades: BabilBnia 
10 e nova Jerusalem; dois protagonistas: a besta e o Cordeiro. Em 17,14, a besta e os seus 

dez chifres lutam contra o Cordeiro e os seus eleitos, mas o Cordeiro sai vitorioso. Em 

19,l l -21, a derrota que o Cordeiro impde aos seus antagonistas: BabilBnia, besta, 

falso profeta e satands, provsm a transic%o da vis5o da BabilBnia para a vis5o da nova 

Jerusal6m. 

Desta forma, assim como 16,17-21 conclui a s6rie de tasas e introduz o que 

segue, 19,l-10 conclui os capltulos sobre a BabilGnia e prove a transis50 para os 

capltulos que seguem. A motivasio para louvar a Deus Flue julgou a grande meretriz 

na proclamas50 de 19,l b-2, relembra 16,7 e 6 apresentada de tal forma que recapitula 

Apocalipse 17-1 8. A menq%o de "prostitui~%o" em 19,2 relembra 14,8; 17,2 e 18,3; 

"sangue" relembra 17,6 e 18,24; "fumasa" em 19,3 relembra 18,9.18 (a reaqao dos 

reis e marinheiros diante da fumaca que sobe das chamaslda BabiIBnia); e a introduq50 

do motivo nupcial estd presente na vis5o da nova Jerusalem (19,6-9 e 21,9-10). 

Apocalipse 19,ll-21,8 complementa a seq5o aherior e tem a sua unidade 

estabelecida pela menqio expressa de julgamento. 0 s  adversdrios escatol6gicos: a 

besta e o falso profeta (1 3), satands (1 2,13-181, a morte e o hades (6,8) est%o dispostos 

na ordem inversa do seu primeiro aparecimento no livro. A completa destruis%o destes 

adversdrios est6 associada ao fim dos homens maus, reis e outras hostes que se opdem 

(20,8-9b: o conjunto das naqdes chamada Gog e Magogue) e os pecadores (21,8). Em 

tjltima instsncia, onde o julgamento individual 6 suposto (20,ll-15), a puniq5o do ser 

humano est i  identificada corn a destes adversdrios escatol6gicos maiores. 0 reino 

milenar, localizado em 20,4-6, representa uma vit6ria antes do fim, e a progress50 

interna desta parte do livro culmina com a criaq5o de novos ceus e nova terra. 

Apocalipse 19,l l -21,8 estd relacionado h setima taqa pelo fato de que a 

BabilBnia pertence ao esquema inverso de retribuiczo indicado acima para a besta, o 

falso profeta, a morte e o hades. 0 seu esquema de retribuiq50 da BabilBnia foi 

introduzido por Oltimo, mas ela foi destruida em primeiro lugar, por ser o piv8 no 

esquema geral. A sua punis50 n%o est6 dissociada do juizo sobre os outros adversdrios 

escatol6gicos e a descriqao do seu desaparecimento confirma a queda anunciada 

anteriormente (1 4,8; 18,l-24). 

BabilBnia, portanto, funciona como antitese para a nova jerusal6m. 

Conseqiientemente, a sua queda, descrita na esfera de as50 da setima tala e explicada 

em 17,l-19,10, estd relacionada 21 20,l l -21,8. A setima tasa, apresentando o 

julgamento, ficaria incompleta sem o seu tema correlativo de galard%o, presente em 



Apocalipse 20,ll-21,8. Dessa forrna, a narrativa da s6tima taqa deve ser vista juntarnente 

corn 19,Il-21,8, particularrnente com o que Ihe contrasta, a nova criaqio (21 ,I -8). 

Apocalipse 21 ,I -8 n i o  s6 culmina e contrasta corn os eventos escatol6gicos de 

19,Il-20,15, mas tarnbem liga-se A 21,9-22,9 em seu conteljdo e uso de irnagens. 

Fala do novo c6u e da nova terra, da nova Jerusal6rn que desce do c6u da parte de 

Deus, corno noiva adornada para o seu esposo. Urna voz do trono proclarna que Deus 

est6 morando entre o seu povo e introduz a proposiqio da alianqa. A afliqio e o torrnento 

n i o  mais existem, as primeiras coisas passararn, a 6gua da vida 6 oferecida ao sedento, 

os rnernbros da cidade s io  descritos corno vencedores, mas tarnb6m s io  especificados 

os terrnos de exclusio da nova cidade. Apocalipse 22,l-5, por sua vez, descreve a 

cidade corn a estrutura do paraiso: nela estd o rio da 6gua da vida e a 6rvore da vida 

que produz frutos doze vezes ao ano. E tamb6rn o trono de Deus e lugar de culto, 

onde os seus servos o servirio para sempre. Corno novo Eden tern car6ter c6srnic0, 

corno preexistente e ainda por vir transcende os limites temporais. Vindo de Deus 

elimina a separaqio entre o celestial e o terreno. 

0 esquema abaixo indica a oposiq%o estrutural entre a BabilGnia e a nova- 

Jerusal6rn: 

Babilbnia Nova Jerusalem 

AproxirnaqZo do anjo (1 7,l) Aproxirnaqio do anjo (2 1,9) 

Convite: Eu te rnostrarei o julgarnento da Convite: Eu te rnostrarei a noiva, a 

grande rneretriz (1 7,l) esposa do ~o rdk i ro  (21,9) 

Transporte pelo anjo ao desert0 (1 7,3) Transporte pelo anjo a urna grande e 

alta rnontanha (21 ,I 0) 

Lugar de derndnios e espiritos -imundos Morada de Deus. Nenhurn profano 

(1 8,2) entrar6 nela (21,3.22.27) 

0 s  reis da terra saqueiam BabilGnia 0 s  reis da terra Ihe trazern sua riqueza e 

(1 7,15-16) . honra (21,24.26) 

0 s  n i o  inscritos no livro da vida 0 s  inscritos no livro da vida entrarn na 

adrnirarn a besta (1 7,8) nova Jerusal6rn (21,27) 

As j6ias e pedras preciosas da BabilBnia A nova JerusalCrn brilha corno urna j6ia 

sio destruidas (1 7,4; 18,16-17) corn a gl6ria de Deus e tern pedras . 

preciosas corno fundarnento (21 ,I 9-20) 

BabilBnia esti destinada A destruiqio 0 s  santos reinarn para sernpre (22,5) 

(1 8 3 )  

Mensageiros e rnensagem (1 9,9-10) Mensageiros e rnensagern (22,6-9) 

0 julgarnento da BabilBnia e o advent0 da nova Jerusal6m s io  centrais em 

Apocalipse 1 6-22. Este rnornento teol6gico decisivo 6 ljnico, ernbora seja tematicamente 



distinto. Pertencendo 2 esfera de aq%o da setima taqa, por um lado, apresenta um 

aspecto negativo na destruiqzo da BabilBnia, o qua1 assegura a eliminaqio de todos os 

inimigos escatol6gicos. Por outro, assinala o advent0 da nova criaqzo, da nova Jerusalem. 

f neste duplo momento de julgamento destacado pelas revelaqdes angelicas de 

Apocalipse 16-22 que devemos ler o lugar que a nova Jerusalem ocupa no livro do 

Apocali pse. 

Por sua vez, os paralelos entre a seqio da BabilBnia e da nova jerusal6m mostram 

que o livro articula de forma consciente e consistente a oposiqSo entre as duas cidades 

ao adotar introduqbes semelhantes, sequGncias temdticas, padrdes verbais e tambem 

conclusdes semelhantes para as duas visbes. 0 s  dois principais dramatis personae do 

drama visiondrio que se desenrola no Apocalipse, ou seja, a prostituta-BabilBnia e a 

noiva-nova lerusal6m, s io  apresentados a partir do g@nero de contraposiqzo de duas 

cidades (o Apocalipse de Elias [hebraicol apresenta o mesmo esquema). Da mesma 

forma que a substituiq50 grega dos diferentes mundos na nova criaqio que substitui a 

antiga criaqzo, esta narrativa de vis5o apocaliptica apresenta urna descriqio da Jerusalem 

do final dos tempos. 

Um outro aspecto que ainda precisamos destacar nesta parte refere-se ao fato 

de que podemos assinalar em nosso texto quatro partes principais. Assim, ele se divide 

da seguinte forma: 

1 - A cidade, sua muralha e seus portbes (v.9-14) 

2- As dimens6es e os fundamentos da cidade (v.15-21) 

3-  A santidade e a gl6ria da cidade (v.22-27) 

4- A nova Jerusalem como parai'so (22,l-5). Apocalipse 22,6-9 encerra o texto 

da mesma que forma que 19,9-10 encerra a visio da BabilBnia. 

- -  Faremos a uma leitura mais prbxima do texto, procurando descobrir o que 

estas imagens dizem 2s comunidades do Apocalipse. 

A cidade, sua muralha e seus portdes 

0 par6grafo de abertura do texto (v.9-14) destaca trGs feiqdes essenciais da cidade: ela 

desce do c6u e 6 a noiva, a esposa do Cordeiro, a cidade 6 cercada por uma grande 

muralha, e 6 apresentada como cumprimento da promessa de Deus a urna comunidade 

histbrica especifica. 

Em primeiro lugar, a cidade surge de urna a@o sobrenatural e 6 a noiva, a 

esposa do Cordeiro. Ela vem de Deus e est6 cheia da sua glbria. Descendo do ceu da 

parte de Deus, manifesta a sua presenqa como urna grande luz. 

As imagens que comparam a cidade a "uma noiva adornada para o seu marido", 

"a noiva, a esposa do Cordeiro", s i o  tiradas do casamento e ilustram os vdrios aspectos 



do relacionamento entre Deus e o seu povo. Estas imagens originam-se nas tradiq6es 

do  profeta Isaias, nas passagens d o  seu livro em que a imagem d o  casamento apresenta 

o relacionamento entre Deus e o rernanescente fie1 simbolizado por Sifio/Jerusal6m e 

descreve a restauras50 da Jerusalkrn hist6rica no periodo p6s-exilico: 

Levanta os teus olhos ao redor e olha; todos estes que se ajuntarn vGrn ter 

contigo. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestiris, corno durn ornarnento, e 

te cingirds deles corno a noiva ( 49,18) 

Regozijar-me-ei muito no Senhor, a rninha alrna se alegrard no rneu Deus, porque 

me vestiu de vestes de salvaeZo, cobriu-me corn o rnanto de justica, corno noivo que se 

adorna de turbante, corno noiva que se enfeita corn as suas j6ias (61 ,I 0 ) .  

No  periodo do  segundo ternplo, sob a influ6ncia da crise politica e dominaq5o 

estrangeira, a esperansa da nova Jerusalkrn renasceu. Urn texto da 6poca dE Macabeus 

afirrna que Deus remover6 a antiga cidade e criard uma nova Jerusalkrn: 

Levantei-rne para ver ate que ele recolheu a velha casa. Jodos os pilares, vigas 

e orn'arnentos forarn tirados, iecolhidos juntos corn ela; forarn tirados e lancados em 

urn lugar ao sul da terra. Vi que o dono das ovelhas trouxe a casa nova, rnais alta e 

rnaior que a prirneira e a colocou no 7ugar da que havia sido recolhida. Todas as suas 

colunas e ornarnentos eram novos e rnaiores que os da antiga que havia sido tirada, e o 

dono das ovelhas estava dentro (1 Enoque 90,28-29). . . 

Em outros textos a cidade 6 chamada noiva, mas 6 tarnbkm vista corno esposa 

e rn5e: 

Ela me disse: a tua serva era esteril e ndo tinha filhos, todavia eu vivia corn o 

rneu rnarido hd trinta anos. E cada hora e cada dia durante estes trinta anos irnplorei ao 

Altissirno noite e dia. Depois destes trinta anos Deus ouviu sua serva, olhou para a 

rninha condiedo, considerou a rninha angljstia e me  deu urn f i lho. Eu regozijei 

grandernente nele. Meu rnarido e todos os rneus vizinhos derarn grande glbria ao Todo 

Poderoso. Eu o eduquei corn muito cuidado. Entdo, quando ele cresceu, eu ndo 

econornizei esforcos para conseguir para ele urna esposa, e fiz urna festa de casarnento 

(4  Esdras 9,43-47). 

E eu disse: Ah Senhor, rneu Senhor, tenho eu entretanto vindo ao rnundo para 

ver as coisas rnds de rninha rnde? Ndo, rneu Senhor. Se encontro graca em seus olhos, 

afasta o rneu prirneiro espirito para que eu possa ir a rneus pais e ndo veja a destruicdo 

de rninha rnde. De dois lados estou durarnente pressionado: ndo posso resistir-te, mas 

tarnbern a rninha alrna ndo pode ver a desgraca da rninha rnde (2 Apocalipse Baruque 

3,131. 

A perspectiva escatol6gica e o simbolo coletivo, presentes nestes textos, que 

descrevern a restauras50 da Jerusal6rn hist6rica no periodo p6s-exilic0 ajudarn a explicar 

o uso de Isaias corno o modelo para a lernbranqa da noiva nova Jerusal6m no Apocalipse 

de Jo5o. 0 uso d o  material de Isaias bem corno da literatura apocaliptica sfio urna 

indicasfio de que ternos uma apresentasfio da qualidade do  relacionarnento entre 

Deus e a comunidade tanto na ordern histbrica quanto escatol6gica. Nestes textos a 



imagem da mulher simboliza amor e intimidade, a sua designaq50 como noiva evoca 

a no@o de inicio e ardor, e a re ferhc ia  a Jerusalem como esposa sugere fidelidade 

permanente e fecundidade. Eles descrevem a beleza da cidade e a intimidade e unidade 

d o  relacionamento entre Deus e os redimidos na era apocaliptica. Trata-se de um 

relacionamento entre Deus e a cidade que ji comeqou na comunidade histbrica, um 

relacionamento n%o centralizado em uma naq io  somente, mas entre Deus e a . 

comunidade que se define por meio da sua f6 no Cordeiro: 

Alegrerno-nos, exulternos, e demos-lhe a gldria, porque sdo chegadas as bodas 

do Cordeiro, cuja esposa a si rnesrno se ataviou, pois Ihe foi dado vestir de linho finissirno, 

resplandecente e puro. Porque o l inho finissirno sdo os atos de justila dos santos (1 9,7- 

8 )  

Bern-aventurado e santo 6 aquele que tern parte na prirneira ressurrei~do; sobre 

estes a segunda rnorte ndo tern autoridade; pelo contrdrio, serdo sacerdotes de Deus e 

de Cristo, e reinardo corn ele os mil anos (20,6) 

0 Espirito e a noiva dizern: Vern. Aquele que ouve diga: Vern. Aquele que tern 

sede, venha, e quern quiser receba de grasa a 6gua da vida (22,17). 

Num segundo momento, o parhgrafo descreve uma "grande muralha" que cerca 

a cidade. Trata-se de uma muralha que prove seguranqa plena para os seus moradores 

e uma firme exclus%o dos inimigos: 

Nunca rnais se ouvir6 de viol6ncia na tua terra, de desola@o ou ruinas nos teus 

terrnos; mas aos teus rnuros charnards Salvagdo, e 21s tuas portas Louvor (Isaias 60,18). 

f interessante tamb6m observar que a descriq50 da muralha e dos portdes da 

cidade segue principalmente o modelo encontrado da cidade d o  livro de Ezequiel: 

Sdo estas as saidas da cidade: da banda do  norte, que rnede quatro mil e 

quinhentos cbvados, tr6s portas: a porta de Rcjben, a de lud6 e a de Levi, tornando as 

portas da cidade os nornes das tribos de Israel; da banda do  oriente, quatro mil e 

quinhentos cbvados, e tr6s portas, a saber: a porta delos6, a de Benjamin e a de Dd; da 

banda do  sul, quatro mil e quinhentos cbvados, e tr6s portas: a porta de Sirnedo, a de 

lssacar e a de Zebulon; da banda do  ocidente, quatro mil e quinhentos cbvados, e as 

suas tr6s portas: a porta de Cade, a de Aser e a de Naftali. Dezoito mil cbvados em 

redor; e o norne da cidade desde aquele dia ser6: 0 Senhor est6 ali (48,30-35). 

Como a cidade da vis5o de Ezequiel, a nova Jerusalem tem doze portdes, tr@s 

de cada lado, e corresponde As doze tribos dos filhos de Israel. A linica diferenqa 6 

que Ezequiel considerou os portdes como saidas por onde as tribos saiam para as suas 

terras. 0 Apocalipse, entretanto, fala dos port6es como entradas que est5o abertas As 

naqdes das terras: 

As suas portas, de dia, jarnais se fechardo, e ali ndo haver6 noite, e Ihe trardo a 

gldria e a honra das nagdes (Apocalipse 21,25-26). 

Vir ias tentativas t@m sido feitas no sentido de relacionar os portdes da cidade 

com os doze signos d o  zodiaco, os portais por meio dos quais o sol, a lua e os planetas 



entram no seu curso di ir io. N%o h i  dlividas de que grupos judeus e cristzos deste 

period0 estavam familiarizados com o saber astroldgico tanto quanto os seus vizinhos. 

Assim como muitos grupos judeus, o vidente do Apocalipse estava familiarizado com 

as doze divisdes dos cbus, as quais na religiio astroldgica dos babilbnios estavam sob 

a autoridade de doze deuses. 0 vidente de 1 Enoque 72L82, certamente com intenqdes 

polemicas com os astrdlogos, produziu um calend6rio com um ano de 364 dias, 

baseando-se nos doze portdes celestiais, totalmente independentes do zodiaco. Em 

sua longa descri~%o do fenbmeno dos c6us as doze divisdes do zodiaco s%o substituidas 

por doze portais, seis no leste e seis no oeste. 1 Enoque 33-36 descreve os doze 

portdes do ceu, tres em cada ponto da sua circunferencia, e acima do oriente havia 

pequenos portais atrav6s dos quais "as estrelas do ceu fazem seu curso para o oeste". 

Parece que o autor do Apocalipse estava consciente dessas possibilidades 

astroldgicas e, como o autor de 1 Enoque 72-82, deliberadamente dirige o seu ataque 

contra elas. lsso porque, em primeiro lugar, est6 a ordem em que apresenta os portdes: 

leste, norte, sul, oeste. i verdade que para isto tamb6m Jo%o tinha urn precedente em 

Ezequiel 42,16-19; mas por que al6m dos muitos precedentes do Antigo Testamento 

ele escolheu o mais irregular? Esta ordem n%o seria seguida por algur5m que estivesse 

interessado no ciclo do zodiaco, mas foi escolhida para desencorajar esse tip0 de 

interesse em seus leitores. Em segundo lugar, se Jo%o colocou as doze pedras preciosas 

sabendo que relacionavam-se com o zodiaco, bem como com as doze tribos ( ixodo 

28,17-18; 39,lO-14), deliberadamente rompeu com esta associa<%o ao transformi- 

las em fundamento com os nomes dos doze apdstolos, apresentado-as numa ordem 

exatamente inversa Aquela usada na astrologia. Ele n%o se interessa por esse tip0 de 

especula~%o, e menos ainda admite a id6ia de doze deuses governando os c6us. Um 

Deus somente 6 o soberano Senhor do universo, e sujeitou todo governo, autoridade 

e poder ao Cristo redentor. Entretanto, reconhece que o Senhor delegou autoridade 2 

poderes espirituais criados, no c6u e na terra, j i  que declara que os doze portdes s5o 

doze anjos. 

Finalmente, a cidade santa 6 apresentada como cumprimento da promessa de 

Deus a uma comunidade histdrica especifica. N%o 6 an6nima, mas tem um nome: 

Jerusal6m. Seus portdes tem os nomes das doze tribos dos filhos de Israel e os seus 

fundamentos os nomes dos doze apdstolos do Cordeiro. Patriarcas, profetas e apdstolos 

s%o definitivos e as suas muitas histdrias entrelasam-se numa ~jnica histdria, a histdria 

da cidade de Deus. Uma medida da continuidade desta histdria encontra-se no fato 

de ser a vis%o da nova Jerusalem formada a partir da vis5o de.Ezequiel (48,30-35), 

sendo que em ambas o sentido da cidade 6 dado pela frase "0 Senhor est6 I i" .  

Devemos considerar tamb6m que a adiq5o dos doze ap6stolos e das doze 

tribos, como jd mostrado, n%o tem um plano astroldgico. A cidade tem sobre as portas 

os anjos e os nomes das doze tribos de Israel e a muralha tem doze fundamentos que 

s%o os doze apdstolos do Cordeiro (Mateus 9,28; Testamento Jud6 25,l; Efksios 2,20; 

Hebreus 1 1 ,I 0). Este nlimero que aponta para as pedras da fundas50 da cidade n5o 

s6 se ajusta ao seu lugar de destaque na visao, denotando a totalidade da subestrutura 

da muralha, mas tamb6m foi escolhido por referir-se aos doze apdstolos como aqueles 



que lanqaram os fundamentos da igreja: a cidade estd construida sobre o fundamento 

dos~ap6stolos, a revelacio de Deus da qua1 eles foram testemunhas oculares e fiadores. 

0 n~jmero doze 6 repetido insistentemente: 

A muralha da cidade tem doze fundamentos e sobre eles os doze nomes dos 

doze apdstolos do Cordeiro (v.14). 

0 fato do muro estar construido sobre os fundamentos dos doze apdstolos 

supde, por um lado, urna novidade de ordem literdria e teol6gica que rompe os planos 

habituais de construqio e mentalidade. A cidade estd fundamentada sobre os doze 

ap6stolos, cujos nomes n i o  estio indicados. lnteressa constatar o grupo; n2o os seus 

componentes. Trata-se do grupo apost6lico que se revela homogeneo e compacto; 

unido AqueIe que Ihe dd coesio: o Cordeiro. 0 s  doze s%o os que sustentam o 

testemunho de Jesus Cristo e, portanto, 6 aqui usado em seu sentido oficial, designando 

o corpo apost6lico como um todo e atribuindo aos ap6stolos urna importdncia 

fundamental (Mateus 16,17-18; 1 Corintios 12,18; Ef6sios 2,20). - 

Por outro lado, supde que a comunidade escatol6gica 6 vista em continuidade 

com a comunidade apost6lica: n i o  hd ruptura, mas desenvolvimento e transcendencia. 

A cidade eterna tem fundamento divino. f necessdrio recapitular um pouco mais o 

nlimero doze. A cidade tem doze portas, doze anjos, os nomes escritos das doze 

tribos. Mais tarde fala sobre as medidas da cidade: tem tres dimensdes que s io  mliltiplos 

de doze. Sua largura, comprimento e altura s io  de doze mil estddios e o seu muro 

possui urna extens20 de 144 mil c6vados. S2o refersncias simbblicas, e como tais 

devem ser entendidas e decifradas. A cidade estd construida com 12 portas (as doze 

tribos dos filhos de Israel) e com doze fundamentos (0s doze ap6stolos do Cordeiro). 

Decodificando estes simbolos, vemos que se trata de urna igreja escatol6gica. 

Este pardgrafo compara tambCm a cidade a urna j6ia preciosa "como jaspe 

claro como cristal", o que lembra a visio do trono, onde o que senta no trono C 

comparado A jaspe e A sardis (Apocalipse 4,3; 18,l; 21 ,I 1.23). A luz que inunda a 

cidade santa 6 semelhante A que brilha atrav6s da aur6ola que circunda o trono de 

Deus (Apocalipse 4,3). AlCm disso 6 dito que a gldria de Deus 6 que dd luz A cidade 

(21,23; 1 Esdras 8,79). A cidade santa, portanto, assemelha-se ao trono de Deus. A 

continuacio da descricio da cidade envolve as suas dimensdes e fundamentos. 

As dimens6es e os fundamentos da cidade 

Apocali pse 21 ,I 5-21 descreve outras caracteristicas importantes da cidade santa: as 

suas dimensdes e fundamentos. A cidade, cuja extensio excede a imaginacio humana, 

pode ser medida somente com urna vara de ouro, um instrumento humano (um profeta 

a usa) e angClico (dado ao profeta pelo anjo - 11 ,I ; 21 ,I 5). 

Como a cidade da esperanqa de Ezequiel (Ezequiel 40; 45,2; 48,20), a nova 

Jerusal6m C quadrangular: 

A cidade 6 quadrangular. 0 seu comprimento 6 tdo grande como a largura. E 



rnediu a cidade corn a vara at6 doze mil estddios. 0 seu cornprirnento, largura e altura 

sdo iguais. Mediu a sua rnuralha, cento e quarenta e quatro c6vados, rnedida de hornern, 

ou seja, de anjo (Apocalipse 21 ,I 6-1 7). 

Cada lado da cidade tem doze mil estddios. As muralhas da cidade tamb6m 

s%o descritas tendo cento e quarenta e quatro clibitos. Em Ezequiel, que 6 seguido de 

perto na presente viszo, a espessura da muralha 6 medida (Ezequiel 40,5; 42/20], mas 

aqui loso se refere A medida da espessura corno "medida de homem" (Ezequiel 9,2; 

Daniel 8,15-16; 10,5; 12,7). A expressso "medida de homem" estd em oposiq5o A 
cliusula precedente e a medida aqui 6 realizada por um anjo, mas o autor quer que 

seus leitores entendam que as dimens6es dadas nestas figuras prodigiosas s5o 

determinadas pelos padrdes usados entre os seres humanos: as medidas de homens e 

de anjos s2o as mesmas. 

Estas medidas destacam a grandeza da cidade. NZo podemos esquecer de que 

os sonhos rabinicos acerca da Jerusalem recriada eram bastante grandes. Dizia-se que 

a nova Jerusalem se estenderia de Damasco ate ao limite sul da Palestina, cobrindo 

toda a terra'santa. Essa magnitude implica em simbolismo. N%o se trata somente da 

representas20 de urna dimensso inimagindvel, mas trata-se do fato de que na nova 

Jerusalem hd lugar para todos. A grande altura da cidade, na linguagem simbdlica do 

vidente, indica provavelmente a combinas50 do c6u e da terra no novo mundo e as 

suas representafdes indicam que a cidade de Dells e do Cordeiro se estenderd sobre 

os territdrios de todos os povos. 

A extens50 das muralhas da cidade dos liltimos dias 6 tambem predita em 

outro texto: 

: . Mas quando a Persia se veja longe da guerra, a peste, o larnento, entdo, nesse 

dia, surgird a.raia divina e celestial dos judeus bern-aventurados, os quais .habitam a 

cidade de Deus. terra adentro, ate que, depois de circundar lope corno se fosse urn 

grande rnuro, elevern-se As alturas at6 as sornbrias nuvens. A trornbeta j6 ndo ernitird o 

seu sorn de fragor guerreiro, nern tarnpouco perecer20 entre as enlouquecidas mdos 

inirnigas, mas ficardo de pe para a eternidade os trof6us da vit6ria sobre os rnaus 

(Ordculos Sibilinos 5,247-255).. . . 

Por sua vez, a descriq50 da altura da cidade indica que ela tem forma clibica, 

o que expressa perfeita simetria. Na Antiguidade era frequente a constru@o das cidades 

em forma quadrangular, mas a cidade santa n%o tem somente esta forma, 6, al6m 

disso, clibica. A sua altura 6 identica A altura e co;nprirnento. lsto 6 muito significativo, 

jd que no mundo antigo o cub0 era o simbolo da perfeisso. Tanto Plat20 (Protdgoras 

339 B) quanto Aristbteles observam que na Gr6cia se chamavam cdbicos aos homens 

perfeitos (it ica a Nicornaco 1 .I 0.1 1 ; Retcirica 3.1 1). Este conceit0 deve ter sido mais 

incisivo para lo50 do que para os seus contemporineos judeus particularistas. Ele, 

sem hesitar, descreveu a cidade de Deus com id6ias que referiam-se A cidade das 

estrelas que era amada pelos astrdlogos dos seu dias, os quais acreditavam que a base 

da abdboda dos ckus era igual em comprimento e largura, ou  seja, de forma 

quadrangular. 



0 s  v.18-21 descrevem os materiais preciosos utilizados na construqiio da cidade. 

A muralha 6 de jaspe e a pr6pria cidade de our0 puro semelhante a vidro puro, o qua1 

denota sua pureza e a brilhante radiasio de sua luz e indica que a cidade est6 coberta 

completamente com a luz da gl6ria de Deus (Isaias 54 , l l  Apocalipse 4,3) e a estrutura 

de jaspe adornada com doze pedras preciosas. 

Neste ponto encontramos tambkm sugestdes de que as pedras preciosas de 

Apocalipse 21 possam representar os signos do zodiaco, dispostos em ordem inversa 

Aquela seguida pelo sol ao atravessar o zodiaco, indicando, assim, que o cristianismo 

e a nova Jerusal6m se opdem As religides de adoras50 do sol. Nos doze signos do 

zodiaco havia pedras preciosas, come~ando com a ametista e terminando com o jaspe. 

JoZo inverteu esta ordem com o objetivo de atacar a astrologia. Neste sentido, o 

Apocalipse estaria declarando que a realidade que corresponde imperfeita visa0 dos 

astrdlogos deve ser encontrada na cidade de Deus e do Cordeiro. Se algum dos leitores 

sabia que os babilbnios modelavam seus templosJtorres a partir de tal concepqiio, esta 

mensagem seria tamb6m importante para eles: o santo templo da terra e c6u 6 a 

morada de Deus e do Cordeiro. 

Entretanto, a descriqio das pedras preciosas que adornam a fundaqzo da cidade 

e do que elas consistiam foi inicialmente inspirado nas tradiqdes do profeta Isaias: 

0 tu aflita, arrojada corn a torrnenta e desconsolada! Eis que eu assentarei as 

tuas pedras corn argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes 

de rubis, as tuas portas de carb~inculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas 

(54,l l -12). 

A muralha destaca-se como a principal feiq%o arquitetbnica da cidade e 6 

mencionada n%o menos que seis vezes (21 ,I 2.1 4-1 5.1 7-1 9). As pedras preciosas s%o 

apresentadas numa ordem diferente daquela de Isaias e os doze fundamentos da 

muralha correspondem As pedras que estavam colocadas no peitoral do sumo sacerdote 

(Exodo 28,15-29). 

Apocalipse 21,21 afirma que as doze portas s%o doze pkrolas, sendo cada 

porta de "uma s6 pkrola". Por isso, retorna agora aos portdes (Isaias 54, I l -12)  e usa 

'eqdah (carbiinculo), palavra que niio ocorre em nenhum outro lugar para designar 

pkrola. f interessante perceber que pelo menos um dos rabinos concorda com ele. De 

acordo com o Talmud, o Rabino Johanan, do terceiro s6cul0, disse a um discipulo que 

Deus faria de pkrolas os portdes de Jerusal6m. Estes mediriam trinta ciibitos por trinta, 

e neles seria aberto um caminho de dez c~jbitos de largura por vinte de altura (Baba B. 

75% San 1009): "0 Targum Samaritan0 sobre ixodo 28,17-20; 30,lO-13 (com data 

do period0 romano) indica que as pedras do peitoral do sumo sacerdote apresentavam 

tres varia~des de quatro cores b6sicas: vermelho, vermelho brilhante, vermelho intenso; 

e assim tambkm com o preto, o verde e o branco. Filo (Vit Mos 2,122-1 35) considera 

que as pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote s%o simbolos dos meses do 

ano, ou dos sinais do zodiaco. Josefo (Ant 3,166-1 7); Guerra 5,233-235) tamb6m 

associa as pedras com o zodiaco (embora enumere-as de forma diferente nos dois 

escritos). Clemente de Alexandria (Stromata 5,38.4) faz assim tamb6m. A Mishna associa 





os nomes dos ap6stolos, constituem a base da nova cidade para as tribos israelitas. 0 

novo povo de Deus compreende o antigo Israel, mas ele tamb6m transcende toda a 

exclusividade 6tnica. 0 novo mundo n i o  se fundamenta sobre os primeiros patriarcas, 

mas sobre as primeiras testemunhas de Cristo, os ap6stolos/j6ias, a fonte de luz e o 

sinal caracteristico do escaton. 

A santidade e a gloria da cidade 

No terceiro pardgrafo (v.21-27) encontramos tres declaraqbes simbblicas: n i o  hd templo 

na cidade, ela n i o  necessita dos meios comuns de iluminaqio, todos os reis e naqbes 

trazem sua gl6ria A cidade. 

Em primeiro lugar, n i o  h6 templo na nova Jerusakm porque Deus e o Cordeiro 

s io  o seu templo, a luz por meio da qua1 as naqbes e reis andam. No inicio do  capitulo 

21 a cidade 6 identificada com o templo, na referencia que a indica como habitaqio 

de Deus com o povo: 

Entdo ouvi urna grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o taberndculo de Deus 

corn os hornens. Deus habitard corn eles. Eles serAo povos de Deus e Deus rnesrno 

estard corn eles (21,3). 

A forma como a cidade 6 apresentada em toda a seqio n i o  deixa dlividas da 

sua total identificaqio com o templo apocaliptico. Por exemplo, a sua forma 6 clibica 

(21,6), relembrando o santo dos santos do templo de Salomio (1 Reis 6,20), bem 

como a forma do templo de Ezequiel (Ezequiel 41,21; 43,16; 45,l; 48,20). A sua 

natureza ctiltica 6 ilustrada pelas pedras que ornamentam as suas fundaqbes, assim 

como cada um dos doze fundamentos traz o nome de um dos ap6stolos como patriarcas 

da nova cidade (21,14). 

Da mesma forma, uma comparaqio entre a cidade de Apocalipse 21,9-27 e a 

de Ezequiel40-48 ilustra a identificaqio da nova Jerusal6m com o templo. As diferensas 

estio somente na ordem de apresentasio, pois as duas visbes apresentam o transporte 

do vidente a uma grande montanha de onde a cidade 6 vista (Ezequiel40,2; Apocalipse 

21,10), as cidades e as suas medidas, a gl6ria de Deus enchendo o templo (43,2-5; 

Apocalipse 21,23; 22,5), palavras de advertencia (Ezequiel 44,6-14; Apocalipse 

21,8.27) e o uso da imagem do paraiso (Ezequiel 47,l-12; Apocalipse 22,l-5). A 

diferenqa estd apenas no fato de que, na visio de Ezequiel, todos os israelitas infieis 

s io  excluidos do templo, enquanto no Apocalipse todos s io  admitidos, exceto os que 

cometem as infraqbes assinaladas em 21,8.27. Estar inscrito no livro da vida do Cordeiro 

determina a inclusio e exclusio da cidade. Ele 6 juiz. E em todos estes papkis, 

naturalmente, compartilha o trabalho do Deus todo poderoso. 

Na perspectiva escatol6gica do livro, a cidade e o templo estio totalmente 

revestidos da gldria de Deus (21,23.25; 22,5). Esta descriqiio estd pr6xima das tradiqbes 

das Escrituras Hebraicas que descrevem a nova Jerusalem como templo, aproximando- 

re de certos textos de Qumran, nos quais a linguagem do templo designa toda a 

comunidade escatol6gica (1 4588-9). 



Neste sentido, a descida da cidade do c6u e as imagens usadas em toda essa 

parte identificam a nova Jerusal6m com o templo apocaliptico e indicam que as 

instituiq6es religiosas se tornaram obsoletas. 

Em segundo lugar, a cidade n%o precisa do sol ou da lua. A noite como um 

simbolo de cegueira, perdiqso, escuridzo e morte foi substituida pelo dia do Senhor, 

com a sua riqueza simb6lica correspondente: o dia 6 a nova criaqzo do dia primeiro, 

quando Deus criou a luz, a luz da sua presenqa. A presenqa de Deus e do Cordeiro 

indica a ausencia de um templo na cidade e a sua independencia de todos os meios 

comuns de iluminaq2o. Para a antiga sinagoga a futura Jerusal6m sem um templo era 

inconcebivel (Marcos 13,2; 14,58; Jo2o 2,21). A construq%o do santudrio era o elemento 

que mais evidenciava a antiga esperanqa judaica do futuro. Conscientemente ou nzo, 

Jozo o profeta estd na linha direta do simbolismo quando ele diz que o templo da 

nova Jerusal6m 6 o Senhor todo poderoso e o Cordeiro, transferindo todas as 

caracteristicas do templo para a cidade. Tudo 6 sagrado, a gl6ria enche a cidade inteira 

(Ezequiel 10-1 1 ; 43,l-7) e Deus por toda parte 6 acessivel ao povo sacerdotal. N%o 6 

necessdrio templo pois a presenqa de Deus e do Cordeiro transforma cada lugar onde 

eles estao num santu6rio e toda a nova Jerusal6m estd cheia da sua presenqa. A esfera 

do sagrado expande e inclui tudo o que pode ser oferecido a Deus, e tudo o que 6 

impr6prio est6 para sempre excluido (Isaias 60,19-20). Ainda, a presenqa de Deus 

permeando toda a cidade dispensa a luz criada, pois "a gl6ria de Deus brilha sobre ela 

e sua ldmpada 6 o Cordeiro" (Apocalipse 21,23). 

Toda a cidade est6 santificada por causa da presenqa de Deus. N i o  hd limites 

definidos para pessoas privilegiadas, devido 2 sua casta ou oficio, nem para tempos 

determinados, como o sdbado, por exemplo. 0 templo da cidade, como anteriormente, 

nao estd reservado ao sumo-sacerdote, onde s6 ele podia ter acesso ao Santos dos 

Santos. As muralhas sacras da separaq30 ritual foram derrubadas. Trata-se de uma 

nova realidade: os muros foram derrubados. Temos uma construq%o totalmente nova. 

Instaura-se por fim, uma cidade santa, toda ela sacerdotal, completamente aberta, 

povoada pela universalidade da humanidade resgatada e habitada pela gl6ria 

permanente de Deus e do Cordeiro. 

Este rico simbolismo adquire uma conotaq50 interessante: 6 uma cidade 

completamente sacerdotal, inundada pela luz brilhante de Deus, firmemente apoiada 

na mensagem dos ap6stolos do Cordeiro. A cidade n%o precisa da luz do sol - um 

simbolo da paz utilizado com freqiiGncia pelo profeta Isaias para indicar a presenqa de 

Deus: NA'o te servir6 mais o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te 

alumiari; mas o Senhor ser6 a tua luz perpetua, e o teu Deus a tua gl6ria (60,19). 

Entretanto, o Apocalipse radicaliza esta expectativa. H6 uma substitui$io e 

uma transformaqso inesperada: em lugar de um templo material temos a presenca 

viva de Deus e do Cordciro. Na nova Jerusal6m tudo 6 novo, e especialmente nova 6 

a re la~zo entre Deus e a humanidade. Esta tem a vida sustentada pela presenqa de 

Deus e do Cordeiro. A presenqa de Deus e do Cordeiro, que ilumina e transfigura as 

relaq6es entre os seres humanos, 6 o suporte necessdrio para a instauraq20 de uma 

sociedade de seres humanos renovados: 



Nela ndo vi santudrio, porque o seu santudrio C o Senhor, o Deus Todo-Poderoso 

e o Cordeiro. A cidade ndo precisa nem do  sol, nem da lua, para Ihe darem claridade, 

pois a glbria de Deus a ilumina, e o Cordeiro 6 a sua ldmpada (21 (22-23).  

Esta afirmaqho esd em continuidade com a ldgica anterior que falava d o  templo. 

Agora se insiste na simbologia da luz: sol, lua, alumiar, glbria, iluminar, Ismpada. A 

cidade aparece como o lugar da luz. 0 texto quer insistir na presenqa imediata de 

Deus e d o  Cordeiro: 

Pois em t i  estd o manancial da vida: na tua luz vemos a luz. continua a tua 

benignidade aos que te conhecem e a tua justica aos retos de coracdo (Salmo 36,9-10). 

Finalmente, os versos finais d o  pardgrafo falam sobre a funqho centrifuga da 

nova Jerusalkm: ela irradia luz e na sua luz as nacbes comeqam a andar. E sua funqiio 

centripeta: os reis da terra levam a ela a sua gldria. Temos aqui uma indicaqho da 

re levhc ia  da cidade para todas as instituiqbes sociais e politicas de todos os tempos e 

lugares. 

Contra o costume de fechar as portas da cidade noite, estabelece-se um uso 

contrdrio: 

As sua portas nunca jamais se fecharso de dia, porque nela n2o havera' noite 

(21 (25) .  

i uma cidade de portas sempre abertas, o que contrasta abertamente com a 

Babilania, a cidade para onde confluiam as riquezas d o  mundo e onde a idolatria d o  

mundo inteiro se manifestava com a mais insuportdvel luxdria, cuja estrutura de poder 

submetia muitos povos ao seu poderio econ6mico d o  qua1 se sustentava, mas que 

chegou ao f im por causa do  juizo escatoldgico de Deus. 

Sublinha-se fortemente a faceta sempre grata da universalidade, a abertura i s  

naqbes, mas tambbm a atitude delas em relaqiio a Deus em seu reino. Essa descriqho 

6 influenciada diretamente pelo profeta Isaias: 

Levanta em redor os teus olhos, e v$; todos estes se ajuntam e v$m ter contigo; 

teus filhos chegam de longe, e tuas filhas sdo trazidas nos bragos. Entdo o verds e serds 

radiante de  alegria; o teu coragio estremecerd e se dilatara' de jljbilo, porque a 

abundiincia d o  mar se tornard a ti, e as riquezas das nacdes virdo a ter contigo. A 

multiddo de camelos te cobririi, os dromeddrios de Midid e de Efd; todos virdo de Sabd; 

trardo ouro e incenso e publicardo os louvores do  Senhor. Todas as ovelhas de Quedar 

se reunirdo junto a t i ;  servir-te-do os carneiros de Nebaiote: para o meu agrado subirdo 

ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glbria. Quem sdo estes que 

vGm voando como nuvens, e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras d o  

mar me aguardardo; virdo primeiro os navios de Tdrsis para trazerem teus filhos de 

longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santif ica~do do  nome d o  Senhor, teu 

Deus, e do  Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificardo os teus 

muros, e os seus reis te servirdo; porque no  meu furor te  castiguei, mas na minha graqa 

tive miseric6rdia de ti. As tuas portas estardo abertas de continuo; nem de dia nem de 

noite se fechardo, para que te sejam trazidas riquezas das na~des,  e, conduzidos com 



elas, os seus reis. Porque a n a ~ d o  e o reino que ndo te servirem, perecerdo; sim, essas 

nac6es serdo de todo assoladas (Isaias 60,4-11). 

Embora o pensamento de Isaias seja dominante na construqio desta parte da 

visio, encontramos tambem urna diferenqa em relaCio a ele. Em lsaias as naqdes v@m 

a Jerusalem, principalmente para oferecer tributo a Israel em sua restauraqio do exilio. 

Elas trazem tributo a Israel e as que n i o  o fizeram, perecerio (Isaias 65-66; 1 Enoque 

10,21; Testamento de Levi 18,9; Salmos de Salomio 17,32). 16 na viszo do Apocalipse 

este pensamento nso est6 presente. Quando "0s reis da terra Ihe trazem a sua glbria", 

o fazem para a glbria de Deus e do Cordeiro. lsso C de grande importdncia na visio da 

nova Jerusalem. As visdes anteriores do livro apresentaram as naqdes (0s  que habitam 

a terra: 13,14; 17,2.8; 18,3) enganadas pelo ma1 e subservientes ao anticristo, e os 

reis da terra como vassalos doimperio e do governador anticristio (1 7,2). Mas ag0ra.a 

antiga serpente, o sedutor de todo o mundo est6 derrotado (I2,9; 20,2). Chegou o 

tempo no qua1 se cumpre a canqio dos redimidos: Todas as nacdes virdo e adorardo 

diante de t i  (1 5,4). 

Ora, tudo isso indica o reino de Cristo na terra, mas tamb6m 6 igualmente 

verdadeiro para o reino de Deus e do Cordeiro na ordem transcendente da nova 

criaq%o. Dai deriva o encorajamento que esta expectativa poderia dar aos leitoresl 

ouvintes do livro e sua pertinencia em relaqio A situaqio deles n5o deve ser desdenhada: 

os oponentes da comunidade, cuja hostilidade cresce em proporqdes assassinas, devem 

oferecer a Deus o tributo de sua adoraqio. A cidade que urna vez ofereceu suas riquezas 

A cidade do anticristo, em vez disso as oferecerd 2 cidade de Deus e do Cordeiro 

(21,24.26), o que implica na santificaqio total da ordem criada e dos seus produtos. 

Na continuaq50 da descriqio desta parte da visio 6 feita tambkm urna 

importante afirmaqio: Nenhum impuro entrar6 nela, pois a cidade 6 urn santu6rio por 

causa da presenca de Deus e do Cordeiro, inscritos no livro da vida do Cordeiro (21,27; 

veja Isaias 52,l). 0 s  cidadios da nova Jerusalem s io  "0s que vencem" (21,7). S io  

chamados "filhos", "servos" e trazem o nome do Cordeiro na sua fronte. 0 seu 

relacionamento com Deus 6 descrito com a linguagem da alianqa de Deus com Israel 

(21,27; Levitico 26,ll-12; ixodo 29/45; Jeremias 31,33; Zacarias 8,3.8; 10,l; Ezequiel 

37/26-27; 43,7) e da tradiqio da alianqa davidica (Apocalipse 1,6; 2,18; Salmo 2,7b). 

Mas o livro especifica tamb6m os que s io  excluidos. 550 os covardes, os 

incredulos, os abomin6veis1 os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idblatras, os 

mentirosos (21,8.27; 22,15), que s io  lanqados A segunda morte (21,8). Em 22,3 a 

maldiqao 6 tambkm excluida. Ainda mais, o uso em 21/27 de "toda impureza", urna 

express50 que muitas vezes denota impureza ritual, 6 urna i n d i c a ~ i o  da natureza 

cliltica da nova Jerusalem como templo (1 Macabeus 1,47.62; 2 Macabeus 7,6; Mateus 

15 , l l  .I 8.20; Marcos 7,15.18.20). Em 11 QT45-47 as regras de pureza aplicadas aos 

que entram no templo s io  tambkm aplicadas aos que entram na cidade, indicando 

urna preocupaqso corn a exclus5o do impuro da nova cidade e do templo. Salmos de 

Salomio afirma que o Messias "ter6 naqdes gentilicas para servi-lo" e "purif icari 

Jerusal6-m e a far6 santa como foi no comeqo". Pelo menos nessa tradiq50, a purificaqzo 

est6 associada aos tributos da naqdes. 



Concluindo esta parte, podemos destacar que a descriq5o da nova Jerusal6m 

apresenta fortes semelhanqas com tradiqdes encontradas nas tradi~6es biblicas para 

retratar o templo purificado da era apocaliptica, ou com textos apocalipticos que 

retratam uma nova realidade que seguiria o f im da hist6ria. N3o temos referencias ao 

povo judaico como uma entidade nacional e o templo foi substituido por Deus e pelo 

Cordeiro, numa clara indicaqiio de que as instituiq6es religiosas se tornaram obsoletas. 

As imagens cidade, templo e nova criaq5o sofreram uma mudanqa, passando de uma 

expectativa apocaliptica baseada numa realidade centralizada numa naqzo (embora 

com um componente universalista), para uma expectativa universalista n5o mais 

baseada numa naqzo, mas derivada da experiGncia crist5 e com abertura a todos os 

povos. 

A nova Jerusalem como paraiso 

Apocalipse 21.9-27 descreve a beleza visivel da nova Jerusalem como morada de 

Deus. Apocalipse 22,l-5, por sua vez, n5o s6 identifica a nova Jerusalem com a nova 

criaq3o has  tamb6m com o paraiso, o paraiso reconstruido (21 ,I 5.23.27; 22,3.5). A 

nova Jerusalem se converte no paraiso, o lugar onde se realiza integralmente a 

comunicaq50 entre Deus e os seres humanos, dos seres humanos entre s i  e com a 

natureza:Trata-se n5o de um retorno nost6lgico ao paraiso perdido, mas de um paraiso 

novo, definitivo, no qua1 a vida divina flui abundantemente como um rio, fazendo 

germinar toda a criaqio (Zacarias 14,8). 

0 s  motivos IiterPrios-teol6gicos do Genesis enriquecidos pela tradiqso profktica 

constituem fundamentalmente o ponto de partida para a formulaq50 desta mensagem 

teol6gica (Genesis 2,lO; Ezequiel 47,l-12). A cidade santa estd ligada 2 hist6ria da 

criaq5o no GGnesis e 2 irvore da vida. A palavra chave 6 vida. i? a fonte de onde brota 

o trono de Deus e do Cordeiro. Deus e o Cordeiro s3o os ocupantes do trono, e s5o 

igualmente os doadores da vida. 

A semelhanqa entre Ezequiel47,I -1 2, que associa a criaqio com a restauraqzo, 

e Apocalipse 22,l-5 fica evidente: um rio flui atraves da cidade, com 6rvores nas 

margens, levando vida por onde passa (Genesis 2,9-10; Salmos 46,4; 2 Esdras 7,53; 

8,52; Enoque 25,2): A literatura Tanaitica e do periodo do Segundo Templo associa o 

paraiso com a cidade apocaliptica: da mesma forma que a terra vai retornar ao estado 

do caos primordial, a nova Jerusalem est6 ligada n5o simplesmente 2 nova criaqiio, 

mas ao prdprio paraiso (2 Apocalipse Baruque 4,l-7; 1 Enoque 90,33-36). 

0 s  santos descansarso no iden, os justos se alegrarso corn a nova lerusal6rn 

que subsistir6 para a gldria de Deus (Testamento de Daniel 5,12-13; 

Em outra parte 6 dito que "o paraiso est6 aberto, a 6rvore da vida est6 plantada, 

a era por vir est6 preparada, a fartura k providenciada, a cidade est6 construida, o 

descanso 6 indicado, a bondade 6 estabelecida e a sabedoria aperfeiqoada de antemgo" 

(4 Esdras 8,52). E um andnimo baraita declara que "no mundo por vir, 6gua viva fluir6 

de Jerusal6m para a casa de Davi e para os que moram em Jerusal6mU (j Shek 50 a). 

Na continuaq50 da descri(;%o encontramos a. express50 "n5o haverd maldiq5o 



na cidade", o que neste context0 indica o reverso de GGnesis 3. Deus e o Cordeiro Id 

habitam corn sua soberania e gl6ria manifesta e a sua vontade 6 reconhecida em todo 

lugar. Ainda mais, os seus servos Ihe oferecerao culto, verso o seu rosto (n5o hd temor, 

como Ad50 que fugia da presenqa de Deus (GGnesis 3,8-11) -, o seu nome estari 

inscrito nas suas frontes - corno povo de Deus foram selados na fronte no tempo da 

tribulaqso como sinal de que pertencem a Deus (Apocalipse 7,3) - e reinar5o para 

sempre. 

A cidadeltemplo estd associada A nova criaqio. A destruiq50 cdsmica ocorreu, 

a velha ordem passou e o mar, que representa as forgas miticas do caos - a besta de 

13,l-8 surge do mar-, jd n50 mais existe (Apocalipse 21 ,I -2). Assim, a vitoria final 

requer a eliminaq50 do mar como simbolo do caos e destruisio, a origem da oposiq5o 

a Deus. Assunqio de Mois6s 10,6 fala que "quando chegar o reino de Deus, ocorreri 

uma catktrofe c6smica e o mar se retirard para dentro do abismo". Segundo os Ordculos 

Sibilinos, no tempo do levante escatol6gico final "o mar secari" (5,447). Al6m das 

referhncias ao mar primordial, na literatura apocaliptica encontramos tamb6m virias 

descrisdes da nova criaszo. Nestes livros estd pressuposta a necessidade de urna 

destruiqso da velha ordem, antes que a nova criaq5o seja estabelecida. IV Esdras 7,30 

mostra que antes da ressurreig50 e julgamento "o mundo retornard ao silGncio 

primordial por sete dias, como era na primeira criaq50, assim tamb6m nada ser6 

deixado". 0 mundo afunda no "abismo profundo" (I Enoque 83,3). 

Por essa raz%o, estes textos n5o s6 refletem urna destruigio c6smica anterior A 

restauraqso da terra, como tamb6m afirmam que a terra ser6 gradualmente transformada 

e o santudrio restabelecido. A destruisso seri seguida por urna nova criaq5o e um 

renovado acesso 2 presenqa de Deus. A ausGncia do templo na Jerusal6m apocaliptica 

indica que tanto para Jo5o como para seus contempordneos a destruiq%o c6smica 

seria seguida por urna nova criaqio e tambkm por uma nova forma de encontro com 

o divino. 

A se@o da nova Jerusal6m termina em 22,6-9, de forma semelhante a 19,9- 

10  - que encerra a seq5o da BabilBnia -, contudo, apresenta uma nova dimens20 da 

visao. Em primeiro lugar, apresenta urna bem-aventuranqa: Bern-aventurado aquele 

que guarda as palavras da profecia deste livro (22,7). S5o palavras que devem ser 

guardadas. HA uma ordem para obedece-las. Em seguida ouvimos o que realmente 

significa guardar as palavras: adora a Deus. Nem o anjo ou o profeta devem ser 

adorados. Quando os leitores/ouvintes obedecem a esta ordem, eles se tornam elos 

de urna cadeia, colegas dos profetas e dos anjos. Assim, no pr6prio fim, o prop6sito de 

toda a profecia torna-se claro: n%o alimentar a curiosidade dos leitores sobre eventos 

futuros ou provocar especulaq6es sobre segredos celestiais. Simplesmente a ordem: 

adora a Deus. lo50 tern sua pr6pria chave para entender a visio. Assim como outros 

profetas crist%os primitivos ele reconheceu que a sua vocaq5o tinha como objetivo a 

oriental50 pastoral - avisos, promessas, exortaqdes, encorajamentos. Nenhuma das 

visdes da vinda de Cristo tiraram-no daquela tarefa, mas foram vistas por ele corno 

uma forma de cumpri-la. 



0 significado da nova Jerusalem 

0 estudo do contexto literdrio do Apocalipse de J o i o  nos mostrou que o livro apresenta 

o julgamento da BabilBnia, que consiste em sua completa eliminaqcio, e no surgimento 

simultdneo da nova Jerusakm. A s6tima taqa, que assinala o ponto de partida para 

descrever este momento decisivo do juizo de Deus, tem um aspect0 negativo na 

destruiqcio da BabilBnia e de todos os inimigos escatolbgicos, mas tamb6m o seu 

correlativo positivo no advent0 da nova criaqio, da nova Jerusal6m. A BabilBnia 6 o 

iipice do juizo de Deus e o oposto da nova Jerusalkm, que 6 a grande utopia, a esperanqa 

escatol6gica das suas comunidades do Apocalipse. 

A nova Jerusal6m como esperanca escatol6gica surge por ocasicio da destruiqio 

da Jerusalem hist6rica pelos babilbnios, em 587 a.C. Neste momento o pensamento 

dirigiu-se para o futuro, para urna nova Jerusal6m que estava num tempo distante e 

que ncio teria as fraquezas da cidade que havia sido destruida. Essa esperanqa ressurgiu 

principalmente no period0 do segundo templo, sob a influ6ncia da crise politica e da 

dominaqcio estrangeira. Neste contexto a nova Jerusal6m, a culminante vit6ria do livro, 

ganhou urn novo significado, passando a descrever urna nova realidade que Deus 

criaria num tempo al6m da histbria. 

f uma viscio enraizada nas tradiqbes em torno de urna cidade terrena e um 

templo histbrico, que estavam ligados 2 consci@ncia mitica de Israel. Por isso, a maneira 

como o Apocalipse apresenta a nova Jerusalem indica que ela n i o  significa simplesmente 

urna cidade histbrica, mas uma comunidade universal, o acesso 2 presenqa de Deus, 2 
vida eterna e a vit6ria ~j l t ima sobre o caos. 

As imagens usadas para descrever a nova Jerusalem, extraidas das tradiq6es 

prof6ticas e da literatura apocaliptica, articulam a esperanqa das suas comunidades na 

realidade escatol6gica. Estas imagens de esperanqa estcio marcadas pela forma como 

Jo io  e as comunidades experimentam a realidade. Experimentam-na de forma tcio 

agressiva que hd necessidade de uma interrupqio do mundo e da pr6pria hist6ria - 

urna ruptura com a continuidade da hist6ria presente experimentada pelas 

comunidades. Este sonho consiste n i o  em uma transfersncia para o c6u, nem tampouco 

com o sair da terra. Espera-se o novo, que 6 algo onde elementos da nova criaqcio 

perpassam a antiga. 0 antigo n i o  4 origem, mas contrap8e-se, e, do  c6u, criada 

novamente, vem a nova Jerusalem. 

Por essa razcio, a descriqio desta nova realidade como a nova Jerusal6m infere 

continuidade com o passado da promessa prof6tica, em face da ruptura representada 

pela destruiqio de todos os inimigos escatol6gicos (1 9,Il-20,15). A relaqcio entre a 

redenqio futura e a hist6ria social concreta do passado n i o  estd dissolvida. Temos 

aqui urna perspectiva escatoldgica que, nos seus aspectos principais, continuou ou 

reapropriou-se da tradiqio da apocaliptica judaica em seu realismo c6smico-social, 

ao mesmo tempo que reconheceu a aq io  criadora de Deus inseparavelmente 

relacionada a este realismo. A novidade que Deus estava fazendo, tinha feito e faria 

n i o  era descontinua, mas poderia ser entendida em termos das imagens do passado e 

da experi6ncia de vida da qua1 aquelas imagens foram tiradas. 

Hd urna aposta na fidelidade do Deus que promete e persiste na continuidade 

das esperanqas, na certeza da intervenqio divina e na expectativa da destruiqio da 

histdria da desgraka. A nova criaqio ocorrerii somente ap6s a destruiqio cbsmica, urna 



destruiq20 que tornou-se necesssria pois a ordem tornou-se desordem na experi6ncia 

de vida das comunidades. Como na primeira cria~50, o poder do caos precisa ser 

submetido para que a nova c r i a~zo  seja estabelecida. Esta 6 uma maneira de dizer que 

reafirma i s  comunidades a certeza da vitoria GItima sobre o caos, a qua1 ngo s6 cumpre 

como ultrapassa a primeira ordem das coisas. 

Por essa razz0 6 que, seguindo a batalha final, o aparecimento da nova Jerusal6m 

como templo e paraiso representa a restauraG50 e a confirmaciio da ordem. Esta 

restauras50 e reordenaq%o ocorrem nzo s6 como cumprimento das promessas feitas 2s 

igrejas (Apocalipse 2-3), mas tamb6m em continuidade i s  promessas prof6ticas e l 
tradi~zo. 

lsso fica claro se compararmos a descriciio da nova lerusal6m e a mensagem i s  

sete igrejas em Apocalipse 2-3. Na carta i igreja de Esmirna, Joiio dirige-se lqueles 

que experimentam a "blasfGmia dos que a si mesmos se declaram judeus e n50 s.30, 

sendo antes sinagoga de satanAs"(2,9). Na mensagem l igreja de Filadelfia, ele tamb6m 

fala "dos que s5o da sinagoga de satands, desses que a si mesmos se declaram judeus, 

e n&o szo, mas mentem" (3,9). Ao vencedor, entretanto, 6 feita a promessa: "Fa-lo-ei 

coluna no santuhrio dopmeu Deus, e dai jamais sairfi; gravarei tamb6m sobre ele o 

nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalem que desce do 

c6u, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome" (3,12). As promessas feitas As 

igrejas s5o cumpridas em Apocalipse 21 -22. 0 s  vencedores siio aqueles que se alegram 

com a nova criaqgo. Eles entram na cidade. 

0 esquema seguinte indica a comparac;iio entre o cumprimento das promessas 

feitas i s  igrejas e o seu cumprimento na desc r i~ io  da nova Jerusal6m: 

Apocalipse 2,l-3,22 .Apocalipse 21,l-22,5 

0 vencedor comerh da irvore da vida A 6rvore da vida produz fruto e rem6dio 

(2,7) para a cura das nasdes (22,2) 

0 vencedor nZo sofrer6 dano da segunda 0 vencedor beber6 da fonte da dgua da 

morte (2 , I l )  vida, enquanto os covardes e traidores 

recebergo a segunda morte (21,8) 

0 vencedor receber6 uma pedra corn 0 s  servos receberiio um nome nas suas 

um novo nome (2,17; 3,12) frontes (22,4) 

0 vencedor ter6 autoridade sobre as 0 s  servos governarzo para sempre (22,5) 

nasdes (2,26) 

0 vencedor serd reconhecido na 0 vencedor 6 proclamado filho de Deus 

presensa do Pai (3,5) (21,7) 

0 vencedor 6 feito uma coluna no A nova Jerusal6m desce do c6u da parte 

templo, inscrito com o nome de Deus e de Deus (21,l-5.10) e 6 o lugar da 

aqueles da nova Jerusalem que desce de habitasso de Deus (21,9-27) 

Deus (3,12) 

Fonte: DEUTSCH, Celia, "Transformations of Sy~nbols. The New Jerusalem in Revelation 21.1-22,s". In: Zeitschrift fur die 
neutestamentlich Wissenschaft 78, 1987, p.124. 



Ndo podemos esquecer que os apocalipses foram escritos em tempos de crise 

elou perseguiq50, oferecendo &s comunidades-esperanqa para transcender o sofrimento 

e a morte, assegurando-lhes que a morte ndo 6 o "fim de toda a esperanqa humana 

por justiqa e retribuiqdo". Nesse sentido, o Apocalipse de Jo%o apresenta urna forma 

de resolver o caos experimentado pelas comunidades como resultado do conflito entre 

o que estd acontecendo e o que deveria ser, e entre o seu pr6prio entendimento de 

como Deus protege os que s%o fi6is em suas experiencias de opress5o e de tens50 
, 

interna. 

A nova Jerusalem indica urna nova ordem da realidade. 6 urna vis5o de 

esperanqa que permitiria 2s comunidades enfrentar a oposiq%o externa ocasionada 

pela prdtica local do  culto imperial, o conflito com a comunidade judaica n i o  

messianica, bem como a tensdo interna surgida da tentaq%o de se acomodar 2 cultura 

dominante. A nova Jerusal6m1 como esperanqa escato16gicaf 6 a antitese da BabilBnia 

que recebeu o juizo de Deus. 0 livro usa a nova Jerusal6m como simbolo para sua 

expectativa escatol6gica porque ela 6 urna cidade, podendo dessa forma ser contraposta 

a outra cidade, BabilBnia, que no Apocalipse refere-se ao poder imperial romano. 

Para aqueles que estavam sendo oprimidos pela BabilBnia, o livro oferece a esperanqa 

de urna nova Jerusal6m que governard como centro de um novo ceu e de urna nova 

terra. 
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