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Releitura de Genesis 1-3

Loivo Jos6 Mallmann

Introducao

Nos tiltimos s6culos a humanidade centrou o seu desenvolvimento na busca do
progresso tecnico-cientffico, no avango e dominio  sem limites  do  homem sobre a
natureza.Assim,apartirdarevolugaoindustrial,ahumanidade,marcadapelacultura
do  trabalho,  alcangou  indices  de  produtividade  e  acumulou  riquezas  nunca  antes
vistos. Mac o custo de todo este processo 6 a flagrante destruigao do planeta, a perda
da qualidade de vida e o comprometimento do futuro da humanidade. 0 trabalho
produtivo,fontederendadamaioriadaspessoas,vaiperdendosuaimportinciacom
arevolugaotecnol6gica.Assim,milh6esdebrasileirosebrasileirasvivemodramado
desemprego e comprometem o futuro da sua familia. Toda esta visao de progresso
sem limites foi incentivada por uma leitura antropocentrica da criaeao. 0 imperativo
"enchei a terra e submetei-a; dominai sobre os peixes do mar..." (Gn  1,27) justifica

talvisaodesenhorioeexplorapaoquemarcaarelapaodohomemcomtodaacriapao.

Hoje, nao podemos mais compactuar com tal leitura antropocentrica do relato
da criapao. Somos desafiados a reler o relato da criapao numa nova perspectiva, que
supere as contradie6es que decorrem de uma interpretapao que coloca em risco o
amanha do nosso planeta e da pr6pria humanidade.

Desta visao de dominio, de enfase no processo de transformapao da natureza,
resulta que a vida humana esta hoje centrada mos processos de produeao, com destaque
paraacentralidadedotrabalhonavidadaspessoas.Estepracessolevadoaoextremonos
toma refens da economia. Tnda a nossa vida e marcada pela 16gica economicista e
orientada pela "religiao do mercado". 0 utilitarismo, o consumo, a eficiencia, o lucro
tomam-se  conceitos-chave  e  balizadores  do  nosso  dia-a-dia.  Tudo  6  mensurivel  e
transfomado em mercadoria. 0 convfvio sacial 6 marcado pela competigao que rompe
comarelapaofratemaentreaspessoas.Acentralidadedoindividuoeaexacerbapaoda
competitividadecolcoamemdescreditoapossibilidadedesebuscarobemcomum.Neste
mundofragmentadoeexcludenteumas6coisa6rigorosamenteproibida:sergratuito.

rfudo isto nos leva a perguntar:  era este o projeto que Deus tinha ao criar a

humanidade? Que dimens6es da vida poderiam ser mais valorizadas hoje? Como
superar uma visao economicista da pessoa e valorizar as dimens6es da gratuidade e
da convivencia harmoniosa entre as pessoas e com toda a criapao?

Propomo-nosnesteartigofazerumareleiturabfolico-teol6gicadagrandetrans-
formapaodomundodotrabalho,retomandoorelatodacriapaonosprimeiroscapfulos
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do G€nc#i`q. IJ {L ]7IirLii. il€.`I;L lcj(urn refletir sobre o trabalho, procurando compreciiilci`
o significado, hoje, da iisscrtiva.de Gn 3,19. Para esta releitura da narrativa da criacao
duas chaves podem ser interessantes. A primeira:  a centralidade do sabado. Isto 6,
fazer a releitura dos primeiros capfulos do Genesis a partir da centralidade do sabado.
Destacar qual 6 a importancia do sabado e, conseqtientemente, do ano sabatico e do
jubileu,paraumaleiturabil]lico-teol6gicadasnovasrealidadesqueestamosvivendo.Esta
chave mos ajuda a entender o Reino de Deus, anrfucio central de Jesus de Nazar6 (Mc
1,15),comoosabadomessiinicosemfim,oanodagrapadosenhor:"hojesecumpriu..."
a.c 4,16-22). Uma outra chave de leitura, nesta mesma direeao, destaca o fim tiltimo de
toda a criapao: a gratuidade. Trata-se de uma chave de leitura que esta presente no livro
de J6 e foi trabalhada por Gustavo Guti6rrez. Gratuidade total e radical que se manifesta
mos destinatarios primeiros do Reino de Deus, os pobres. Antes de desenvolver estas
duas  chaves,  fazemos  uma breve exegese do texto  para depois  fazer uma leitura
teol6gica a partir de duas chaves de leitura. Terminamos apontando alguns desafios e
perspectivas que se abrem a partir da intexpretapao proposta.

1. Exegese do texto

De forma breve vamos destacar alguns aspectos exeg6ticos dos primeiros trfes
capftulos do livro do G6nesis.

a) A hun'ianidade, pouto alto da criacao ( 1,1-2,4a)

A narrativa da criapao apresentada no infcio do livro do Genesis nao 6 urn tratado
cientffico, mas urn poema que contempla o universo como criatura de Deus.  Sua
origem 6 atribufda a fonte sacerdotal e ele 6 mais abstrato e mais teol6gico que a
segunda narrativa (Gn 2,4b-25).

0 relato da origem do universo contida em Gn 1,1-2,4a nasce durante o exilio na
Babil6nia (586-538 ac) e procura dar uma classificapao 16gica e exaustiva dos seres
criados. No contexto do exflio, os judeus corriam o risco de perder a pr6pria identidade,
cultura e religiao e assimilar o ambiente estrangeiro com os seus deuses e creneas.

A origem do universo 6 estruturada no esquema da semana. A criapao procede em
clima ascendente: no 1° dia fez a luz (1,1-15); no 2° dia fez o c6u (1,6-8); no 3° dia fez o
mar, a terra e as plantas (1,11-13); no 40 dia fez os astros (1,14-19); no 5° dia criou os

peixes e os pdssaros; no 6° dia criou os animais terrestres e o homem. No 7° dia "Deus
terminou todo o seu trabalho e Ele descansou de todo o seu trabalho" (2,2).

Esta narrativa destaca alguns aspectos como a existencia de urn tinico Deus vivo
e criador; que o ponto mais alto da criapao s5o o homem e a mulher, criados a imagem
e semelhanea de Deus (1,27) e a humanidade 6 chamada a dominar e a transformar o
universo;queoritmodavida6trabalhoedescanso(2,1-2).Eimportantedestacarque
toda a criapao 6 marcada pelo selo de Deus: "era born... muito born" (1,31).
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Ii) ,.\ lililllilliidale 6 a centro da crlutao (2,4a-25)

Esta segunda narrativa da criapao 6, cronologicamente, anterior a primcira. Ela
foi elaborada no tempo do rei Salomao (971-931  ac), entre n6mades que viviam no
deserto, e 6 de tradieao javista.

Estanarrativacomegaapartirdaterrasecaoudeserto(2,4b-7).Porissoimagina,
como infcio da criapao, a chuva. 0 pr6prio homem nasce da terra e 6 formado por
Deus para ser urn colaborador de Deus na tarefa de fazer a terra produzir e alimentar
a vida (2,7).

Os v. 8-17 narram a hist6ria do jardim do Eden, para onde confluem os maiores
rios da terra conhecidos naquela 6poca. Ao homem cabe cultivar e guardar o jardim
fertil (2,15).

Os v.18-25 destacam duas coisas: primeiro, o fato de o homem dar nome aos
animais mostra a sua relapao com o mundo criado: 6 ele que da sentido e endere€o a
todososseresdanatureza.Umsegundoaspectoqueaparece6queamulher6formada
a partir do lado do homem e da mesma substancia. Em outras palavras, o homem e a
mulher foran feitos urn para o outro, com a mesma dignidade.

c) A anbigtiidede hamana (3,1-24)

Depoisdorelatodacriapaosegueocap.3queprocuraexplicaraorigemdomal.
0 centro da quesfao 6 a pretensao de ser como Deus (3,5). A sexpente 6 urn resumo da
pretensao  que  leva o  homem a auto-suficiencia,  ocupando o  lugar de Deus,  para
dominar e explorar os outros. 0 homem sonha possuir liberdade e vida plena. Na sua
auto-suficiencia, por6m, ele produz escravidao e morte.

0 pecado esta no fato de o homem absolutizar o seu pequeno discemimento,
como se fosse o discemimento absoluto. 0 pecado, portanto, 6 uma ruptura com o
projeto de Deus. As relap5es de fratemidade transformam-se em relap6es de poder e
opressao. Deste modo as relap6es ficam distorcidas e fragilizadas, tanto das pessoas
entre si como das pessoas com a natureza. A humanidade tera que aprender a superar
a auto-sufici6ncia para sanar esta ruptura e chegar novamente a vida em plenitude. A
divisao provocada pelo pecado atinge e mina tamb6m o trabalho que, de condieao
humana normal, de resposta ao chamado divino, passa a ser visto como urn fardo
penoso que temos que suportar (3,19). Assim o homem, de jardineiro e guardiao do
parai'so, 6 transformado em cidadao que deve cultivar a terra com duras fadigas.

2. Leitura teol6gica

As leituras do Genesis  1 e 2 dao 6nfase aos 6 primeiros dias da criapao. Deus
criador e homem criador, trabalhador. 0 s6timo dia, quando Deus terminou todo o seu
trabalho e descansou, dia que foi abeneoado e santificado, 6 memos lembrado.

Aenfaseaoprocessodecriaeaoemenosprezopelosabadoreforgaumaleitura
antropocentrica e cria uma relaeao de dominio e de poder da pessoa em relapao a
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toda a criacrio.  QiieHlit)Iiaiiiti.i  e.`ta interpreta€ao e propomos duns outriis  chaves di.
Ieitura do relato da criii€tlo.

a) Uma prin.eira chave de leitura estd ligada a valoriz;acdo do 7° dia da criacao, o sdbado,
dla da paz e da reconcilia¢ao

Em vez de dar enfase aos seis primeiros dias, queremos destacar o sabado da
criapao,diadapaz,dareconciliapao,centroefimparaoqualtodaacriapao6orientada.
Paz nao no sentido da pcz;* Jczf!.#cz (derivada do pczcfwm/ por meio de uma seguranea

jun'dicaepoliticadaexistencia.Masapazquevemdapalavrasfe¢/6m[,equetemum
sentido c6smico, de harmonia de toda a criapao. A paz op6e-se as id6ias contrarias de
guerra, luta, conflito (Is 27,4s; Jr 9,7) ou injustica (Is 59,7s), medo (Ez 7,25), temor
(Jr  30,5)  e  tribulagao  (Zc  8,10).  0  sentido  da  palavra  paz  esta  interligado  com
vocat]ulos afins comojustiga (Is 32,17; S185,11), verdade (Zc 8,19) e vida (Ml 2,5).

Inscrita na criapao, a paz permanece, contudo, o livre don do Senhor do mundo
e da hist6ria. Seu sentido central acha-se na id6ia de Alianea. A paz aparece como
contetido da alianea contraida entre Jav6 e seu povo. Os profetas anunciam a paz e
condenam toda a forma de injustiga, obstaculo a sua realizacao. Para o profeta Je-
remias (6,14) a paz significa todo urn ideal de felicidade e prosperidade individual e
coletiva, na boa relapao para com Deus e na harmonia social. A paz tamb6m aparece
como fruto do Reino messianico de Deus.

A paz, reconciliapao, significa a abertura salvffica do homem que se supera a si
mesmo, para alcanear a Deus. Em Cristo, enviado como principe da paz, ocorre o
estabelecimento de uma nova ordem no mundo reconciliado com Deus . A paz aparece
naescatologiacomoodescansodefinitivodavisaobeatifica;nateologiamoral,como
a cooperapao na vinda do Reino de Deus exigida pelo sermao da montanha (Mt 5,9);
na mfstica, a paz 6 o "fruto do Espfrito" (Gl 5,22). Enfim, a paz de Cristo pertence a
era futura do mundo.

0  tema  da  valorizapao  do  sabado  como  nticleo  e  fin  de  toda  a  criapao  6
desenvolvido  por  varios  te6logos.  Destacamos  aqui  o  livro  "Dc%s  #cz  cw.czfGo  -
Doz/frJ.rna eco/o'gj.ca dcz crJ.czf6o '', do te6logo alemao Jtirgen Moltmann2. Recorremos
a ele para desenvolver nossa chave de leitura.

Segundo J. Moltmann, vivemos hoje uma situap5o determinada pela crise eco-
16gicadetodaacivilizapaot6cnico-cientfficaepeloesgotamentodanaturezaatrav6s
da interven€ao humana3. Esta crise pode desembocar numa catastrofe global.

1. Confira Di.c!.o#a'ri.a de rco/og!.a, vol. 4. sob a direcao de Heinrich Fries, Sao Paulo: Ed. Loyola,1970, p.179-185.

2. Jtirgen M0IJTMANN. Dcus rna crJ.afao -Dowrri.ro eco/o`gi.co da crl.af4-a. Petr6polis: Vozes, 1993.

3. J. MOLTMANN, ibi.dim, p. 42.
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A`` teologias centralistfls I:cmi)rc derflm enl`ase a imagem de Deus criirdor, Sclilior

:sE::cP#n;°sedr°semnE::°e'per'o§:eft°£Toad:°t::;P.°ndente.oserhumanotinhaquese
Daf decorre uma relapao de dominapao do homem sobre a natureza. 0 trabalho

transformador passa a ser uma categoria central na vida da pessoa. Por isso as pessoas
identificam o sentido da sua vida com o trabalho, a criapao; e o descanso, a festa e sua
alegria em viver sao desqualificados como sem serventia e sem sentido5. Moltmann
prop6e, na sua doutrina ecol6gica da criapao, substituir a relapao de dominap5o pela
comunhao, pela busca da reconciliapao e da paz.

A pr6pria concepgao antropoc6ntrica do mundo,  segundo a qual c6us e terra
foram criados por causa da pessoa humana e na qual a pessoa 6 "a coroa da criapao",
nao 6 bil]lica. De acordo com as tradigdes bfolicas, judaicas e cristds, Deus criou o
mundo a partir do amor por causa da sua g16ria. E a "coroa" de sua criapao nao 6 a
pessoa humana, mas o sabado da reconciliapao e da paz. Isto nao nega que a pessoa
criada a imagem e semelhanga de Deus tenha uma posieao especial na criapao, mas
ela se encontrajunto com todas as criaturas terrestres e celestes no usufruto do prazer
sabatico de Deus. A teologia crista precisa libertar a fe criacionista desta cosmovisao
antropoc6ntrica modema para reencontrar a sabedoria que corresponde a criacao na
harmonia com a natureza6.

Conforme as tradie6es bil]licas, a criapao esta orientada, desde o seu infcio, para
o sabado, a "festa da criapao". No sabado, prefigurapao do mundo futuro, a criae5o
chega a sua plenitude. A criapao toda 6 voltada para a paz sabatica. i, pois, o sfbado
que abengoa, santifica e revela o mundo como criapao de Deus7.

A palavra "sabado" esta ligada ao verbo hebraico  "shobczf " que significa re-
pousar, cessar de trabalhar. 0 sabado 6 encontrado no C6digo Elofsta da Alianea (Ex
23,12) e no C6digo Javista (Ex 34,21), nas duas redap6es do Decalogo (Ex 20,8-10)
e no C6digo Sacerdotal (Ex 31,12-17).

0  sabado, para os israelitas, tern urn sentido fundamentalmente religioso.  0
sabado esta intimamente ligado a Alianga que este povo tern com Deus. Em todos os
textos ha urn sentido claro da necessidade de a cada seis dias de trabalho dedicar urn
paraorepouso,paraafesta,paraaadorapaoecontemplapaodasobrasqueDeusrealiza
em favor de Israel seu povo.

Israel festeja o sabado no tempo da sua hist6ria. 0 sabado nao s6 interrompe o
tempo de trabalho e o tempo da vida, mas aponta para o ano sabatico (cf. Lv 25,1 -28),
no qual deverialn ser restabelecidas as relap6es originais entre as pessoas e entre a

4. Ibidem. p.18.

5. Ibidem, p. 39S.

6. Ibidem, p. S6.

7 . Ibidem, p. 2.3.
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sabado  march  o  ciicoiiti'o  d{i  pe.ssou  consigo  mesma  e  com  o  criador.
comunhao c da fratemidade universal.

C *l`ill`

E  o  din  dtt

0 sabado nao e apenas a reposigao das foreas para poder trabalhar mais. E a
alegria de usufruir, gozar o fruto do trabalho-criapao. 0 trabalho deixa de ser urn
castigo (Gn 3,19) e 6 resgatado como uma tarefa alegre de Deus ao criar o mundo,

a:ems:|nht:.Pnr:ZE:::;b.a:i:n.d:rff;I:::,rz3;:i);:8a,:;g#.::ei:edics;:i:x::3iFi:::
aliviadoemfungaodasatisfapaoquecausaedoprazerqueviranos6timodia8.

Israeldeuaospovosdoisarqu6tiposdelibertaeao:oexodoeosabado.0exodo
daservidaoparaaterradaliberdade6oeficazsimbolodaliberdadeextema.0sfbado
6osfmbolorepousantedaliberdadeintema.0exodoeaexperienciafundamentaldo
Deus que age. 0 sabado 6 a experiencia fundamental do Deus que existe. 0 exodo e
o sabado estao, pois, indissoluvelmente interligados9.

0  pr6prio  Jesus,  mensageiro  da  paz,  inicia  a  sua  atividade  ptiblica  com  a
proclamapaodosabadomessianico(cf.Lc4,16-22).0antinciodeJesusdoReinode
Deuscolocaempraticaosabadomessianico.Elenaoaboliuosabadoemproldeboas
obras e bons dias de tratialho. Jesus libertou seus discipulos do espfrito legalista que
transformou a alegria do sabado em urn constrangimento. Sob o andncio de Jesus da
proximidadedoreino,todavidasetransfomanumafestadesabado`°.

A ressurreicao de Cristo, o "dia do Senhor", nao somente antecipa o descanso
sabatico do final dos tempos como tamb6m o infcio da "nova criae5o". Se o sabado
delsraelpermiteparticipardodescansodeDeus,afestacristadaressurreigaopermite
participar da for€a da recriapao do mundo.

A presenga do ressuscitado vai dissipando o medo dos discfpulos de Emaris e
transformasuatristezaemalegriaepaz.0ressuscitadoretineosdiscipulosdispersos
e desanimados e os envia em miss5o (cf. Mc 16,15-18).

b) Segunde chave de leitura.. a gratuidade de criapdo

0 trabalho, visto no relato do Gn 3,19 -"vcoe comes seu pao com o suor do seu
rosto"-aparececomoumfardoquetemosquesuportar.Anossasociedade,centradana
visao econ6nrica, destaca a fungao produtiva do trabalho. Esta centralidade do trabalho
naprodueaoegeragaodebensreforgaumavisaoutilitaristadomesmo.

8. A fraternidnde e  os desempregados:  "Sem tral>alho...  Por qua?" . Tlexto-base de CF-1999 da CNBB, S5ac Pavho..
Editora Don Bosco,  1998, p. 78.

9. Ibidem. p. 408.

10. Jbi.dcm, p. 414.
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Conludo, acompanhanos ncstc l`inal de seculo urn grande proc€sSo dc ili{iv{ti.!`I,o
tecnol6gica, capitaneado pela informatica e telematica. Isto possibilita o aumento da
produtividade com o uso  mais reduzido  da mao-de-obra humana.  Assim,  ha uma
desvalorizaeao do trabalho,  visto como emprego.  0  aumento do desemprego que
verificamos mos diferentes continentes revela que, para produzir o suficiente para
manter a vida do planeta, nao 6 necessino que todos trabalhem.

Esta nova visao do trabalho gera urn conflito na medida em que o emprego 6 a
principal fonte de rendimento da maioria das pessoas. Diminuindo o emprego, p6e
cm risco a sua sobreviv6ncia, uma vez que nfro possuem outra fonte de subsistencia.

prop6:ianut:adi:::end°evrae::::i::troa:::e::nt:::rehd°o:°mFr:;8:ES:r&:ema]P;°nps°;iaasmq=
de "renda de subsistencia", como garantia basica que a pessoa ten de sobreviver,
usufruindo e participando do aumento da produtividade, fruto do conhecimento que
a humanidade acumulou por vdrios s6culos.

Estas propostas, contudo, nao sao respaldadas por grupos que defendem uma
visao econ6mica retributiva. Segundo esta visao, s6 quem tern trabalho ou emprego
tern direito  de  receber uma compensagao  financeira.  Nao  s6  quem trabalha tern
direitos. Ha pensadores que defendem a id6ia de que ha direitos minimos desconec-
tados do trabalho. Isto 6, nao s6 quem trabalha tern direitos. mas tamb6m os que nao
trabalham tom direito a uma renda mi'nima. A id6ia de urn rendimento de base in-
dependentedotrabalhosurgenaFranganos6culoXVIII.Ospartidariosdorendimento
basico  para todos  consideram que  a capacidade produtiva de uma  sociedade 6  o
resultado de todo o saber cientifico e t6cnico acumulado pelas gerap6es passadas.
Assim, os frutos desse patrim6nio comum devem beneficiar o conjunto dos indivf-
duos, independente de estar ou nfro empregado''.

Para romper com esta visao utilitarista do trabalho e da pr6pria criapao, propo-
mos aqui uma segunda chave de leitura a partir do livro de J6, mais propriamente do
cap. 38. Vanos aprofundar a experi6ncia de J6 com o auxilio do livro Hczb/¢r cJe Dz.os
d;sde el suf rimiinto del inocerrite, do te61ogo pe"ano Gustavo Guti6rrez'2.

Empobrecido, doente, marginalizado, incompreendido pelos amigos, J6 se en-
contra a beira do desespero. Seus amigos o consideram urn pecador e portanto me-
recedor dos tormentos que recaem sobre ele. J6 nao se conforma com esta situaeao,
poisseconsideraumjustoepedeumaexplicaeaoaDeus.Depoisdemuitainsistencia,
J6 consegue enfim uma audiencia com Deus.

Mas, em vez de respostas, Deus faz outras perguntas a J6. De modo provocante,
Deus  pergunta a J6  onde  ele  estava quando  o  mundo  foi  criado.  Por tras dessas
quest6es, ha uma pergunta latente: se o homem nao 6 capaz de compreender as leis

11. Confira CEfIArJ„/oi7mai, n. 39/1998.

\2. Gusttrvo GNTT±;B:REZ. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente -Uno reflexi6n sobre el libro de Job.
Salananca: Ediciones Sfgueme, 1986, p.128-149.
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para o Jambr de 15cuM ale cuidtl da -naturezfl, mesmo em lugares desabitados, e assim
revela que Deus tudo cria gratuitamente, por amor.

J6eseusamigosacreditavamqueomundohaviasidocriadoembasedautilidade
imediataedaretribuigaoquepremiaojustoecastigaopecador.Achaveparaentender

S£:i;::°Dnei%,6c:£°oust:::rg::ectfiuicca£;gqauoe[feraumarelagaointeressadaechata
Arazaoparacriarouniverso6ainiciativalivreegratuitadoanordeDeus.S6esse

motivo pode conduzir a uma comunhao de duas liberdades. 0 motor da criapao 6 pois a
gratuidade do anor a Deus e nao a retribuieao, como acreditavan J6 e seus amigos.

Ajustiea de Deus era o tema do debate de J6 e de seus amigos. A doutrina da
retribuigao  expressa  essa justiea,  pela  qual  Deus  da  a  cada  urn  conforme  seus
merecimentos. Nesta 6tica, os sofrimentos de J6 sao frutos de sua culpabilidade. Por
issos6lherestasearrependerepediroperdaodosseuspecados.J6sedeclarapecador,
mas inocente em relaeao aos seus padecimentos. Isto implica em culpar Deus por esta
situapao. Isto 6 uma blasfemia para seus amigos te6logos e uma situapao sem saida
para ele, que o leva a discutir com Deus.

Os discursos de Deus sao urn vigoroso rechapo de uma concepcao puramente
antropocentrica da criapao. Nem tudo o que existe foi feito para a utilidade imediata
do ser humano. 0 mundo da natureza expressa a liberdade criadora e a alegria de
Deus'4. 0 discurso de Deus expressa o regozijo com a sua obra. Jav6 convida J6 a
cantar com ele as maravilhas de sua obra. Mas sem esquecer que a fonte de tudo esta
no amor livre e gratuito de Deus.

Os crit6rios da gratuidade e da solidariedade aparecem no relato dos desempre-
gados  que estavam na praea a espera de quem os contratasse  (cf. Mt 20,1-16).  0
empregador contrata, combina o preeo justo do trabalho com cada grupo, mas paga a
todos  o necessario para a vida.  0  crit6rio  que  vale nao  6  qualificacao  monetdria,
financista do trabalho e do operfrio, mas a necessidade basica da pessoa. Aqui fica
claro que o ser humano nao 6 s6 capacidade ou incapacidade de produzir e consumir,
mas sujeito de relap6es, livre e capaLz de ser gratuito.

Concluindo

0 modelo de desenvolvimento centrado no progresso sem limites e no consumo
desenfreadop6eemriscoofuturodoplaneta.Asrelapdesdaspessoasentresiedestas
comanaturezasaomarcadaspelavisaoutilitarista,peloeconomicismoepelodominio
autoritario e predador da pessoa sobre toda a criapao. 0 paradigma antropocentrico
da criapao, que justifica esta visao utilitarista da obra de Deus, 6 hoje questionado e
mos provoca a buscar outros elementos que possam tomar o convfvio humano mais
de acordo com o plano do criador.

13. Jbf.dew, p.134.

14. /bl.dim, p.138.
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A partir da releitura do infcio do livro do Genesis, pondo enfasc iiii ccntralidade
do sabado da criapao, da busca da paz, da reconciliapao e da total gratuidade da apao
criadora de Deus, colocamos alguns desafios.

Uma primeira questao 6 buscar a desconstrugao ideol6gica da visao utilitarista
e produtivista do trabalho e a valorizapao de outras formas de trabalho. i necessino
superar a visao economicista da pessoa humana e do mundo. Nesta visao, o trabalho 6 a
principalcategoriaestruturadoradavidadapessoa.Acrisedoempregoesfafavorecendo
avalorizapaodotrabalhosocial,quecontribuiparaconstruirumasociedademaishumana,
contrabalaneando o excesso colocado no trabalho produtivo. As sociedades mais avan-
gadas gratificam de algum modo este novo tipo de ocupapao das pessoas. Dentre estas
ocupap5es se destacam o trabalho familiar, como o das m5es de familia, o trabalho
social, como cuidar de doentes, idosos, prisioneiros e outros sofredores, e o trabalho
ecol6gico, como a preservaeao da natureza e do meio ambiente]5.

0 convivio das pessoas entre si e com a natureza 6 marcado pela relaeao de
dominapao.  Consideramo-mos  os  senhores do universo e por isso mos  sentimos no
direito de usufruir dos bens criados sem nenhum limite. Diante da destruieao e morte
que decorrem da aplicapao desse princfpio,  somos desafiados a buscar construir o
conviviosocialapartirdoprincipiodacomunhao.Este6osegundodesafio.Recuperar
o sentido do sabado, da reconciliapao e da paz, como fim e objetivo de toda a criapao.
Este  processo  de  reconciliagao  exige  uma  mudanea,  uma  conversao  radical  nos
relacionamentos e afeta homens e mulheres e toda a criapao.

Urn terceiro desafio  es fa ligado  com a ruptura nas  relap6es provocada pelo
sistema econ6mico neoliberal. 0 individualismo 6tico e o economicismo fazem com
que as relap5es entre as pessoas sejam substituidas pela relagao com as coisas. Thdo
se toma mercadoria que se compra e vende e as relag6es gratuitas sao proibidas. A
partir da gratuidade do ato da criaeao, somos chamados a recuperar os gestos e ap6es
de gratuidade no relacionamento com as pessoas e com toda a criapao. Para isso pre-
cisamos superar a visao utilitarista que tanto nos condiciona e mos impede de criar
lapos de solidariedade. Fomos criados para a comunhao, para a reconciliapao e a paz.

Enfim,  o  limiar  do  novo  milenio  da  mostras  de  que  o  atual  paradigma  de
desenvolvimento da humanidade, centrado no utilitarismo, no economicismo e nas
relap6es  de  domi'nio,  da  mostras  de  esgotamento.  Isto  abre  perspectivas  para  a
humanidade centrar o convfvio social sobre outros princfpios, como a gratuidade, a
paz  e  a  reconciliapao.  As  necessidades  do  mundo,  as  pessoas  clamam  por  mais
miseric6rdia, temura, compaixao, paz e cuidado com a vida.

I,oivo Jos6 Mallrlrann
Rua Joao Batista Gabardo, 151
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\S. Afratemidade e os desempregados... op. cit.. p. \04-\OS.
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