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Mauro Odorfssio

Introdue5o
"Estudos Bil]licos" (n.11) abordou cabal e enriquecedoramente a questao do

trabalho  e  do  trabalhador.  Agora,  atenta,  pretende  refletir  a  questao  dolorosa  e
atualissima do desemprego. Diriam as Escrituras algo a respeito? Sao nelas encontra-
veis luzes que balizem urn percurso que parece invio, ou ao menos labirintico? i o
que se procura investigar.

Sabe-se que a Bil]lia nao analisa especificanente o problema. Todavia, 6 possivel
encontrar em seu bojo ao memos lampejos que, se nao forem o novelo de Ariadne, serao
ao memos como estrelas a dar pistas ao navegador praticanente sem btissola nem timao.
Assim, a luz da revelapao, se caminhara com malor seguranga no estudo de urn dos mais
dolorosos problemas, entre tantos, que maculam a passagem para o novo milenio.

Pergunta-se, de antemao: que dizer do desemprego, de quem nao trabalha?

in os que nao o fazem simplesmente por nao querer. Mas existem legi6es dos que
sao vftimas de urn novo paradigma produtivo, da crescente ambieao de acumular lucros
ilimitados e  faceis,  da globalizapao  da economia,  da lei  implacavel  do mercado,  da
informatizaeaonemsemprehumana.Eprincipalmentedainjustieainstitucionalizada.

Quanto ao primeiro caso, as Escrituras sao taxativas: os preguieosos e ociosos
prejudicam a sociedade e a si mesmos (Pr  13,4). Sao ladr5es, nao merecem comer
(2Ts 3,10). Tomam-se despreziveis, indignos de viver em comunidade (Eclo 22,1-2).
Mas, o que dizem do desempregado, vftima de uma marginalizagao que o destr6i a
partir de dentro, precisamente em sua dignidade de ``co-criador"? Falam do desem-
pregado impedido ate de sobreviver? Falam do desemprego?

1. Ben-aventurados os...

Foi-nos dada a honra de colaborar em Esfi4dos Bib/I.cos n. 53, abordando o tema "0
mundo hem-aventurado". Sentimos a necessidade de evocar, agora, aquele breve estudo.
Deus criou o mundo born, mas opc6es humanas desastradas fazem com que nele sulja
tanto  desencontro.  Com  isso  cresce  o  ntimero dos  que  sao  colocados  a margem da
sociedade. Paradoxalmente, estes se tomam os privilegiados no Reino e do Reino: sao os

:;:n-taevse:afuh:ft%.£aEdnaa§a¥v:c-aa:.effue::e9oass::t:de::°tfcfu°]:°dem:::§o°:I;::°ds;.esfmc°mo
As ben-aventuraneas falam em pobres que possuirao o reino do c6u, mos que

choram e que ser5o consolados, nos mansos que possuirao a terra, em famintos e
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`cdciitosdejusti€aqueseraosaciados,emperseguidosporcausadajusti€a,porcausa
dosenhor...(Mt5,3-12).Evidentemente6um"basta"aoestadodecoisasquesechoca
frontalmente com o projeto divino, e que e inaceitavel.

Emboraalgumasserefiramaofuturo,notodosaoumarealidadeaserconquistada
apartirdeagora.Portodos,massobremaneirapelosqueconhecemoproblemaporvive-lo
na came, e pela especial pertenga ao Reino. Assim, nun mundo conturbado pelo 6dio,
pela viol6ncia, o pacffico 6 o maior agente de paz, o verdadeiro promotor do anplo e
completosha/om.0principalconstrutordonovoc6uedanovaterra,6obem-aventundo.

Contemplando a galeria dos bern-aventurados, por sinal limitada, se descobre
de imediato que os la catalogados representam todos os sofridos, todos os marginali-
zados. A lista nao pretende ser conclusiva, exaustiva, e muito memos fechada. Fala,
em geral, dos que carregam fardo, dos afligidos. Fardos que sao jugos colocados nos
ombros  dos  mais  indefesos,  e que devem ser despedapados,  conforme  a visao  do
Profeta  (Is  9,3-4;  10,27).  Pergunta-se:  a  inclusao  dos  desempregados  nessa  lista
alteraria o espfrito das bern-aventuraneas? Violentar-se-ia o texto? Nao seriam eles
dos que o Mestre acolheu, tomado de compaixao (spJ¢gcfe#I.zomcM. = comover-se ate
as entranhas?), dos enfraquecidos (fky//a = ter o couro arrancado, ser vexado), dos
abatidos (r!.pro = jazer, estarjogado no chao), dos que carecem de pastor (Mt 9,36)?
Nao seriam, p/c#o jwre, parte integrante das ben-aventurangas?

Que essa lista seja ampliada por todos os que assumem urn outro jugo, o jugo
libertadordeJesus(Mtll,28-30).Elefaziraoencontrodosirmaosmaisnecessitados,
com eles fazendo causa comum.

2. Hnfraquecidos, abatidos, abrasados

V.  Forrester  (a  foorror cco#6;7".co)  argumenta  que  se  identificou  trabalho  e
produe5o,demaneiraqueaelet€mdireitoaqueleseunicamenteaquelesque,segundo
determinados crit6rios, estao em condi€6es de produzir. Tais crit6rios obedeceriam
"uma 16gica planetaria" que selecionaria quem ten direito a vida. Nao ter condie6es

produtivas, segundo tais crit6rios, 6 ser paulatina, mas inexoravelmente, eliminado.
Antes de perder tudo: teto, pao, amor, o assim chamado segregado 6 destrufdo

por dentro. Alem do que tinha, tiraran-lhe a dignidade: 6 urn da legiao dos "fracassa-
dos", pois  se acusa o desempregado de ser algu6m que nao "soube"  subsistir, nao
"conseguiu"  se atualizar,  nao teve pemas para acompanhar o progresso.  Entao,  o

desempregado nao 6 s6 algu6m sem trabalho e que passa por dificuldades; ele 6, antes
de tudo, urn "destruido". Urn "fracassado" sem condi€6es de encarar a sociedade, os
seus e a si mesmo.

Noaradeconseguirtrabalho,enfrentaumabatalhadevidaedemorte.Etempo
de guerra. Os sofridos e injustigados como ele se tomani "concorrentes". Fica dificil
a partilha e ate a concorrfencia para algo em comum. 0 mercado do emprego o deixa
semcondie6es;6colocadodejoelhosanteo"vencedor".Enfrentarumafilaprcourando
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Lraba]ho  cquivi`I€  iL ii`€iitlit!iii.  a  direito  de  viver,  o  direito  i\  sun  digliitJiLde.  Come  sc
isso depende`sse dc I.avore\`. Para agravar, inconscientemente intr,ojeta a visao dos "ven-
cedores".Comelasecontempla,seexaminaeseavalia.Considera-seumculpado,quando
na verdade 6 vftima de urn monstro voraz e com muitas cabegas. Nao se sente digno de
viver no mundo dos fortes, dos vitoriosos, dos que produzem, numa palavra.

Quem poderia estar ao seu lado, lutando numa causa comum, o antecedeu na
fila,  adaptou-se ao minimo dos mi'nimos,  para sobreviver. Passa a fazer o jogo do
"outro", sentindo-se no direito de olhar com desprezo e 6dio os infortunados, pois sao

concorrentes potenciais, pretendentes ao mesmo lugar.

S6lheresta,nestemomento,colocartodasuaconfianganoSenhor.E6precisamente
esse urn dos pontos basicos que transformam o sofrido em ben-aventurado. E 6 desses
desconsiderados, desses derrotados que pode e deve vir a vit6ria. Deus costuma servir-se
dos ``fracos" para confundir os fortes, para fazer com que refulja a g16ria divina.

3. Eu vi a afli€ao do meu povo

Deus entra decididamente na hist6ria quando v6 uma multidao desempregada (Ex
3,7s). Sim, desempregada, porque trabalho escravo nao 6 realmente trabalho. S6 analo-
gicamente se diz que a maquina ou o animal trabalham. 0 trabalho s6 o 6 se for humano.
E 6 humano na proporeao em que 6 livre e social. 0 trabalho 6 o esfoxpo para humanizar
omundo,parafaz6-loadaptavel,paraquetodospossamusufruirdestaadaptabilidade,
numa promoeao universal, integral, da qual nada e ningu6m sejam excluidos.

Nao era o que acontecia com os hebreus no Egito. Escravos, faziam o "trabalho"
de  animais  ou  de  maquinas.  N5o  participavam  dos  beneffcios  advindos  de  tanto
esfongo. Bram verdadeiros desempregados. Tanto que o Egito passa a ser considerado,

E::aa=:::e°,mc:Sia;Ca°::aa::ITr:pdoau::C{Bvt;dLa2:;):)£r;:Lr'::udseatd=:g]osrea;:aobaLohas::
humano pelo ser humano que Deus entra na hist6ria humana, fazendo-a salvffica.

Ja  seria  muito  se  Jav6  1ibertasse  os  hebreus,  deixando-os  partir,  para  que
construfssem sozinhos o pr6prio destino. Mas os libertou, atraindo-os a si (Ex 19,4).
Havia urn plano amoroso: uma vida em comunhao, uma caminhada pelo deserto, uma
terra a ser conquistada, uma esperanca. E mais ainda: uma mensagem a ser levada a
todos os povos da terra.

Em virtude da alianga os hebreus deveriam ser verdadeiramente povo: urn por
todos e todos por urn. A caminhada pelo deserto os plasmou nesse novo modo de
pensar.Nelenaohalugarparaoindividualismo,paraoegofsmo:quemseisola,morre.
Nao se pode pensar em actimulo do excedente; o necessario 6 reduzido ao minimo. 0
resto6cargainsuportavel.Tudo6comum.Naoseabsolutizanemmesmoonecessdrio,
que por sinal 6 totalmente partilhavel. 0 pao parco, uma vez dividido, se multiplica,
emigrando de mao para mao,  vinculando corag6es. As racionadas gotas se tomam
cascatas, dessedentando o desconhecido viandante, hoje, mas que amanha pode ser
urn acolhedor. A vida 6 vivida em comunhao e a morte 6 enfrentada comunitariamente.
0 ``meu" 6 relativizado; o "nosso", maximizado.
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Nfl# agruras c mos pci.igos constantes de uma natureza hostil, a uniao de todos
era  o  tinico  recurso  para  a  sobrevivencia.  Os  horizontes  infinitos  do  deserto  nao
permitiam  miopia  mos  olhos  e  mos  corap6es,  obstaculavan  as  vis6es  estreitas  e
limitadas. 0 c6u era o limite. A vocapao para a liberdade era conseqtiencia 16gica. Nas
areias est6reis e traigoeiras do deserto nasceu uma comunidade.

Os  hebreus  caminhavam  rumo  a  terra prometida  que  ficava cada  vez  mais
pr6xima. Em meio a tantas dificuldades fortaleciam o vinculo que os unia como povo.
Os corap6es se amalgamavam. No meio dos peregrinos, com eles marchando, o Deus
I]ibertador, o que assumira a causa dos ex-escravos que tinham a solidariedade e a
I iberdade como bandeira.

Aos poucos foram se apossando da terra prometida. 0 aprendizado no deserto
estava entranhado na alma de cada urn.  0 tribalismo, incolporado na vida social,
religiosa e polftica dos judeus, nao permitia desigualdades maiores, nem o classismo
nomeiodapopulagao.Todoseramtiteis,constituindoumasociedadedetrabalhadores,
sem lugar para classes ociosas. Logicamente nao havia desemprego. Todos viviam
tranqtiilos, "debaixo de suas videiras e figueiras", mum sistema de mtituo auxilio, de
partilha, com o sustento e o abrigo garantidos pelo trabalho familiar (1Rs 5,5; 4,25).
Sem tributapao a quem quer que fosse.

Circunstanciashist6ricas,todavia,levaramosjudeusaquererumrei.Peloexemplo
dos povos vizinhos Samuel os alertou que arcariam com s6rias conseqtiencias. Surgiram
grupos, economicanente falando, improdutivos (govemantes, clero, militares), a serem
mantidos pela foxpa laboriosa: pastores, camponeses. Em outras palavras, a cidade daria
protegao aos trabalhadores, e o campo, por meio de dfzimos e tributap6es, a manteria.
A escolha foi feita e, mesmo contrariado, Samuel oficializou o pedido.

Apartirdeentao,odfzimo,atributapaoeacorv6iatomaramumritmocrescente.
Conseqtientemente, as dividas, os penhores , os trabalhos forgados, as desapropriap6es
se transformaram em bolas de neve. Resultado final: desemprego e mis6ria. A maioria
dos judeus voltava para seu ponto de partida: a escravidao. Os trabalhadores viam seu
espapo cada vez mais asfixiado.  Os profetas denunciavam a violencia ao plano de
Deus, a situapao de pecado, mas eram vozes que clamavam no deserto (Is 5,8).

Nessa situapao insustentavel se sucede uma gama quase ininterrupta de autori-
dades corrompidas em todos os escal5es. Os profetas as vituperavam duramente (Is
1,10-23). Mas quem os ouvia? Os pobres Cram comprados por urn par de sapatos (Am
8,6). A explorapao campeava avassaladoramente.

Para agravar,  decis6es na polftica exterior, nem sempre sabias, deixavan os
judeus a merc6 de reinos expansionistas. A hist6ria de Israel passa a ser praticamente
a hist6ria de uma nagao dominada, de urn estado vassalo. Os dominadores, os povos
suseranos que se sucedem, exigem tributapao cada vez maior, e nao faltam saques
esporadicos (2Rs 25,13s; 1Mc 1,21-24). Isto significa sangue exaurido cada vez mais
das veias dos trabalhadores do campo.

E de degradapao em degradapao se chega a 6poca de Cristo.
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4. No I.`mpti tl¢ .I...iuN

No  tempo  dc Jc."s,  iL  Piilestina continuava  sendo  eminentemente  agrfcola e
pastoril. As atividades pesqueiras aconteciam mais ao norte do' lago de Tiben'ades. A
indtistria era artesanal: tecelagem e tinturaria em escala urn pouco maior, pequenos
lagares  para  vinho  e  azeite,  perfumes,  olarias,  apougues  e  padarias  de  pequenas
propore6es. 0 com6rcio era acanhado e boa parte dependia de Jemsal6m, ou, mais
precisanente, do templo.

A Palestina sempre foi uma esp6cie de ponte militar ou comercial entre a Asia
e a Africa. Ela mesma, por6m, pouco se beneficiava, pois nao era nem grande pro-
dutora, nem grande consumidora. 0 poder aquisitivo da populaeao era baixo. Com
isto, ficava como que vendo as .aravanas que passavam. A arrecadapao dos pedagios
tomava diree6es bern distantes da bolsa do povo.

Herodes, com suas mtiltiplas construe5es e obras, como a reforma do templo, as
edificap6es de cidades como Sebaste, Cesar6ia, Antipatrida, Fasa6lis, as construe6es
de palacios e fortalezas, movimentou born ntimero de pedreiros, de entalhadores, de
caxpinteiros. Segundo Flavio Josefo, no infcio das obras do santuato, foram contra-
tados mais de 10.000 trabalhadores. Com o t6rmino da reforma, os opefarios e tantas
pessoas indiretamente envolvidas ficaram desempregados. 0 ndmero 6 muito grande,
tendo-se presente que Jerusalem nao chegava a 30.000 habitantes.

A esta situapao dolorosa 6 de se somar o que foi falado ate agora. A insolvencia
crescia, como crescia, na mesma propongao, o latifundio. Os bens Cram alienados, como
alienado  era o trabalho  dos  devedores  praticamente  transformados em escravos  (Mt
18,23ss). Para os que se locupletavam com essa situapao, convinha investir e cuidar mais
dos escravos e dos animais que de eventuais empregados. Aqueles Cram urn capital que
produzia muito e exigia o minimo. E Cram facilmente substituiveis. Os trabalhadores,
ao contfario, custavam urn pouco mais caro... Tudo favorecia o desemprego.

Uma tal situapao precisa do adubo da corrupeao para bern vicejar. E foi o que
Jesus  encontrou  (Mc  6,34).  Cobrava-se  o  dfzimo  ate  da  hortela e  da  armda que
cresciamnahorta(Lcll,42).Ossoldadosdosumosacerdotechegavalnaserenviados
aos campos, por ocasi5o das colheitas, para que os dfzimos n5o fossem sonegados. 0
testemunho 6 de Flavio Josefo, praticamente contemporineo de Jesus.

Mas, al6m da tributapao do templo, havia a de Roma, que entao dominava os
israelitas,  e  nao  era de  grapa.  Os  cobradores  de  impostos,  os  publicanos,  tinham
precisamente essa funeao. A dinastia herodiana tamb6m levava uma grande fatia. A
renda anual de Herodes era de 1.000 talentos, o equivalente a 10 milh6es de didrias
detrabalhadores.Afinal,elepagavacaroaosromanosodireitode"reinar".Suapolfcia
secreta e os que o auxiliavam a se manter no poder eram escoadouro de dinheiro. 0
prazer e a orgia, na corte, nao tinham limites. Calcula-se que os judeus, no tempo de
Jesus, tinham cerca de 40% dos ganhos devorados pelo fisco.

A classe alta, leiga e religiosa, se apoderava dos bens do povo obrigado a alienar
as  posses  e  a  liberdade  pessoal.  Assim,  mantinham a  vida nababescamente.  Urn
exemplo: a mac do sumo sacerdote Ben-Harson lhe presenteou a devida thnica que

53



Enquanto  isso, milhares dc iti€I`Lligos

e.`pcravamporumamigalhaquecafssedamesadosendinheirados.Parabolflscomo
tl do devedor que 6 vendido, juntamente com toda a fami'lia, para saldar dfvidas
(Mt  l8,23s), como a do pobre Lazaro (Lc 21,1s), sao mais que verossimeis. Outro
exemplo  comovente,  mas  real,  6  o  da  vidva  que  se  mantinha  com  2  "lepta",  o
equivalente  a  1/4  de  asse  (I.c  21,1s).  Aos  pobres,  apenas  para matar a fome,  era
distribuido pao no valor de 2 asses. Como viveria a pobre vitiva? Isto tudo sugere o
alto indice de desempregados, entao.

Eosquetrabalhavam?Paraagravarasituapao,muitasprofiss6eseramconside-
radasdesprezfveis,quandonaoimpuras.Adospublicanosnaoerafatodnico.Existiam
outras. Numa sociedade escrupulosa em manter a pi.iraza legal, ter tais atividades era
verasportasfechadas.Quemasexerciaeramarginalizadopelagrandemaioria.Bum
impuro nao podia subir ao templo, ter normal convfvio social, religioso e comercial.

Alistadetaisprofiss6esdesprezfveisnao6pequenaeseguramentecausasurpresas.
Apenas alguns exemplos, comegando pelos tao romantizados pastores. Quem exercia o
pastoreio era considerado ladrao, desonesto e mentiroso, pois "levaria" propositalmente
as ovelhas a invadir as ragas e os campos alheios. Nao se deveria negociar os produtos
do rebanho com eles. Chegavam a negar-lhes a cidadania, nao podendo testemunhar. 0
mesmo preconceito existia contra os vendedores anbulantes, os mascates: "venderiam"
produtos falsificados, desaparecendo a seguir, para evitar acertos de contas. Pensava-se
o mesmo dos tropeiros, dos marujos. Os lavandeiros e tecel6es cometian o crime de
exercer "profiss6es femininas". Os apougueiros, porque "vendiam" canes de animais
imperfeitos...  Os  medicos,  por atenderem  somente  os  que podiam pagar e  por  se
aproveitaremdasituapaoparaextorquir.Eran,ainda,colocadosdeladooscurtidores
de couro, pois manuseavam produtos considerados impuros.

Os ensinamentos falsaicos sobre pureza e impureza, tao combatidos por Jesus,
afetavam tanb6m a vida profissional e comercial, agravando a questao do desemprego.
Poucos tinham coragem de enfrentar os preconceitos, preferindo ficar sem servigo. Este
conjunto  de coisas era atingido pelo Mestre numa tinica tacada.  Suas  atitudes,  seus
ensinamentosnaopodemservistosapenassoboaspectotidocomopuramentereligioso.

Mesmo assim,  6 de se interrogar:  teria Jesus alguma colocagao a respeito do
desemprego? Mesmo nao abordando a questao direta e explicitamente, 6 possivel
descobriroquepensava,vivendonomeiodopovosofrido,dedicandosuaateneaoaos
marginalizados, tendo deles feito os seus prediletos?

5. Os b6ias-frias

Urn dos recursos pedag6gicos usados pelo Mestre para ilustrar os mist6rios do
ReinodeDeuseramasparabolas.Elasnaosaodadosdecr6nica,mastamb6mdeixam
de  ser pura  fantasia.  No  minimo,  Cram verossfmeis.  Partia-se  da experiencia dos
ouvintes, portanto, de urn dado conhecido, para ilustrar o desconhecido, o que estava
sendo ensinado, no momento.

custtiu  o cquivalcnte  a 700  siL]£i.ios  iT)fnimos.
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Ni~L()€()i.nxtitli.,Ni.,iiivi.+:li#{ir tic cl:L.i I.oram narradas pclo Scnhordamc.imf.+sima
maneira ct]]]iti a.`t{`(ti iiti,` li;vangelhos, ou se sao elaborapfro posterior da comuiiidnde,

partindo dos cii.+il"mci)tos de Jesus. A verdade 6 que, em si, elas tanto podem ilustrar
oambientevividopelosprimeiroscristaos,comoodeJesus.Edeseestudarcadauma
isoladamente.

Em nosso caso, a diversamente nomeada parabola do pai de familia que contrata
operatos a trabalhar em sua vinha (Mt 20,1-16), de maneira alguma 6 anacr6nica ao
que o Mestre encontrou em sua vida terrena. A situaeao econ6mica e social era diffcil.
Os im6veis passavam dos pequenos proprietfrios endividados para os latifundifrios
judeus e ate estrangeiros. 0 desemprego era grande. Ao alvorecer do dia, os desocu-
pados esperavam, a porta da cidade, algu6m que aparecesse para contrata-1os.

Mt 20,1-7 relata o que em si dispensaria maiores explicap6es aos ouvintes de
Jesus: nao s6 conheciam a dureza daquela chaga social, como eventualmente estariam
vivendo a dor de mendigar a sobrevivencia pessoal e da pr6pria familia, numa fila de
trabalho.  0  acenado denino era realmente o prego de uma jomada de atividades
braeais. 0 pai de familia pagava seguindo a "lei do mercado".

Uns primeiros trabalhadores sao contratados ao romper do dia. Realmente, nesse
hordrio comegava a pesada faina na roca. Outros o foram na terceira hora, ou seja, as
nove da manha. 0 grupo anteriorja tinha derramado muito suor. 0 estranho 6 que os
rec6m-contratados  nfro  estivessem  com  os  primeiros,  cedo,  capando  servigo.  Ao
meio-dia (sexta hora), novos .desocupados se somam aos anteriores. A colheita exigia
o maximo de urgencia.

Urn novo  grupo 6 contratado, e mais estranhamente ainda, pela nona e pela
und6cima hora, isto 6, as trfes e is cinco horas da tarde, respectivamente. Este dado
foge praticamente do verossinil, mesmo tendo presente uma eventual urgencia da
vinha. Patenteia-se a inteneao de marcar a narrapao com termos extremados, para
melhor enfatizar a mensagem a ser refletida. Vai-se diluindo o "historiador" e emer-
gindo o te6logo. Estes recursos literinos, todavia, nao ocultam a gravidade de uma
situapao: havia urg6ncia de se encontrarem trabalhadores para a vinha. A procura de
operarios estava sendo grande, pois a colheita nao podia esperar urn dia sequer. Assim
mesmo, a qualquer hora do dia eram encontraveis pessoas desempregadas. E vinha a
dolorosa afirmapao: ningu6m nos contratou! ...

Todavia, nao se chegou ainda ao climax da parabola, ao que se queria ensinar.
0 ponto alto comeea na hora do acerto de contas, na parte dialogal. Contrariando a lei
do mercado, os tiltimos opefarios contratados, e que muito pouco trabalharam, re-
ceberam urn denario. Nao aconteceu o esperado desconto, e isto nao era usual, como
nao o 6, ainda. A estes, ao serem contratados, nun inteligente recurso literino, nada

:reo::[v°auma:e::aejta:hdoa::]goa.drr::top¥:C:oq::r,a:::eunn9dao°:n°teExpvr=t:;:i:tad:r3:£Z::4?uf
evidenteoespfritoquestionadoreat6provocativodanarrapao,aosepagar,comecando
pelos tiltimos, e na presenga dos primeiros. Era necessario chegar ao protesto dos que
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trflbiilharam o dia todo. Com muito engenho o evangelista preparou os pomicnoros
para urn ambiente de confronto. Era interessante conhecer o choque de mentalidade.

Ao receberem o merecido e combinado dendrio, os trabalhadores da primeira
hora reclamaram da "injustiga" que estavam sofrendo. Mais que os outros, haviam
suportado  o peso  do dia e do  calor.  A resposta do  pai  de  familia nao poderia ser
diferente:pagavaconformeocontratoanteriormentefeito.Apenasqueriasergeneroso
comosdemaisque,mesmotrabalhandomenos,passavanpelasmesmasdificuldades,
tinham as mesmas necessidades que eles, trabalhadores do comeeo do dia.

Entreoutrosensinamentos,aparabolanaoconteriaemseubojoomododeJesus
pensar sobre a questao do desemprego?

6. E agora?

i certo que o texto evang6lico nao pretende tratar especificanente a questao do
trabalho, do salario, do desemprego. Mas tamb6m nao esconde a "marca do crime".
Semforgarotextoadizeroquenaopretende,6possfvelencontrarluzesnodesenrolar
da naITapao.

0pontoinicialdetudo6adignificapaodotrabalho,precisanenteporserhumano.
Anormasupremanao6aprodutividade.Maiorpesoadquireoensinanento,porquepara
osjudeusumisraelitajanaisdeveriaserescravo,porser"propriedade"deDeus.Recebera
a missao de organizar o mundo e deveria faze-lo na visao de alianga. Nao era toleravel
que a injustiea humana o considerasse inferior a uma maquina, a urn animal.

Mas a passagem nao se esgota com esse ensinamento. A16m de nao identificar o
trabalhocomaprodngao,opaidefamfliaensinaquequemexerceafuneaoporeleexercida,
deve ter o corapao aberto a partima. 0 relacionamento no mundo do trabalho nao pode se
basear apenas na insensibilidade da balanga, do metro, do calculo tacanho. 0 lucro nao
podeserumobjetivotiltimopeloqualomaisforteesmagaosmaisfracos.Justieaeamor
devem se abragar. Aos primeiros contratados mostra que tinha o direito de fazer o que
queria com os seus pertences. Em visao social, enquanto faz o bern, ajuntanos n6s.

Talvez nao esteja aqui a tinica, nem a maior mensagem que tinha no peito, nao
era esta a maior "carla de seu baralho". Na narrapao existem dois pormenores que nao
podem passar despercebidos. 0 primeiro, todo estudioso conhece: o chefe de famflia
estaporumDeustodomisericordioso.E6pr6priodomisericordiosofazermiseric6r-
dia, ir al6m do clever de justiea, do amor das entranhas. i amar quando nao existe
merecimento, 6 amar para promover o amado. E isto 6 valido no mundo do trabalho
do qual o desempregado faz parte.

Mas ha urn segundo pormenor, que a nosso vcr merece maior atengao: o pai de
familia se apresenta como aquele que 6 "born". Pouco antes Jesus disse que born ou
oBom6s6opai(Mtl9,17).Agora(Mt20,15)6usadasignificativamenteaexpressao
com a qual Deus se nomeia, embora acrescida de "born": ego agczpcffoo's cl.mi.. E isso
jaaconteceapartirdeEx3,13-14,precisamentenocontextodeJav6Libertador.Desta
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maneiraSccttlicluit|uc"huimnidadeencontraraharmonianomundodolrabtllho,do
qual faz partc t] tlcsclnpregado, se esta vocaeao buscar luzes em sua fonte: no Deus
amoroso da alian€a. A bondade do pai de familia nao 6 apenas a liberdade de usa-la
circunstancialmente e como quem faz urn favor. Parte da necessidade interior de se
abrir beneficamente aos outros, principalmente aos mais necessitados. Esta lei supera
as outras, sem minimiza-las. Jesus, que falara inicialmente dos ben-aventurados (Mt
5,1s), comove-se entao diante da dura realidade dos sofridos (Mt 9,36), identifican-
do-se  a  seguir  com  eles  (M  25,31-46).  0  mundo  do  trabalho,  onde  se  situa  o
desempregado como algu6m privilegiado, deve descobrir este novo paradigma.

i interessante acrescentar que a atengao principal do chefe de familia foi para
com os que confiaram em sua palavra, e nao no "contrato" trabalhista. Entao, ha o
elemento  justiea;  mas,  sem  excluf-la,  e  sem  com  ela  identificar-se,  sobressai  a
miseric6rdia. Onde termina aquela, comeea esta.

Eocomportamentodosprimeirostrabalhadorescontratados?Realmentetinham
"olhos  maus".  Deles  se  esperaria  urn  minimo  de  solidariedade  para  com  os  que

carregavam o mesmo jugo e passavam pelos mesmos problemas. Vftimas de uma
sociedade exploradora e insensfvel, nao deveriam ter o mesmo comportamento. Nao
6 justo passar de oprimido para opressor (Mt 18,23s). Mereceram a reprovapao. Pela
falta do minimo de solidariedade, os primeiros trabalhadores nao merecem ser dos
bern-aventurados. Nao Cram agentes da miseric6rdia, nem agentes da paz.

A parabola 6 texto profetico, nao no sentido de prever o futuro, mas enquanto
denuncia uma situapao injusta e abre perspectivas para novas realidades.

Concluindo

Mateus, ao qual deviamos limitar mais o nosso estudo, nao investiga especifi-
camente o problema do desemprego, mas tamb6m, nao o ignora. Abre pistas para a
reflexao. Nele 6 de se descobrir os desempregados na lista das bern-aventuraneas, nao
comvisaodolorista,depiedade.LfestaocomoprivilegiadosdoReinoetamb6mcomo
agentes  principais,  para  que,  com  a  dentincia  e  com  o  antincio,  se  concretize  a
redeneao.Mostraquetrabalhonao6meramercadoria:6umdireitohumanoe,porser
humano, merece toda consideraeao. i ainda urn problema de todos.

Todos, afetados ou nao pessoalmente pelo desemprego, devem animar-se com
a visao das bern-aventuraneas, com o espfrito de miseric6rdia que animou o Mestre,
e colcoar-se como agentes transformadores de urn mundo violentado pela injustiga.
Sem excluir os recursos chamados humanos, t6cnicos, econ6micos, 6 de se investir,
acima de tudo, numa sociedade que saiba partilhar e ser solidaria.
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