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Introducao

Quando comecei a escrever, fiquei preocupado em encontrar no texto biblico al-
guma hist6ria em que Jesus aparecesse curando alguem, acolhendo algum necessi-
tado, sendo amoroso para com as criancas, dando atencao as mulheres, chorando,
falando palavras carinhosas ou algo semelhante. Para minha surpresa, descobri que a
palavra "afetividade" tern urn sentido muito mais amplo. Uma das palavras usadas
para afetividade 6 "filantropia", que pode ser entendida como tratar com humanidade
(At 27,3 ; 28,2; Tt 3,4) e pode se referir tamb6m a bondade de Deus em relacao aos se-
res hunanos.

Tratar as pessoas com humanidade tern sido urn valor cada vez mais esquecido,
principalmente quando esperamos isso daqueles que teoricamente foram constituidos
para esse fim. Mais do que nunca a populapao se sente abandonada; como ovelhas sem
pastor. Os govemantes tern o cidadao como inimigo. N5o ha nenhuma preocupac5o em
colocaroserhumanocomoocentrodasatene6es,naohanenhumapreocupagaoempro-
videnciar meios para que este ser humano possa viver de foma justa. Assim sendo, o
povo nao consegue vcr a cidade, o estado, o pals, os govemantes como promotores da
vida.Tudo6conseguidocommuitosacrificio,muitoesforco;naohapreocupagaocoma
preservacaoeagarantiadequeosmeiosbasicosdeexistenciaestafaogarantidosaosse-
res humanos. A cidade toma-se inimiga para aqueles que insistem em viver nela.

Essa nocao de afetividade nos leva a sair do nosso mundo e ampliar nosso hori-
zonte na solidariedade com outros povos. 0 fato de nascermos numa deteminada ter-
ra, regiao ou pals mos leva a urn nacionalismo exagerado e esquecemos que as cercas e
as linhas divis6rias foram impostas pela pr6pria humanidade. A terra 6 urn ben co-
mum a todos. No entanto, isso foi se modificando de tal forma que o outro passou a ser
visto como inimigo, simplesmente por habitar urn pedapo de chao diferente, uma cul-
tura diferente, uma lingua diferente e urn sistema de vida diferente. Na medida em que
passamos a vcr a cultura do outro como inferior, que nada tern a mos ensinar e que, por-
tanto, pode ser destruida, ent5o o ser humano passa a ser visto como inimigo, suas ter-
ras podem ser incoxporadas e seu povo tratado como servigais (escravos). Na hist6ria
biblica temos o exemplo do pr6prio povo de Israel (escravos no Egito -Ex 3,7-10). Na
hist6ria do Brasil, os indios que aqui ja habitavam e os negros que vieram do continen-
teafricano,oumelhor,apr6priahist6riadaAfricaeseusconquistadores.Issotudocau-
sa uma grande ansiedade. Nao estar ansioso pela vida 6 saber que Deus garante a
cxistenciaetudoaquilodequenecessitamosparacontinuarexistindo.Porisso,eletra-
ta a natureza com bondade e os seres humanos com humanidade.
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A nivcl iiiais pcssoal, diriamos iiiic h4 pi```so{is qiic l`£izcm iiiicst`*`o tli` i``i`Iitcl. ii dis-
tancia de relacionamento, outros o fazcm por simplcs ignorancia. Bi`stii olhi`i-ao nosso
redor para percebermos que no dia-a-dia as relac6es sao outras. 0 pai c marido se toma
opressordosfilhosedamulher;notrabalhoopatrao6perseguidor;naescolaoprofessor
6aautoridadeegostadeservistocomotal.Deacordocomessavisao,manteradistancia
em relapao aos "inferiores" preserva a autoridade. Portanto, o que se destaca sao rela-
c5es de poder, autoridade e faltam exatamente o respeito e a afetividade.

Procuraremos descobrir no nosso texto aspectos que mostrem que Deus esfa preocu-
padocomaexistenciahumanaecomaformacomoelatemsidoadministrada.Veremosque
o modelo para ser tratado com humanidade se enconha na pr6pria natureza. Outros povos
que nem conheciam esse ensino de Jesus ja chamavarn atengfro para essa necessidade.

0 ser humano 6 cidadao do mundo

Os limites, as cercas, os muros sao barreiras visiveis que acusam as diferencas,
que rompem os relacionamentos, que delimitam urn territ6rio, que separam pessoas.
" muito tempo a hist6ria conviveu com o muro da vergonha que dividia as duas Ale-
manhas. Romper limites, transpor barreiras 6 dizer que o outro n5o 6 meu inimigo.
Que 6 possivel uma conviv6ncia, que a nacionalidade, a terra, a cultura, a cor, a condi-
cao econ6mica, nao podem ser barreiras para o relacionamento.

No s6culo IV ac, urn grupo de fil6sofos chamados cinicos' ja se consideravam
cidadaos do mundo e divulgavam essa id6ia. Eles queriam dizer que nao Cram gregos,
nem romanos, nem de qualquer outra nacionalidade. A nacionalidade nao 6 o funda-
mental. 0 lugar onde a pessoa nasceu e a sua posic5o social nao significavam nada. Isso
significava que como cidadaos do mundo podiam transitar e escolher qualquer lugar para
morar, sobreviver, desenvolver sua religiao, sua vida politica. Fundamentavam seu modo
de vida espelhando-se na nature2a. Entendiam tambem que nao ha lugar nem ningu6m
mais culto ou memos culto do que o outro. Podia-se aprender com todos. Acreditavam que
a verdade devia ser buscada onde estivesse,  entre os gregos ou entre os "barbaros"
(quem nao era grego).  Viviam de maneira simples, defendiam o campo como  lugar
ideal, andavam descalcos, com urn bastao, uma sacola; e de vila em vila, de cidade em
cidade, ensinavam e exortavam a todos a viverem de acordo com a natureza; critica-
vam a riqueza, a opul6ncia, as guerras, a cidade e os govemantes opressores.

O que me admira 6 que esse pensamentoja existia desde o seculo Iv ac e, passa-
dos muitos seculos, a humanidade ainda continua agindo de forma egoista, opressora,

I.  0 cinismo surge com Antistcncs, discipulo dc S6cratcs, no IV s6culo ac. No cntanto, 6 Di6gcncs quc sc tomari
mais conhccido polo fato dc assumir verdadeiramcntc uma vida cinica. A prop6sito, o nomc cinico provavclmcntc
dcriva do tcrmo grcgo "kyo;r' (cao). O sciijcito dc agir e dc sc comportar dcvc tor contribuido c rcforcado a id6ia do
fil6sofo "cao''. O inicio do cinismo ([V s6c. a(6 o fin do ll s6c. uC.) csti documentado por Didgcncs La6rcio no sex-
to livro dc sun obra:  yi.c/" cJor Fj./dso/Z„ //ws/i'cs. Ha uma traducao feita pcla Universidadc dc Brasilia. LAERTIOS,
Di6gcncs.  yi.d(I e do«//.7./Ia das' A/./dsq/i)s //erg/res, Brasilia, UNB,  1988.
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I I"iii"idtirii. I ?**c* *ril.iti,i, .jl'Hic,"c pi`iiodo, convidavain a todos a quc sc asscmclhas-
)I`.iii {`t natiii.czii. () iiti**ti lcxtti I:`iiib¢m mos convida a imitarmos a natureza.

I lIIiai os lirios do campo (Lucas 12,22-31)
22 "Disse, pois, para aos seus discipulos: Por isso vos digo: Nao se preocupem

I.nm a vida, com o que vao comer; nem com o corpo, com o que irao vestir. 23 Pois a
vitl:16maisdoqueoalimentoeocoxpo6maisdoqueovestido.240lhemoscorvosque
ill-iti semeiam nem colhem, que n5o tern armaz6m nem celeiro, e Deus os sustenta;
Iiu:Into mais voces que sao superiores aos passaros.

25Poisquemdevoces,estandoansioso,podeaumentarumc6vadonaduracaode

NIi tempo de vida? 26 Portanto, se nem o minimo voces podem, por que esfao ansiosos
it I.cspeito do restante?

270lhemoslirioscomocrescem;nfrotrabalhamnemfian;poiem,vosdigo,nemSa-

11imaoemtodaasung16riavestia-secomoumdestes.28PoisseDeusvesteaervadocampo
• inc esfa (existe) hoje e ananha 6 jogada na fomalha, quarto mais voces de pouca fe!

29Tanbemn5obusquemoquecomereoquebeberenaoestejamansiosos.3°PoistcL

tl:isestascoisasasnap6esdomundobuscam,masvossopaisabequevoc6snecessitamdes-
m coisas. 3' Todavia, busquem o Reino dele e estas coisas vos sefao acrescentadas".

A afetividade no nosso texto consiste em que I}eus garante a todos urn tratamen-
ln igual ao que tern dispensado a natureza, embora a humanidade sej.a superior a ela.
^ssim como ele garante vida a natureza, tamb6m foi seu prop6sito desde o inicio ga-
l iii`tir a humanidade uma vida sem preocupagao. Essa vida sem preocupapao seria re-
H`iltado  de  saber  que  tudo  estaria  a  disposicao  da  sua  criacao.  Se  tudo  estava  a
ilisposig5o n5o haveria por que estar ansioso quanto ao amanha.

0 nosso texto traz lic6es de sabedoria. i sabedoria do dia-a-dia. De quem obser-
v:I a natureza e entende que podemos mos comportar como ela e dela tirar lie6es. Quan-
ilo leio esse texto fico preocupado; porque por mais que se pe¢a a algu6m para n5o
I.icar ansioso quanto ao seu futuro, e mais especificamente com suas condic6es de so-
hi.evivencia, mesmo assim ele continuafa ansioso. Dai podemos cair na tentaeao de
|tcnsar que o texto esta mos incentivando a cruzarmos os bracos e deixamos as coisas
i`contecerem, ou agirmos com uma fe tal que mos leva a crer que Deus suprifa todas as
iiossas necessidades.  Geralmente 6 isso que os comentaristas dizem:  devemos mos
:ibandonar, com fe, nas maos divinas e Deus suprira todas as nossas necessidades. Mas
i`ao e bern isso que o texto fala. No dltimo versiculo esfa a chave da questao. i a busca
tlo reino e da justiea que garantira o suprimento das necessidades.

Esse texto nos convida a imitarmos a natureza. Assim como a natureza cresce,
vive, desenvolve-se em qualquer lugar e harmonicamente convive, sem dificuldades
com sua sobrevivencia, assim deve ser tamb6m com a humanidade. Portanto, a busca
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do rcino, dajustica c a inspirac@o na iiaturcza sao a garantia p{`i.i` i`:lti i`til{ii'nww :`iisio-
sos. Antes, vamos analisar urn pouco mais de perto o nosso texto.

Como o texto foi construido

Asvezes,atraducaoquetemosem`portuguesnemsemprenosajudaaentendero
textodeformasatisfat6ria;porisso,6necessariorecorrermosaotextogrego.Portanto,
6apartirdasinforlnag6esdotextogregoqueprocuraremosrevelarcomoahist6riafoi
construida.

Muitoscomentaristasdefendemqueosv.22b-23circularamcomohist6riainde-
pendente, ou seja, a narrativa foi construida a partir deste dois versiculos. 0 v. 22 ini-
cia-se com uma conjuncao adversativa  "dG " (mas, porem) e o v. 23 liga-se ao v. 22
atrav6sdeumaconjuncaoconclusiva"err"(porque,pois,asaber),formando,portan-

:O+T5ai:c£[qaa.::.c:is?.?G:reo,:::::e;%J;::cY;Z:,:{p6ot]€sTp::ceosn::;:Fnut:;.ciai=;Oo::
tante salientar tamb6m que estes versiculos, embora tenham a mesma construg5o dos
versiculos anteriores, em nada influenciam na compreensao do texto, podendo, inclu-
sive, ser suprimidos. Desta forma, 6 possivel que este dito tenha sobrevivido isolada-
mente. No entanto, numa outra estrutura que mostraremos adiante, veremos que estes
versiculos comp6em, juntamente com outros, o centro da argumentacao.

Como afirmamos, os versiculos 25 e 26 quebram a seqtiencia nomal de compa-
rac5ocomanaturezaqueseinicianov.24(comoverboolharnoimperativo),continu-
ando mos v. 27 (com o mesmo verbo no imperativo) e 28. 0 dltimo bloco (29-31) se
caracteriza pelo verbo "procurar" que aparece nos tres versiculos. 0 autor tenta mos-
trar que o Reino de Deus 6 a solucao para toda a ansiedade da vida.

Assim como urn edificio -que, para ser construido, necessita da sua estrutura e,
uma vez acabada a construcao, nem sempre conseguimos mais visualizar esta estrutu-
ra -, assim 6 o texto biblico. Se pudessemos visualizar o esqueleto do texto diriamos
que apresenta uma estrutura baseada nas argumentag6es ret6ricas e que podemos vi-
sualizar a partir do seguinte esquema:

v. 22 -Exortacao negativa (Nao se preocupem nem... nem...)

v. 23 - Clausula de motivo (A vida 6 mais do que alimento, corpo e vestido)

v. 24-28 -Argumentacap (olhem os corvos, o tempo da vida, os lirios e as ervas
do cainpo)

v.29-Exortagaonegativa(Naobusquemoquecomer,naoestejamansiosos)

v. 30 -Clausula de motivo (As na96es do mundo buscam...)

v. 31 -Exorta¢ao positiva (Busquem o reino de Deus...)

A argumentacao esta no centro da estrutura e se utiliza da comparacao com a na-
tureza para tentar convencer os ouvintes. Esse texto tern essa estrutura porque utiliza
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`iiiiii 1`i)I.I"i tli l`i`i.i`iil`. tlu I.cliti:ii' c dc sc cxprcssar. i urn g6nero sapiencial mas isso nao

qucr dizcl. iiiii` ii:.in cHl ivi`ssc ao alcance do povo. Comoja dissemos, esse texto 6 a ma-
ncira mais sjmplcs dc cxpressar a percepc5o do cotidiano. Sao imagens conhecidas.
N5o Cram ncccssarias tantas perip6cias, nem grandes esforcos ret6ricos para saber o
que se queria dizer.

A sabedoria mos ditos de Jesus

Muitas vezes pensamos que os livros sapienciais estao presentes somente no
Antigo Testamento; no entanto, tamb6m 6 possivel observar este tipo de literatura mos
evangelhos. Na hist6ria da formacao dos evangelhos ha uma fonte que serviu de base
na elaboraeao dos evangelhos de Mateus e Lucas. Essa fonte 6 conhecida como fonte
dos ditos de Jesus. Tern esse nome porque acreditava-se que nela s6 existiam ditos,
maximas, ou seja, frases curtas nas quais se concentravam uma licao de vida. Essa fon-
te nfo existe, isto 6, nao ha nenhum documento hist6rico, antigo, que comprove sua
existencia. Para chegarmos a ela 6 necessario fazermos urn exercicio. Se comparar-
mos os evangelhos (principalmente Mateus, Marcos e Lucas), veremos que existem
muitas semelhancas e diferengas. Hist6rias que fazem parte de urn evangelho, mas nao
cstao presentes no outro. Portanto, chama-se fonte dos ditos aqueles textos que est5o
presentes ou sao comuns tanto a Lucas quanto a Mateus mas estao ausentes em Mar-
cos. De acordo com essa teoria, existiu uma coleeao de ditos e o nosso texto faz parte
dessa colecao de ditos. A importancia da fonte pars nosso texto se da pelo fato de sa-
bermos que estamos lidando com instruc6es, ou seja, com indicac6es sabias de quem
observa o mundo, as experiencias e a vida e dai tira suas lic6es. Sao indicae6es que
apontam para urn modo de vida. Ainda nao ha tanta preocupa¢ao com a teologia.

Uma visao mais ampla do texto

Nosso texto esta dentro do contexto da subida de Jesus para Jerusalem (que vai
do cap. 9 ao 19). Os dois textos anteriores ao nosso ja introduzem o tema do valor da
vida e do dinheiro. Em 12,7 Jesus diz: "Nao tenham medo: pois voces valem mais do
que muitos pardais." Nos v. 13-21 Jesus fala de urn homem que acumulou muita rique-
7.a e nos v. 33-34 manda vender os bens. Mateus coloca esse texto dentro do contexto
do serm5o do monte e tamb6m logo depois da oracao do pai-nosso (Mt 6,25-34). Os v.
19-21 advertem para nao ajuntar tesouros na terra e o v. 24 para n5o servir a dois senho-
res (Deus e o dinheiro). Portanto, percebemos que o assunto esta totalmente voltado
para o dia-a-dia e a preocupa¢ao com quem esta ansioso em acumular riquezas. 0 acti-
mulo de riqueza quase sempre acontece em detrimento de outros.

0 texto de Lucas 12,22-31 encontra paralelo em Mateus 6,25-34. Sao poucas as
diferencas entre Mateus e Lucas. Vamos analisar algumas dessas diferen¢as. 0 v. 26
de Lucas e totalmente omitido em Mateus. Ap6s isso, temos palavras acrescentadas ou
omitidas. Lucas fala em corvos e Mateus em aves. Lucas fala de nae6es do mundo e
Mateus simplesmente as nag6es. Mateus usa a express5o Pai celeste e Lucas apenas
Pai. Mateus usa a expressao Reino de Deus e Justiga e Lucas apenas Reino.
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Talvez Lucas use a figura do corvo pal.a dar enfasc aos cuidado,i diviiii.S, islti {`,
Deussepreocupacomumpassarot5oinsignificantee,inclusive,impuroparaosjudc`m
(Lv 11,15; Dt 14,14); enquanto Mateus 6 mais abrangente e evita citar os corvos.

Comrelapaoa"'6/rfe"as"(napao,povo),essapalavrageralmente6usadapelasti/j-
/wagi.#/a (traducao da Biblia do hebraico para o grego) para traduzir a palavra hebraica
"go);i.rm" toovos, nac6es) e muitas vezes com o sentido de fazer uma separapao entre `i

povojudeueosnao-judeus.OfatodeLucasusar"nac6esdomundo"ampliaosignif]cii-
do de cunho religioso para o geografico, ou seja, " 'G/A#as" nao 6 apenas os que nao t€i``
Jav6comoDeusmastodososreinosdomundoemoposigfroaoReinodeDeus.Nahist{'t-
ria da tentap5o, o diabo oferece a Jesus todos os ``reinos do mundo". Diante dos vario#
significados que a palavra "mundo" adquire dentro do Novo Testamento, entendemo`q
que aqui ela toma mais urn sentido de urn poder estabelecido. Portanto, acredita-se qui`
Mateus tinha em mente o conceito e a oposicao judeus-gentios, enquanto Lucas expan-
diu o conceito para o Imp6rio Romano como urn todo.

A expressao Reino de Deus tamb6m nao 6 muito usada por Mateus, aparecendo
apenas tr6s vezes:  12,28; 21,31.43 . Ha ddvidas quanto a inclusao desta expressao em
Mt 6,33 . Dos sin6ticos, somente Mateus usa o conceito Reino dos C6us. Esta variac5o
6 explicada pelo costume judaico de se evitar usar o santo nome de Deus. 0 significa-
do, no entanto, 6 o mesmo.

Outro conceito fundamental para Mateus 6 ajusti¢a. Dos quatro evangelhos Ma-

;::ts]:a:%ufen:oai::rba{Zv:i:[Pdae[,?av:ao.Eae[£Vneozspea:aj=:t:;:.a#a6t;eauds°trRa:i:°pJ;a[:;::i::£ticaad:i
contexto de uma discussao com escribas e fariseus. Uma vez que eles nao serviam
como exemplo dejustiea, os discipulos de Jesus sao convocados a ultrapassar essajus-
tica (Mt 5,20).

Mateus tamb6m coloca 6,25-34 logo ap6s a oracao do Pai-nosso. La se pede que
se perdoem as dividas e que seja dado o p5o de cada dia. Em Mt 20 o Reino de Deus 6
comparado a urn homem que contrata pessoas para trabalhar e se compromete a pagar
o que 6justo (v. 4). Em Mt 18,23, o Reino de Deus 6 comparado a urn rei que resolveu
perdoar os seus servos. Portanto, ajustiga de Deus consiste em perdoar. 0 Reino 6 urn
modo de relacionamento fundamentado na justica.

ParaMateus,oReinodeDeustemumaaspectoescatol6gico.Eprovavelqueouso
de"Paiceleste"estejaligadoaoconceitodeumReinoquevemdoc6u.Lucassepreocupa
em mostrar simplesmente o "Pai" com o sentido de sustentador, criador e provedor.

La¢os de afetividade do cam`po: "OIhai os lirios, os corvos e os passaros"

Dissemos, anteriormente, que a instrueao de Jesus aos seus discipulos para que
nao estivessem preocupados ou ansiosos diante da vida, nao refletia somente a confi-
anca na providencia divina, ou seja, nao 6 "umjogar-se cegamente" a urn futuro incer-
to. Pelo contrario, era uma garantia de que o seu modo de vida, a natureza, a terra, o
campo sao condic6es suficientes para continuar assegurando as necessidades da exis-

68

I.I.cscimento do imperio e conseqiientemente da necessidade de acumulac5o de bens e
iiliinentos para financiar a estrutura de administracao. Em nivel local, a producao de
Hiibsistencia ja n5o era suficiente para satisfazer a familia e as aldeias; assim sendo,
`'ti*c relacionamento familiar e pr6prio do campo comecou a ser quebrado. Agora, a
iii.t)duc5o,ouumagrandepartedacolheita,deveriaserdestinadaaopagamentodeta-
`:is e tributos. Essa descaracterizacao da lugar a urn sentimento nostalgico ou lem-
Iii.inca do periodo em que as aldeias eram auto-suficientes.

Aprop6sito,essanostalgiadostemposdeoutrora6bempr6priatamb6mdonos-
w seculo. Basta olharmos para as nossas cidades. A cidade vai avancando e transfor-
i"mdo o cenario. 0 que antes era urn rio transfoma-se em esgoto; o que era area de
Ill/.ertransfoma-senumpr6dioqualquer;oqueeraumlagooulagoapdblicatoma-se
ti,`paco privado; onde antes era de graca, agora 6 pago. As familias tradicionais e fun-
il:`dorasdacidadedesapareceram,jan5osesabemaisquemsao.0campo,ossitiose
I.`i¢ados ficaram cada vez mais distantes da cidade. Onde viviam vinte mil pessoas,
iit!oras5oduzentasmil.Ten-sesaudadesdostemposemquesepodiadormircompor-
lNs abertas, andar tranqtiilo a qualquer hora da noite. Sao lembrados com saudades os
I`)mpos em que o leiteiro deixava, de madrugada, o leite sobre o muro. As matas, os
I){'issaros e os sagivins ja nao mais existem.

Ii.`i`ui:i. Rcsumindo, diriamos: o campo era o local que ainda preservava os valorcs da
NI`i:'ividade,solidariedadeedaconviv6nciaentreasfamilias,emborapercebamosque
t.**i`* c outros valores ja n5o erani mais ulna realidade.

®

Pelos termos usados, essa comunidade deveria estar localizada no campo, mais
|M.`tvavelmente na Galil6ia. Palavras como lirios, corvos, passaros, c6vado, semear,
i.ulhcr, celeiro mos transportam para essa realidade. Os evangelhos revelam muitas
ii"igcns rurais e descrevem as relap6es humanas com imagens da natureza. Exemplo
tli*t}o s5o os termos: ovelhas e lobos, serpente e pomba (Lc  10,16), sol e chuva (Lc
i`45). Portanto, a rim de entendermos melhor como essas relap6es se davam, e neces-
`i'uio conhecemos urn pouco da Galileia.

AregiaoconhecidacomoGalil6iaeraconsideradauinazonarural,constituidapor
iil`iasociedadedealdeiasepequenospovoados.Areafertileambientenoqualoslacos
liilimosdeparentescoeramvalorizados,bemcomoapartilhadosbens(Lcll,5-11).Era
`inipovoquesentiaasdoreseasalegriasunsdosoutros(Lc7,ll-14;5,6-9).Apescaera
I.i`itatambememfanilia,baseadanacooperapao(Lc5,I-1l).OmardaGalil6iaerafon-
Ictlesustentagaoparamuitagente.Osmaisvelhoseramouvidos(Lc7,I-10).Asaldeias
i"tduziamfrotas,graos,6leoegado(Lcl3,6-9;12,16-21;15,23-29;16,I-9).Noentan-
1it,cssetrabalhonaoerapartilhadocomigualdade.Assimcomohaviapequenasaldeias,
Iiwiatamb6mgrandesproprietariosquepossuiainempregados(Lc15,17;12,42;16,2).
I I:ivia tamb6m diaristas e escravos (Lc 10,2; 12,35-38; 14,17-22), al6m de indigentes e
incndigos.Essasdltimasquatrocategoriasjademonstramqueanaturezajanaoeramais
n hase de sustentapao e integraeao dos povos.

Essa integrae5o estava sendo desmoronada por causa do avanco das cidades, do
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I-£Ssc pi'`}ccs*() dc c]-i`scimcilt{i tl€.`tl.Ii ill {t*  I:i¢`is tlc {imi/ii{li`; {t {`1`ctivi(liLili` u t) Hc.ill

timcnto dc pcrtenccr a uma grandc familia forum dcstruidos, Tod(is os q`ie vivci`ci"
ram esses momentos falam do passado com extrema tristeza c tern cm suas mc`n'i!,I I)
passadocomoummomentoaureo,inesquecivel,sadio.Astransformac6csmudarmnii
continuam mudando os valores e habitos da antiga populapao. Esse "progresso" i:Iin
duas gerap5es: aqueles que conviveram com o passado, e os filhos que adoram o i`iii.
mento presente.

Essapercepc5oeessessentimentosnaodeviamserestranhosaoscamponescstl"
Galil6ia e ao pr6prio Jesus. Eles puderam constatar a destruicao das rela96es da vi(li`
nas aldeias e a explorag5o atrav6s do tributo. Para as aldeias, isso se constituiu nun`ii
novidade.Defato,emboraapraticadacobran9adetributosnaofossealgonovo,elfiSo
intensificavacadavezmais.DiantedissotudoJesusprop5eumanovavis5odanaturc.
za e urn novo modo de vida.

Ha afetividade no Reino de Deus

Esse texto nos revela que, se buscamos o Reino, as necessidades basicas serao saci-
adas.Daificamospensando:oReino6umlugar,6umasituac5o,6ummomentohist6rico,
oquesefa?0nossotextopedeparaque,diantedasansiedadesdavidaedasincertezas,to-
memos como modelo a natureza. 0 que tern a ver a natureza com o Reino de Deus?

Jesus fala isso para uma comunidade que esta ansiosa diante das dificuldades da
vida. Estar ansioso 6 a expressao que ligara todos estes versiculos. Esta palavra de-
monstra que a apreens5o 6 causada pela possibilidade de urn perigo, urn inforthnio ou
uma angdstia que estao para vir. N6s sabemos muitos bern o que significa viver na in-
certeza, com medo do amanha, de urn futuro que nao sabemos como sera.

Jesus adverte a comunidade a nao estar ansiosa para ter uma vida igual a do rico
ques6pensaemacumulareterlucro(Lcl2,13-21).Poroutrolado,ningu6mdesejavi-
ver etemamente na pobreza ou na miseria. Comer e vestir representam necessidades
basicas da vida; nao se esta exigindo nada demais. Logo se percebe que esta comuni-
dadedeveserextremamentepobreaopontodenaoestarmaisconseguindonemoque
comer e vestir. Mesmo assim, Jesus pede para que eles esperem, tenham paciencia,
imitem a natureza e busquem o Reino.

Jesus compara a vida humana a natureza. Para os passaros e plantas, a natureza
nao pertence a ningu6m; tudo e de todos. Os passaros sao livres para urn dia comer em
urn local e em outro dia comer Qnde desejarem, porque sabem que a natureza nao mu-
dara.Acompreensaodestetexto6fortalecidapelahist6riaanterior.Jesuscontaapara-
bola de urn proprietario de terra que, obtendo uma grande safra, acumulou esperando
viver tranqtiilo no futuro. Para Jesus, a id6ia de acumular 6 absurda e sem sentido. Se a
naturezapodeviver'semsepreocuparemacumularahumanidadetamb6mpode.Tan-
to os passaros quanto os homens integram a natureza que recebe o cuidado de Deus.
Assim, se Deus cuida da natureza, tamb6m nada ira faltar para a hunanidade.
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Viv€I. ctm l'(ilinc ii "itiii'cxii Signi l'ica ui"i volta ao pariiiso, ondc a naliircza cstava €}
iliHiwiHi¢ilotl:ihulnanicl:`dc.Aid6iadcacumularriqueza6taoabsurdaquc6comparadaa
lt n li`tii.€`. Lsso fica mais claro ainda quando Jesus diz que os lirios nem trabalham nem te-
t`i`in. A palavra trabalhar usada aqui refere-se ao esforco anoamal, ao trabalho pesado,
ilui-{i, ilo fatigar-se e ficar exausto. A expressao nao pretende propor que a comunidade
iii\n (lcva trabalhar, mas trabalhar o suficiente para garantir sua sobreviv€ncia, como
n`.`tiitccia nas pequenas aldeias.  Trabalho que nao precisa acumular. Alias, os termos
` i` Ii. {iparecem messes versiculos e mos anteriores refletem exatamente uma realidade do
``nui|io. Fala-se em corvo, semear, ceifar, celeiros, trabalhar, tecer e erva do campo.

A comunidade esta ansiosa para sobreviver diante da fome e das preocupac6es
`lii vida; sua ansiedade 6 causada pela ansiedade dos que acumulam. A dificuldade
iiiii'{` se produzir alimento leva as pessoas a ficar ansiosas por acumular; mas a dificul-
`lHtlc cm produzir alimento se da porque se mudou o obj etivo original da terra (agora, o
`iui` vale 6 o com6rcio). Dai o rico ser urn exemplo a nao ser seguido. Ou seja, se nin-
p.`i6in se preocupar em acumular, e sim em dividir, nao faltar5o nem alimento e nem as
t iulras coisas necessarias a vida. O rico (do texto anterior) acumulou e morreu, ou seja,
i`i``iinular nao garante tempo de vida a mais para ningu6m. As aldeias estavam acostu-
Iii!`das com urn sistema de partilha e nao de acumulacao.

Nos versiculos 29-31 novamente a comunidade 6 advertida para nao se preocu-
ii:ir com comida e bebida. Desta feita, 6 apresentado o nome daqueles que estao ansio-
Hits por comida e bebida.  0 texto apresenta Salomao e as nac6es do mundo como
i.xcmplos de riqueza e de pessoas que estao preocupadas com esses bens. Aqui Salo-
'Iii~io esta em oposigao aqueles que vivem de acordo com a natureza. Jesus conhecia
I ti)in a hist6ria de Salom5o e toda sua riqueza. 0 reino de Salomao com toda sua pompa
"lo servia de exemplo a ser seguido pela comunidade. 0 reino de Salomao foi funda-
i iicntado na violencia, na opressao, no desrespeito as tradic6es, no individualismo, no
```}m6rcio. Toda sua riqueza foi fruto dessa forma de governar. E em Lc 7,24-25 tam-
1 i¢m 6 dito que os que se vestem e vivem bern estao mos palacios. Nao estar ansioso sig-
i ii rica nao se preocupar com os bens e entender o mundo como uma grande familia na
tiiial algu6m poderia encontrar apoio onde estivesse e em que situaeao se encontrasse,
|tt)is o mundo pertence a todos. Nao 6 assim que os passaros vivem? 0 desejo de se ter
I`cns e riqueza 6 a preocupaeao de assegurar urn futuro melhor e isso gera ansiedyde.
N o entanto, esse futuro estara garantido se assegurarmos as novas relac6es; ou meThor,

;`,?aye°r]::dTd°e:8Ssr:ia£:ne]Sst:avdao]:ersessapor]o¥]:I:u°ssa8:r]egsu::::£:'a:°si]eddaarieegaed:icpear¥e[i!;.e

Jesus, o diabo oferece a Jesus os reinos do mundo (Lc 4,6). Esses reinos, que estao sob \\
ii "administracao satanica," se fundamentam na violencia, opressao, exploragao, acu-
inulacao e na reverencia aos govemadores romanos, porque se acreditava que eles
cram deuses ou semideuses. Tamb6m em Mt 20,25 Jesus diz o seguinte: "Bern sabeis
que os principes dos gentios (ou nae6es) os dominam, e que os grandes exercem auto-
ridade sobre eles."
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A economia baseada no com6rcio, na riqucza e no poder scguc `iiiiii I`itv:I li'tgica.
Ja nao se utiliza a terra para o auto-sustento da familia e sim para o com¢rci{i tl:L produ-
c5o de excedentes. Para a comunidade, viver conforme a natureza 6 viver em urn mun-
do "sem dono". Tudo esta a disposicao do ser humano e, conseqtientemente, comida e
bebida estao asseguradas. No entanto, as antigas relap6es, baseadas na vida comunita-
ria, na relagao patriarcal, na familia, estavam sendo apagadas. Pois o comercio havia
transfomado homens e terras em mercadorias A propriedade, para o povo judeu, era
algo inseparivel do homem, significava sua pr6pria existencia enquanto ser que parti-
cipava de uma vida comunitaria.

No v. 31 o Reino esta intimamente ligado a comer, beber e vestir-se. Achar o Rei-
no significava ter essas necessidades basicas atendidas. Procurar o Reino 6 procurar
urn modo de vida, e uma quesfao existencial. Este verbo n5o significa simplesmente

?i:°ecg:ge::Sc::i6£¥a€:S:je¥'oqi:edr:I;::sfte}:t:'i::nuo¥£:g::Sandtees:jeasTa::rmqeur;::::
texto aparece depois da oraeao do Pai-nosso. Nessa oracao, pede-se que o Reino ve-
nha, que as dividas sejam perdoadas e tambem que o pao seja dado a cada dia. E antes
disso tudo ja se havia dito tamb6m que o Reino era dos pobres (Lc 6,20). 0 Reino de
Deus 6 urn conjunto de valores que se exige tanto do pobre quanto do rico. 0 Reino de
Deus darn seguranca para sobreviver. Oferece garantia de sobrevivencia; a certeza de
que todas as necessidades serao satisfeitas 6 a recompensa para os que buscam o Rei-
no. 0 Reino de Deus esta estabelecido mum novo relacionamento com Deus e com o
pr6ximo. A id6ia do Reino esta tamb6m fundamentada numa sociedade ou comunida-
de de comunhao, reparticao, divis5o de bens, de riquezas. A id6ia do Reino es fa preo-
cupada em como melhor administrar a vida, de maneira que ela nao se tome pesada
nem angustiante a ninguem.

Conc]usao

Tratar com humanidade 6 ser essencialmente animal. i entender o mundo como
sendo sem barreiras. Ele pertence a todos. Por isso mesmo, a nossa existencia deve ser
garantida tanto no Brasil, quanto na Africa, na india ou em qualquer parte do mundo,
porque somos cidadaos do mundo. Assim como o passaro que hoje esfa aqui e amanha
migra para outra regiao e tern certeza que encontrard as mesmas coisas que lhe dao
sustenta¢ao, assim deve ser a convivencia humana. Os animais nao fazem distinc5o
entre o territ6rio que lhes pertence -e que, portanto, deve ser demarcado -e o que nao

#£E:TEna::i:uqduoe:eqsuuaslg:::j'ouug:ru:I:;egjian:as:ep:::gemTn::?:eq:ses::Itfi::::,::o£:
¢ente nao estariamos ansiosos quanto a vida.
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