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0 VALOR ESSENCIAL DA VIDA HUMANA*

Frei Betto

Este texto é um registro da partici-
pactio do CBCE nas atividades da 46°
ReuniCio da SBPC. Para este registro,
tinhamos varios textos a escolher, po-
rem, a decisão recaiu sobre este, que a
todos conquistou.

A proposta de Frei Betto, com esse
texto, é a de uma "viagem" pela histaria
da vida sobre a Terra, brilhantemente
relatada. Sua proposta a ousada. 	 sa
porque esta ligada a uma tematica com-
plexa - a condicilo humana - mas porque
provoca a nossa capacidade de contem-
placcio, tab pouco utilizada, mas basica
para nosso desenvolvimento enquanto
seres humanos. Aceite esta provocacdo
efaca essa "viagem"!

Um versiculo de Joao, o no 10 do
capitulo 10 resume todo o significado
da missao de Jesus: "Vim para que
todos tenham vida e vida em abundan-
cia". Este é o valor primordial da con-
dick) humana, sem o qual nenhum
outro é possivel: a vida. Niao é urn
milagre que estejamos aqui vivos,
imprimindo sentido a luminosa ceguei-
ra do Universo, cujo espelho sao os
nossos olhos e a nossa mente? Com
certeza Jupiter nao sente a menor dor,
nem uma simples &mega, sob o im-
pacto dos fragmentos do cometa que
ora the dilacera os costados. Mas &is,
homens e mulheres, voyeurs atrevi-
dos, corn olhar ampliado por possan-
tes telescopios, contemplamos o es-
peticulo sideral, ao mesmo tempo que
sofremos corn a palavra amarga que
ressoa em nosso coragao ou cora a
cabeca doente que ameaca nosso
organismo. Somos os imicos seres do
Universo que sabem que a morte é o
seu destino inelutdvel. Por isso, impri-

* Apresentadona46°ReuniAoAnual daSBPC - Viteoria, 1994.
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mimos sentido a existencia e conferi-
mos, a cada gesto e coisa, valor sim-
b6lico. A mao 6 ferramenta e cuia e
pinta e afago e toque carinhoso. A
flor 6 simples vegetal e obra de arte e
expressao dos sentimentos e inten-
cOes e, ainda hoje, o anico presente
que remetemos aos nossos mortos.

No entanto, quanto vale a vida
num pais como o Brasil? Nao vale
mais que tres salarios minimos, o teto
que se paga a 80% dos 64,3 milhOes de
pessoas que integram a populagao
economicamente ativa. Enquanto o
ministro roga, na TV, que "nab corn-
prem", 100 milhOes de brasileiros
sequer ingressam no mercado de con-
sumo de bens essenciais a vida. Falar
em direitos humanos, no Brasil, 6 luxo.
Temos ainda que lutar pela conquista
de direitos animais, como corner, edu-
car a cria, abrigar-se das intemperies.
Nan ha bezerros abandonados pelas
ruas do pais, mas calcula-se que ha-
jam 8 milhOes de criancas. 0 nnmero
rat) 6 maior por que, neste pais, mor-
rem cerca de 340 mil criancas por
ano, antes de completarem o primeiro
ano de idade, em decorrencia da
subnutricao. Em Alagoas, de cada
1.000 nascidas vivas, morrem 174. 0
indice mundial, em Niger, na Africa,
6 de 191/1.000. No municipio alagoano
de TeotOnio Vilela morreram, no pri-
meiro semestre de 1994, 377/1.000.
Este 6 o Brasil real: FMI, ou seja,
fome, morte e infelicidade.

Mas, o que 6 a vida, dom maior
de Deus, aos olhos da fe; milagre da
natureza, aos olhos da ciencia?

Existe uma tendencia de a mate-
ria inerte estruturar-se para se tornar

matdria viva. E no mundo molecular
que isso ocorre, segundo leis que ain-
da sao desconhecidas pela ciencia. 0
que se sabe 6 que certas moleculas
agem de urn modo estranhamente
"inteligente". "0 que 6 espantoso -
constata Ilya Prigogine, premio Nobel
de Quimica - 6 que cada molOcula sabe
o que as outran moleculas fail° ao
mesmo tempo que ela, e a
distancias macroscOpicas. Nossas ex-
periencias mostram como as mol6cu-
las se comunicam." (Citado in
Guitton, 1992, 48).

Em cada particula, atomo ou mo-
lecula, algo informa a natureza, qual
uma Consciencia onipresente e que
se manifesta, em cada ser, de acordo
corn a sua potencialidade de vida.
Tudo indica que a evolucao do Univer-
so segue urn rumo, a natureza tern
uma direct-to, os seres vivos possuem
urn eixo e a vida humana tern um
sentido. Como assinalou Teilhard de
Chardin no inicio do seculo, ha no
cosmo uma passagem do menos com-
plexo para o mais complexo, da dis-
persao a ordem, do inerte ao vivo. E a
forca que comanda essa evolucao 6
algo interior a materia, como 6 tam-
b6m interior a cada urn de nos. Resta-
nos saber capta-la.

A Vida entra em cena

A ciencia ainda nab consegue
explicar como atomos e moleculas se
reuniram para formar a c6lula. Viva,
ela congrega cerca de vinte
aminoacidos que, por sua vez, depen-
dem de aproximadamente 2,000
enzimas especificas. BiOlogos calcu-
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laram que possibilidade existe de 1.000
enzimas se acercarem ordenadamen-
te, ate produzirem uma celula viva. 0
resultado 6 de 10'" contra 1! 0 que
levou um dos descobridores do ADN,
Francis Crick, premio Nobel de Biolo-
gia, a reconhecer: "Urn homem sen-
sato, armado de todo o saber a nossa
disposicao hoje, teria a obrignao
de afirmar que a origem da vida
parece atualmente dever-se a urn
milagre, tantas sac) as condicOes a
reunir para viabiliza-la"(Citado in
Guitton, 1992, 49).

Ignora-se como inanimadas mo-
leculas se combinaram em mecanis-
mos tao complicados, a ponto de dotar
a celula de poder de criar duplicatas
de si mesma. Porem, nenhuma dtivida
resta de que a vida nasceu de urn
aglomerado de moleculas, filhas bas-
tardas que, ao contrario de seus pais,
gostavam de sexo e, portanto, sabiam
como se reproduzir. Solta por al, ex-
posta aos maiores perigos e contando
corn muita sorte, a vida que surgira
praticamente do nada, tornou-se, nes-
te planeta, a senhora dos mares, dos
solos e dos ares. Seus descendentes
inundaram oceanos, povoaram as
mais elevadas montanhas, incrusta-
ram-se entre as rochas da Antartida e
as areias do deserto saudita.

0 berco maritimo
No fundo do mar nao ha luz do

Sol nem plantas verdes. Ali, as criatu-
ras buscam os orificios que, como
poros, exalam o calor do magma no
interior do planeta. Ao se encontrar
com o basalto quente por baixo do solo
maritimo, a agua impregna-se de gas

sulfidrico, aquele composto de enxo-
fre que tern cheiro de ovo podre. Para
o ser humano, o gas sulfidrico 6 letal,
mas para as bacterias submarinas
urn manjar dos deuses netunianos.
Elas comem o sulfureto, processan-
do-o, como as plantas fazem com a luz
do Sol, e produzem amidos e acuca-
res, multiplicando-se aos milhares.
Junto aos orificios, aqueles seres lei-
tosos parecem fumaca de chamine E
assim como os animais comem as
plantas, os seres marnimos comem as
bacterias.

0 calor junto aos orificios infra-
oceanicos criou condicOes para a vida
se desenvolver. Ali no fundo, na in-
fancia de Gaia, todos os ingredientes
da receita estavam contidos, como o
hidrogenio, o oxigenio, o carbono, o
metano e a amOnia. E qual seria o
ponto dente delicioso manjar - por
vezes doce, muitas vezes salgado,
amargo ou apimentado - chamado
vida? A que temperatura deveria ser
cozido na agua? At6 hoje ninguem
conhece a receita ern detalhes. E
provavel que o Grande Cozinheiro,
cioso de seu talento, tenha guardado
o segredo so para si. Sabe-se, porOm,
que o magma, a mais de 1.000 graus
centfgrados, eleva a agua que toca
600°C. E a medida que parte da cordi-
lheira submarina emergiu, como a
Islandia, trouxe a vida a superficie,
expondo-a aos olhos do Sol, cuja
radiacao ultra violeta é mortal. Se hoje
ela suporta a superficie a por que a
maior parte dos raios ultravioletas esta
bloqueada pelos &tilos ray-ban do pla-
neta, a camada de okOnio, criada pela
pr6pria vida para suaprotecao, ja que
o oxig8nio resulta da fotossintese. Mas
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isso levou tempo. Portanto, tudo indi-
ca que a vida comecou a sombra,
entre rochas aquecidas, no fundo dos
mares.

Uma hipcitese plausivel
Nada impede que a vida tenha se

iniciado na Terra por diversas vezes.
Na ebulicao solar, aster6ides e come-
tas que circulavam atraidos pelo Sol
formaram os planetas. Porem, peda-
cos menores corriam aturdidos por
forcas gravitacionais que puxavam
de todos os lados. Aster6ides corn
mais de 100 km de diametro bombar-
dearam a Lua, abrindo suas secas
crateras, simdtricas em seu diame-
tro. Se atingiram a Lua e hoje atingem
hipiter, 6 bem provavel que tenham
atingido a Terra que 6 maior que a Lua
e, portanto, exerce maior forma de
atracao. Nä° seria a profundidade de
certos mares terrestres o resultado
deste choque? Ao se chocarem,
aster6ides e cometas transformaram
a agua em vapor, aquecendo a Terra
e eliminando toda a forma de vida.
Pordm, milhaes de anos depois, res-
friada a atmosfera, o vapor
condensou-se em agua e a agua des-
ceu em chuvas e as chuvas encheram
a banheira oceanica, permitindo a vida
renascer. De uns 3 bilhOes de anos
para ca, aer6litos do porte desses que
ora bombardeiam Jtipiter ja nao cal-
ram sobre a Terra. Mas outros, meno-
res, extinguiram os dinossauros e
volatilizaram as Aguas dos oceanos,
impedindo que os microorganismos,
que dependem da fotossintese, pu-
dessem sobreviver. Mas o fundo dos
mares estava protegido desses born-

bardeios, como abrigo de mIsseis. La
ha Aguas quentes aflorando do magma
e tais fontes emitem substancias
micas como o sulfeto de hidrogenio.
Gracas ao vicio das bact6rias
termailas, que ingerem o sulfeto e,
como boas viciadas, dispensam a luz
solar, manteve-se a cadeia alimentar
que nutre outros animais marinhos.
Portanto, ha na Terra presenca de
vida que dispensa a fotossintese.

0 advento
Quais bogies de alvissara Prima-

vera, ha cerca de 4 bilhOes de anos,
quando a Terra se libertou do inferno
que deu origem ao sistema solar, a
vida entrou em cena, irrompendo de
substancias quimicas simples, como
acidos nucleicos e proteinas. No ini-
cio, relampagos e raios ultravioleta
tomaram pelas maos moleculas sim-
ples e, no banho revitalizador dos
mares, onde megulhavam vaidosas e
narcisicas, houve o encontro casual
de moleculas que desempenhavam
as mesmas atividades, favorecidas
pelo crivo da selecao natural. As que
foram capazes de se autoduplicar,
mais c6pias geraram. Dessa empatia,
brotou uma uniao que permitiu o ad-
vento da primeira celula vegetal, ca-
paz de converter luz do Sol, agua e
diOxido de carbono, em carboidratos
e oxigenio - a fotossintese. Aos pou-
cos as celulas se aperfeicoaram e
passarem a sintetizar, em energia,
oxigenio e nutrientes fornecidos pelo
meio exterior. Surgira, assim, no cal-
do primevo, o mais remoto ancestral
do acid° desoxirribonucleico, mais co-
nhecido por ADN.
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As primeiras celulas tinham far-
tura de alimento. Flutuavam num mar
de moleculas organicas que nao tive-
ram competencia, benedo sou sorte
para se tornarem vida. As fendas
quentes dos fundos dos mares, os re-
lampagos e os raios ultravioletas abas-
teciam-nas com novos suprimentos
de aminoacidos. Mas, a medida em
que as celulas entraram em explosdo
demografica, reduziram-se as reser-
vas de moleculas organicas. E possi-
vel que a vida tenha sido seriamente
ameacada. Mas, na desesperada luta
pela sobrevivencia, umas poucas ce-
lulas herOicas e inteligentes criaram,
como urn novo mecanismo de sobre-
vivencia, a fotossintese. Usaram a luz
solar para construir nelas pr6prias um
sistema capaz de abastece-las de fres-
cas moleculas organicas. 0 fenOme-
no da vida correu o risco de ser tao
breve quanto urn piscar de olhos. Indi-
vidualmente considerada, a vida é urn
piscar de olhos. Mas sua multiplici-
dade, ao longo do tempo, traduz-se na
bela histdria de adaptacdo a situaeOes
mutantes. Para crescer, multiplicar-
se e fazer reparaeOes, a celula neces-
sity de energia solar e materiais de
construed°. 0 Sol fornece a energia,
mas nä° a materia-prima dos atomos,
fornecida pelo forno das estrelas, e os
tijolos de moleculas organicas,
advindas dos mares e da primitiva
atmosfera.

0 hidrogenio é urn dos elemen-
tos fundamentais. No infcio, a celula
extrafa hidrogenio da materia organi-
ca livre. E gracas a fotossfntese, pas-
sou a estocar fragmentos da comida
que tinha a sua volta. Mas, de novo,

isso comecou a escassear. Onde ar-
ranjar hidrogenio? Foi busca-lo na di-
visa° das moleculas de gas sulffdrico,
expelido por vulcOes e fendas terres-
tres. Celulas capazes de receber ener-
gia solar e dividir sulfuretos, ja nao
precisavam se preocupar corn a es-
cassez de moleculas organicas da
sopa primeva. E, assim, viveram 100
milhOes de anos. Ate que uma celula,
mais competente, descobriu em seu
laborat6rio uma molecula corn muito
mais hidrogenio que o gas sulffdrico -
o diOxido de hidrogenio, simploriamen-
te conhecido por agua. Para ser que-
brada, esta molecula exigia dez vezes
mais energia que a outra, mas quem o
conseguia podia ter certeza de veneer
o espectro da morte. A celula compe-
tente conseguiu e descobriu que a
materia-prima de que necessitava era
abundante: luz do Sol e agua do mar.
Seu nome: algas ou cianobacterias,
de cor verde-azulado ou azul-
esverdeada. Aparecera, talvez, ha 2
bilhOes e 600 milhOes de anos. Multi-
plicaram-se desenfreadamente, tor-
nando-se senhoras do planeta.

Cada vez que a alga quebrava
uma molecula de agua e sugava o
hidrogenio, o restante - o oxigenio - era
jogado fora. Esse lixo retornava a
agua. Ora, o oxigenio é urn veneno
mortal, altamente reativo, capaz de
queimar tecidos vivos, corroer ferro e
deteriorar o casco dos mais modernos
transatlanticos. Ate entao nao existia
oxigenio livre na Terra, pois feria quei-
mado quimicamente todos os
aminoacidos e evitado a agregagao
das moleculas organicas, impedindo
o alvorecer da vida. De modo que as
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algas comecaram a poluir o planeta.
No inicio, tanta era a quantidade de
sais ferrosos suspensos no mar, que o
oxigenio demoraria muito a atingir o
volume capaz de enferrujar todo ague-
le ferro. Ainda assim, formaram-se
nos oceanos grandes jazidas de ferro.
Quinhentos milhOes de anos depois,
as algas continuavam espalhando
oxigenio em quantidade preocupante.
Ja nao havia mais sais ferrosos dissol-
vidos no mar, e o gas letal subira
atmosfera. Como os raios ultravioletas
ainda impediam a vida na superficie
terrestre, quase nada foi afetado. Mas
as pr6prias algas, acostumadas a bai-
xos nfveis de oxigénio, comecaram a
se sentir ameacadas. A vida viu-se
obrigada a dar outro salto.

Urn grupo de cdlulas desenvol-
veu enzimas especiais, capazes de
processar os compostos letais do oxi-
Orli° contido nas mol6culas organi-
cas, transformando-os em compos-
tos inofensivos. Enzimas sho moldcu-
las de protelna, e ha 2.000 tipos dife-
rentes. Cada enzima 6 formada por
cerca de 6.000 atomos e provoca uma
reacao quimica especifica. E cada
cdlula, inclusive as dos nossos cor-
pos, contem cerca de 1 milhao dessas
inchistrias proteicas chamadas
enzimas. Enquanto as demais cdlulas
morreram sob a pior poluicao ja havida
no planeta, as que fabricaram enzimas
especiais sobreviveram, pois sabiam
ou podiam tolerar o oxigenio. E foram
mais longe, a ponto de extrair energia
do oxig6nio: inventaram a respiracao.
Derain a volta por cima e multiplica-
ram-se nos mares. E o oxigenio, su-
bindo a atmosfera, formou a camada
de ozOnio, reduzindo drasticamente a

incidencia dos raios ultravioletas que
atingiam a Terra. Entao, as cdlulas
migraram dos mares a terra.

No decorrer de mais da metade
do tempo da evolucao, bactdrias e
amebas, organismos unicelulares,
reproduziam-se por divisao celular e,
assim, sobreviviam em sua progOnie.
Esses procariotos viviam quase sem
oxigOnio que, se existia na atmosfera,
era em quantidade minima. Por6m,
corn o aparecimento dos microor-
ganismos, o meio ambiente sofreu
alteracOes. Nos 2 bilhOes de anos se-
guintes, os procariotos produziram
oxigenio pela fotossintese, espalhan-
do-o por toda a atmosfera. Assim,
preparou-se o terreno para o
surgimento de alulas que respiram
oxigenio.

Depois, vieram os eucariotos,
organismos unicelulares que contém
em seus cromossomos material gene-
tico. Teriam os seres unicelulares
deixado f6sseis? Nos anos 50, o mi-
croscOpio MOStrOU restos fossilizados
de cdlulas separadas, ou ligadas uma
a outra, na rocha de silex cOrneo, uma
espdcie de quartzo, prOximo de
Thunder Bay, nos Estados Unidos.
Havia uma criatura em forma de es-
trela, batizada de Eoastrion, que signi-
fica "estrela da madrugada". Corn
cerca de 2 bilhOes de anos, era tits
vezes mais antiga que a mais velha
das trilobitas. Mas ao oeste da Aus-
tralia, em fins da d6cada de 70, nas
rochas de Warrawoona - corn 3 bi-
lhOes e meio de anos - foram encontra-
dos microfdsseis. Se al nao se incrus-
taram depois, hip6tese que nao esta
afastada, aquelas cdlulas - gravadas
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numa pedra que era agua e, de repen-
te, virou minerio - sdo os nossos verda-
deiros AdOes e Evas.

Eros & tanato
Foi a partir do Ultimo bilhdo de

anos que a Vida inventou o sexo e a
morte. A multiplicidade e a individua-
lidade. A geracdo e a degradaca-o.

Outro acidente
de percurso

Urn pequeno acidente genetic° -
talvez a impossibilidade de uma celula
se desgarrar de suas filhas apOs gera-
las - permitiu o aparecimento dos
primeiros organismos multicelulares.
Antes que o sexo fosse inventado,
novos organismos so podiam surgir
pelo acrimulo de mutacOes fortuitas,
em geral, modificacOes aleatOrias na
escrita da linguagem genefica. Corn a
descoberta do sexo, dois organismos
podiam sussurrar e, assim, permutar
todas as letras e segredos do cedigo
genetic°. Durante algum tempo, a vida
existiu apenas na forma de algas mer-
gulhadas nas profundezas dos ocea-
nos. Houve, ent5o, uma revolucao
atmosferica. As plantas verdes, que
pululavam nos mares, comecaram a
produzir oxigenio molecular, que in-
vadiu o espaco ate entdo ocupado
pelo hidrogenio e, depois de oxidar
quase todo o metal existente, acumu-
lou-se na atmosfera, tornando possi-
vel a multiplicacdo dos seres vivos'-e
modificando a paisagem terrestre, na
qual reinava a materia inerte.

As primeiras plantas e os seres
eucariontes vicejaram ha pouco mais

de 1 WM° de anos, oferecendo a vida
o alimento de que necessitava. Inicia-
va-se, corn o reino vegetal, a colheita
dos f6tons projetados pelo Sol, cada
folha transformada numa diminuta
usina quimica de processamento de
energia solar. Desde entdo, os vege-
tais assimilam a luz do Sol que ativa o
laboratOrio quimico de suas celulas,
os cloroplastos, que produzem
hidratos de carbono, como acucares
e amidos. E todos os seres vivos sobre
a superficie terrestre carnivoros ou
ndo, obtem hidratos de carbono co-
mendo plantas. Se um cdo nâo come
vegetais, ele come a carne do gado
vegetariano.

As rochas, ruborizadas pelo
olhar vigoroso e invasivo do Sol, qui-
seram se cobrir de pudor. 0 oxigenio
inundou a atmosfera terrestre, favo-
recendo a fertil e farta proliferacdo de
organismos aernbicos. Todavia, ain-
da que tat) celebrado por tantos seres
vivos, o oxigénio a urn veneno que, ao
tornar a atmosfera oxidante, ameaca
a materia organica que ran se encon-
tra suficientemente protegida. Assim,
o seu advento marcou o fim de milha-
res de microrganismos que pululavam
pela superficie do planeta. As plan-
tas, entretanto, produziam, alem do
oxigenio, outros gases que, como o
nitrogenio, compOem a atmosfera da
Terra. Ao respirar, o ser vivo respira
vida.

Hoje, nossa atmosfera contem
21% de oxigenio, que é como um cas-
telo na areia - sinal de que ha vida por
ati, pois nenhum vento, ao soprar na
praia faz, por si mesmo, urn castelo. A
atmosfera contem, ainda, 0,03% de
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diOxido de carbono. Nao houvesse
vida, seriam 99%. E ela que remove o
diOxido de carbono e acrescenta oxi-
genio. Bastariam 25% de oxigenio e o
mundo vivo arderia em chamas. Sem
nenhum oxigenio, impossivel respi-
rar. Sem didxido de carbono, nao exis-
tiria a fotossintese, as plantas morre-
riam, e a vida desapareceria da face
da Terra. Mais diOxido de carbon e o
calor seria tanto que provocaria o efei-
to estufa. A biosfera produz tambem
milhOes de toneladas de metano e Oxido
nitroso, que combinam corn oxigenio,
impedindo que seu nivel se eleve.
Assim, a vida molda a Terra, a Terra
molda a vida. Viva, toda a Terra 6
biosfera.

A vida 6 uma coisa infima, se
comparada a imensidao do Universo.
Num comprimento de cem metros,
ela ocuparia apenas 1 milionesimo de
centimetro.

A explosio
das especies

Corn o advento do sexo, a evolu-
cao biolegica entrou em ritmo ascen-
dente. Ja nao era bom que
microorganismos unicelulares perrna-
necessem sos. E foi dado a eles o
prazer irresistfvel de se unirem e mul-
tiplicarem. Pouco depois, cerce de
600 milhOes de anos Antes do Tempo
Presente, surgiram, no leito desa-
quecido e aqiieo dos oceanos, os
platelmintos e as Aguas-vivas, os pri-
meiros animais. Vieram em seguida
as artrOpodes, as esponjas e os
celenterados de Chengjiung, como se
suas carcacas tivessem sido concebi-

das ha 570 milhOes de anos, pelo dese-
nho de um Hieronymus Bosch. Seus
fasseis mais antigos sac) do period°
Cambrian°, ha 570 milhOes de anos.
Rochas corn esta idade contem
trilobitas e algas. Mas as trilobitas nao
foram os primeiros seres vivos, pois
continham bilhOes de celulas. E nao
eram muito mais primitivas do que
antflopes, baleias azuis e sequOias.

S6 ha 530 milhOes de anos come-
caram a proliferar novas formas de
vida. Talvez urn erro no computador
de uma celula de uma alga, ou a abun-
dancia de oxigenio na atmosfera, te-
nha sido o suficiente para causar a
explosao cambriana. Os animais ja
podiam se dar ao luxo de consumir
energia na fabricacao de seus esque-
letos. Corn olhos de cristais para de-
tectar a luz polarizada, esqueletos e
membros articulados, surgiram os
trilobitas que, em grupos, cacavam no
leito maritimo. E, ao lado deles,
marella, yohoia, opabinia, burgessia,
o enigmatic° nectocaris, o fabuloso
hallucigenia e toda a inestinadvel fauna
de Burgess Shale. E tambem muitas
outras especies ja desaparecidas.
Depois vieram os peixes e os verte-
brados, repteis e passaros, arvores e
flores, cetaceos e primatas. 0 Uni-
verso ganhava olhos e ouvidos para
apreciar sua pr6pria beleza.

A vida gerada nas aguas trans-
feriu-se a terra seca ha 425 milhOes de
anos. Logo, os primeiros insetos des-
cobriram a arte de voar, enquanto os
vertebrados povoavam a superficie
do planeta. Quando a vida se aprimo-
rou, ha 200 milhOes de anos, a estru-
tura biolOgica associou sexo e ternura
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celebrando, corn os primeiros mamf-
feros, o advento da educacao. No
period° Cretaceo, encerrado ha 70
milhOes de anos, as primeiras ayes
riscaram os ceus enquanto, no solo,
os dinossauros esmagavam arvores
frondosas como se fossem palitos.
Vinte milhOes de anos depois, a crosta
terrestre ocidental cindiu-se como urn
biscoito, e as Aguas invasoras alarga-
ram a fenda, formando o oceano
Atlantic°, que passou a dividir, de urn
lado, a America, e de outro, a Africa.

Os pre-primatas apareceram ha
70 milhOes de anos: Logo, viram-se na
companhia dos primitivos gatos, caes
e cavalos. Cinqiienta milhOes de anos
depois, macacos e micos se envere-
daram por urn caminho evolucionario
prOprio. Entao, a atmosfera adquirira
sua atual composicao quimica.

HA 15 milhOes de anos, no POlo
Sul, uma massa continental de mais
de 14 milhOes de Km' - quase o dobro
do territ6rio do Brasil - cobriu-se de
uma compacta camada de gelo, como
ocorre a agua da garrafa retirada do
refrigerador e apalpada repentina-
mente pelo calor das maos. Assim,
formou-se a AntArtida. Quatro mi-
lhOes de anos depois, animais de pasto
proliferam em terras secas e quentes.

HA cerca de 10 milhOes de anos,
despontaram animais corn o cerebro
desproporcionalmente crescido em
relacao ao tamanho do corpo. As cin-
zas da explosao primeva, entranha-
das em corpos vivos, na forma de
fosfato e carbono, e enriquecidas por
enzimas e protefnas, emergiram len-
tamente na direcão da consciencia.

Era o primeiro sintoma de que a natu-
reza seguiria pelo caminho que con-
duziria ao advento da especie hu-
mana.

Da familia de chimpanzes nas-
ceu, ha 5 milhOes de anos, urn ou
mais descendentes, que dela se
distinguiam por caracterfsticas que
comecavam a delinear tacos huma-
nos. E 1 milhao e 300 anos depois, ele
já andava, apoiando-se de preferen-
cia nas patas traseiras. Porem, aquele
que é considerado o primeiro ances-
tral de nossa especie - o homo erectus
- s6 viria a surgir, talvez na China, hd
cerca de 2 milhOes de anos. Sua cons-
ciencia reflexa despontaria no homo
sapiens, ha 600 mil anos. E ha 50 mil
anos cessou a evolugao biolOgica da
especie humana. Em estrutura e ta-
manho, o corpo e o cerebro de ho-
mens e mulheres já nao sofreram al-
teracOes. E, aos poucos, eles conse-
guiram controlar o uso do fogo, mani-
festar-se atraves da linguagem, reve-
lar seus sentimentos e imitar o canto
dos pdssaros e dos ventos por instru-
mentos musicais; desenvolver tecni-
cas agricolas, que permitiam a repro-
ducao dos alimentos; juntar animais
em rebanhos, fisgar peixes corn an-
zOis, 6 ampliar a palma das maos,
fabricando vasilhas de ceramica; de-
cifrar os ciclos da natureza e o percur-
so do tempo, pelo uso do calendario;
fundir o cobre e reforcar seus artefa-
tos, criar sinais graficos de reprodu-
cao da linguagem e elaborar a escrita.
Cessada a evolucao genetica, inicia-
ram-se o desenvolvimento social e
cultural.
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0 ser humano,
uma obra-prima

Uma pessoa de 60 kg 6 um colos-
sal edificio de trilhOes de celulas, to-
das provenientes de uma anica: o 6vu-
lo fertilizado. Portanto, todas sao ir-
ma's, primas, tias; enfim, parentes.

Urn Unica celula humana teria
condicties de armazenar tres ou qua-
tro colecties de 30 volumes das Pagi-
nas Amarelas de Sao Paulo, cujo
exemplar possui 1.288 paginas. Mas
nao 6 a celula humana o que ha de mais
competente. No ADN de uma anica
semente de lirio ha capacidade
suficiente para armazenar 60 exem-
plares das Paginas Amarelas. Em
certas especies de amebas, seu ADN
contem tanta informacao quanto
30.000 listas tdefenicas de uma cida-
de como o Rio de Janeiro.

0 corpo humano 6 uma comple-
xa e maravilhosa rem* de celulas
vivas, e cada uma delas possui urn
nacleo que, como diminuta ilha, bOia
numa substanCia liquida, o citoplasma.
0 nacleo 6 para a celula o que o are-
bro 6 para o corpo. Dentro de cada
'Mae° ha Infimos graos de cromatina,
que constituem o ADN. Toda essa
delicada paisagem, que aos nossos
olhos se parece as pinturas chinesas
em bico de pena, esta revestida por
uma membrana. 0 ADN 6 a Unica
coisa que, num ser vivo, permanece
invariavel. Seu peso, da ordem de 1
milionesimo de milionesimo de gra-
ma, 6 constante, o que comprova que
a celula nao consome ADN. Porem, a
cromatina possui outro acido, o ARN
- acid° ribonucleic° - que serve de

mensageiro entre o ADN e o meio
exterior.	 ele quem transmite as or-
dens do ADN ao resto da celula, e
tambem informa ao ADN o que ocor-
re no meio circundante. Encerrado
em sua majestade, o ADN guarda a
sete chaves o cddigo genetic°, e s6 ele
fabrica cromossomos ao ter inicio o
espeticulo do desdobramento celu-
lar.

Na natureza, o vivo quer sempre
gerar o vivo. 0 sonho de toda celula 6
ser duas. Todo ser anseia formar ou-
tros seres, melhores e mais comple-
tos do que ele. Para tanto, apropria-se
das substancias inertes para
transforms-las em materia-prima de
seres vivos. 0 mundo vivo esta funda-
mentalmente dividido em bactdrias
versus do resto. Diferimos das bac-
terias porque nossas celulas possuem
minicelulas - o micleo, que abriga os
cromossomos, e pequenos objetos em
forma de bombas, as mitocOndrias.
Elas tern seu pr6prio ADN, que se
propaga indeperidentemente do ADN
principal existente nos cromossomos
do aide°. Dentro de cada urn de n6s,
todas as mitocOndrias descendem das
mitocendrias contidas no 6vulo de
nossa mae, ja que os esperrnatozOides
sao muito pequenos para conte-las. A
celula 6 mestra nessa arte de recriar
seres vivos a partir da materia inerte,
coma Michelangelo esculpiu a expres-
siva figura de Moises debastando o
excesso de um bloco de marmore.
Atraves de sua membrana, ela absor-
ve materia inerte do mundo exterior,
no intuito de gerar filhas gemeas.
Assim, a expand° do vivo ocorre em
progressao geometrica. E todo esse
processo de desdobramenio leva cer-
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ca de 1 hora. 0 peso de uma celula
de apenas 1 milionesimo do grama.
Todas as celulas se reproduzem divi-
dindo-se em duas; cada uma das duas,
fazem quatro; as quatro fazem oito.
Em vinte duplicacOes, sao milhOes.
Em quarenta, ultrapassam 1 trilhdo.

Nä° fosse a natureza sabia, a
duplicacao celular dar-se-ia em ritmo
incessante e, em 40 horas, haveria
uma tonelada de celulas vivas; em
cinco dias, o peso da materia multipli-
cada equivaleria ao peso da Terra. Se
isso näo acontece é porque sab escas-
sos, no mundo exterior, os recursos
que a celula precisa recolher para
obter a sintese da substancia viva e
desdobrar-se. Por isso, a duplicacao
nab é continua. Nas bacterias, quan-
do a celula se duplica, cada uma toma
o seu caminho. Em n6s, elas se jun-
tam, em vez de se afastarem umas
das outras.

0 vivo é uma substancia espe-
rancosa. Ndo apenas aguarda, sobre-
tudo almeja. Anseia produzir novas
celulas que nao sejam meras cOpias
da celula-mde, porem novas estrutu-
ras vivas.

Como uma adolescente, a celu-
la atravessa o period() intercinetico,
no qual cresce e se prepara de modo
a, urn dia, gerar vida. Quando entra no
cio, os diminutos grabs de cromatina
se transformam em filamentos - os
cromossomos. Vizinhos ao nOcleo,
dois centriolos atraem os cromosso-
mos que, de linhas dispersas dentro do
ndcleo, ganham formas definidas,
enrolando-se em espiral sobre si mes-
mos. Como uma lagoa que transbor-
da, a membrana celular funde-se no

citoplasma, tragando o micleo, en-
quanto os cromossomos, pilotados
pelos centriolos, bOiarn se afastando
uns dos outros, ate atingirem os p6los
diametralmente opostos na beira da
lagoa. Entao, a membrana celular
passa a borbulhar como agua vulcani-
ca. E o sinal de que se inicia a divisao
celular. Cada metade dos cromosso-
mos navega em direcoes opostas,
rebocada. por seu centrOmero. Aos
poucos, a celula se alonga, intensifi-
cando a ebulicdo da membrana e es-
treitando-se em seu centro. Nas ex-
tremidades opostas, os cromossomos
se entrelacam num Arno tab aperta-
do que seus corpos se incham, en-
quanto nova membrana nuclear se
desenha em torno deles, assinalando
urn novo micleo. Como pequeno bura-
co negro, o nticleo absorve os
cromossomos, deixando a cromatina
como rastro. A membrana da celula-
mäe, estrangulada em oito, rompe-
se, permitindo que as filhas se sepa-
rem completamente umas das outras.
Um dia essas filhas, crescidas e bem
alimentadas, irao gerar outras celu-
las. Assim, tecidos e Org -aos renovam
sucessivamente suas celulas. 0 pan-
creas substitui a maioria a cada 24
horas. 0 revestimento do estOmago, a
cada tits dias. Os leucOcitos, a cada
dez; 98% da proteina do cerebro
refeira em menos de urn mes.

Quando uma celula se divide, ela
lega as filhas sua biblioteca, corn to-
das as informacOes geneticas de como
fazer uma pessoa inteira. De fato, a
biblioteca a duplicada, uma para cada
filha, com absoluta fidelidade. Por-
tanto, as celulas do cerebro sabem
como fazer celulas do coracäb, como
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estas sabem como fazer celulas dos
olhos ou das unhas. A biblioteca ensi-
na-nos a respirar o ar puro da seria, rir
dos flumes mudos de Charles Chaplin,
andar a beira da praia pela
mastigar um pessego e beijar.

A mao, essa maravilha
Se ampliarmos uma de nossas

maos, veremos cada celula da pele
que a reveste, tao complexa quanto o
centro de uma grande cidade. Se au-
mentarmos a ampliagio, veremos a
confudo de tortuosos ribossomos e
ondulantes mitoc8ndrias, lisossomos
esfericos e estrelados centriolos, que
formam os sistemas sanitirio,
energetic° e respiratario de cada ce-
lula. Embora nossas mans tenham uns
poucos anos, a arquitetura delas tern
mais de 1 billiao de anos.

Ao olhar o interior da alula da
mao, vemos no micleo, dentto do gene,
as macromoleculas de acid° deso-
xirribonucleico, o ADN. Cada uma
delas se parece a mem6ria de urn
supercomputador e contem informa-
Vies geneticas armazenadas no de-
correr de 4 bilhOes de anos, codifica-
das num alfabeto de apenas quatro
"letras", feito de vicar e de molecu-
las de fosfato, dotado de sinais de
pontuacao e de urn programa especial
contra o erro. Tais moleculas sào ca-
pazes de preservar imensa quantida-
de de informacOes com minima mar-
gem de erro, durante milhOes de anos.
Sua mensagem soletra exatamente
como fazer urn ser humano, dos ner-
vos aos masculos, dos ossos a pele,
dos olhos as celulas do cerebro.

Se aumentarmos ainda mais a
ampliacao da mao, veremos que as
moleculas de ADN se comptiem de
muitos atomos, cercados por eletrons
em forma de ampulhetas, de espirais
ascendentes, de elipses cheias e de
finissimos charutos. Alguns desses
eletrons vieram ha pouco de atomos
vizinhos; outros, juntaram-se a seus
micleos atOmicos ha mais de 5 basks
de anos, quando a Terra se formava
numa nuvem estelar.

Ao aumentar a ampliacao 100
mil vezes veremos o micleo de urn
dnico atom° de carbono, que pode ter
de 5 a 15 bilhOes de anos, e que, urn
dia, esteve reunido a outros nacleos
semelhantes no interior de uma estre-
la que explodiu antes do aparecimen-
to do Sol.

Se ampliarmos ainda mais, ve-
remos afinal os trios de quarks que
formam cada proton e neutron do

Essa naturissima trindade foi
reunida quando o Universo tinha ape-
nas poucos segundos de idade. E a
materia, quanto mais infima, mais
resistente. Por essa resistencia pode-
mos conhecer a sua idade. Hoje, corn
alguns milhares de eletron-volts de
energia conseguimos quebrar a coroa
de eletrons do atom°. Esta coroa 6
100 mil vezes maior que o micleo atO-
mico. Mas para quebrar os micleos
sic) precisos milhOes e milhOes de ele-
tron-volts. E para liberar os quarks
seria preciso uma energia colossal,
pois sua estrutura foi forjada no pr.&
prio calor da Explosão inicial, o Big
Bang.
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A vida é reciclfivel

Com os nossos mais remotos
ancestrais, aprendemos a coletar a
energia que nos mantem vivos atra-
yes da respiragdo e da alimentagao.
Inspiramos, captamos o oxigenio da
atmosfera, e o diluimos no sangue que
circula em nossas veias. Ai, ele se
combina corn os carboidratos e as
proteinas que ingerimos ao comer-
mos plantas e animais Quando expi-
ramos, devolvemos a atmosfera a
sucata do oxigenio sintetizado - o
di6xido de carbono, que as plantas
absorvem e reciclam para produzir
mais carboidratos. Assim, nessa res-
pitacdo boca a boca entre plantas,
animais e serer humanos, assegura-
Enos o ciclo da vida sobre a superficie
do planeta.

Ao nascer, nos integramos no
deb holistic° da Natureza.

A evolucao genetica da especie
humane cessou hd cerca de 50 mil
anos, Desde entdo, o corpo e o are-
bro humanos tern conservado a mes-
ma entrutura e tamanho. Ha mesmo
uma pequena contradicdo na nature-
za, porque o dtero nao se dilatou para
acompanhar o crescimento do are-
bro - o que obriga as mulheres aos
incemodos do parto, sobretudo quan-
do muitos obstetras nao tern tempo a
perder e preferem tirar o belie pela
janela, sem a paciencia de aguardar
que ele saia pela porta. Time is money.
Nossa evolucao, agora, tem sido - ou
deveria ser - cultural e social. Mas é
urn fato inquestionavel que, desde que
os gregos, que no seculo VI antes de
Cristo comecaram a prescrutar a na-
tureza, tern sido significative a evolu-
cao tecnica e cientifica.

Mas desconfio de que temos
regredido quando a dimensdo &tea e
social. Nunca houve tantos miserd-
veis. Nunca se matou por motivos tan
banais. Nunca se mentiu tanto para si
mesmo e para os outros. Enfim, nun-
ca a vida, cuja histOria acabo de des-
crever, foi tao vilipendiada pela ambi-
cdo de lucro de uns poucos privilegiados
que veneram a idolatria do mercado.

Quando olharmos uma crianca
de ma, suja, babenta, equilibrando-se
mal sobre as perninhas frageis,
lembremo-nos de que ela encerra, em
si, toda evolucdo do Universo. E mais:
ela é, como cada um de n6s, o centro
do Universo. E, para quem tern fe, ela
é tambem a prOpria imagem e seme-
lhanca de Deus.
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