
TODA PALAVRA E TEDIOSA (Eel 1,8):
Para o resfo s6 rcsfozf o silencio

Jorge Luis Rodrfguez Guti6rrez

1. A pa]avra profetica e a pa]avra do Qoh6Iet: a]gumas diferencas

0 que deve ser afirmado em primeiro lugar sobre a profecia classica em Israel
6 que foram determinadas circunstancias politico-sociais que fizeram surgir profetas.
Assim, o grande acontecimento que marcou a atuapao profetica foi a monarquia. Sobre
isto Milton Schwantes, num artigo de 1982, com fundamento mos trabalhos de Claus
Westermann, J6rg Jeremias e Rolf Rendtorff, afirmou que:

..._6 deveras evid,ente que pi.Ofecia e  I.ein_ado surgei:. juntos, conf lituam e jur[!os
desaparecem  E colno se a existGncia de  urn condicionasse a do outro. Ambos
S,:,':greon:r%fdsd!,Coufu3:j:qe%o:%Cqe::£%s6Cs:I;Gvd:p:[s:u6en:ee,I.:Sesp;afoag'oa\.antes'6

Uma  caracten`stica  marcante  dos  profetas  6  que  eles  afirmavam  terem  sido
chamados por Deus. Sentiam-se porta-vozes de Deus e chamados a ser conscientiza-

:°crae:sda°dpo°sV:::se:::cdoes2?uEa]eesr:£iu:v:°mnt:::'oa:::me:::va::r:a`[naj:#eear:;ad[::er:d;:
Deus. Por isso a expressao chamada f6rmula do mensageiro, czss!.#t/cz/cz a Sc;tfeo#  6
chave para compreender o que os profetas pensavam de si mesmos. Eles se entendiam
como mensageiros.  Significativo disto 6 que a f6rmula do mensageiro aparece mais
de trezentas vezes nos livros profeticos.

Como pode ser constatado, no Qoh6let (ou Eclesiastes) nao se encontra nada
disto.  Em nenhum momento o Qoh6let afirma que 6 portador da mensagem ou da
palavra de Elohim, ou de algum outro deus.

Por6m ha uma caraten'stica da profecia classica,  ou profecia radical, da qual
Am6s6umdosprincipaisexpoentes,quenospermiteprecisaraindamaisasdifereneas
desta com o Qoh6let.

Os profetas classicos, e novamente nos apoiamos no artigo de Milton Schwantes,
tiveram que anunciar a Israel o fim de sua alianea com Jav6 e, com isso, o fim de sua
existencia;  sua mensagem sao palavras de jui'zo contra todo o Israel. 0 antincio da

I.  SCHWANTES,  Milton.  Profecia e Estado.  Uma proposta para hermeneutica profetica.  in:  E.q/«dt;.T rct;/t;^Ji.c.ri,q`  n.
2.1982,  p.115.

2. Com algumas excee6es e nuaneas` e claro.
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I.ufiia  dii.igi.-w  n  ttiilt]  {> povo,  estava em jogo  a  sua pr6pria existencia.  0``  prol`cti`*

proc]amam  ii  ti€ii(€n¢a de  morte  que  Jav6  declara  a  Israel.  A  essencia da  atua€ao
profetica 6 o seguinte: pela palavra colocam Israel diante do ataque do Deus distante
quefarasurgirumdiatotalmentediferente3.Foinessecontextoquecomeeouanascer
a nogao de rcslo: a destruieao nao seria total, haveria urn grupo de sobreviventes que
sobreviveria por causa de sua justiga.

No Qoh6let 6 diferente, nele nao ha orfroulos, nao ha lei, nao ha cantos 6picos,
nao ha narrativa, nao ha ameapas, nao ha palavras de jufzo e suas referencias a hist6ria
sao poucas e confusas. Nele esta ausente a teologia da alianea, tao ti'pica dos profetas.
E  as  promessas,  outra caracten'stica do  falar profetico,  tamb6m  no  Qoh6let estao
completamente ausentes.

acabaJdeoanes:eu]:maa::a°Efrne:::;ang:oQ:::]%tf:a€;rc=4?eAPsesT'#°pcori%tiv:sd:fiFi:'iaeqsj:V:
preocupapao principal do Qoh6let nao 6 o contexto sociopolftico imediato,  mas  os
grandes temas da humanidade, que estao presentes desde os escritos sum6rios ate os
fil6sofos do s6culo XX, praticamente sem interrupeao: o sentido da vida, do trabalho,
da morte e da fadiga, s6 para citar alguns. Como tamb6m os grandes temas da reflexao
humana: o nada, o tempo, a velhice, a juventude, os filhos, etc.

Como afirmamos anteriormente, as referencias do Qoh6let a hist6ria sao poucas
e confusas. Por6m devemos justificar melhor esta afirmapao.

Duas passagens tern sido freqtientemente citadas como contendo fatos hist6ri-
cos, e por isso validas para datar o livro e para determinar o seu contexto hist6rico,
como tamb6m para poder definir qual foi a relaeao do Qoh6let com os fatos hist6ricos
e seu tempo.

0 primeiro 6 o texto de 4,13-16:

Melhor menino pobre e sdbio
que urn rei velho e insensato,
que ndo aceita conselhos.
Pots da casa dos acorrehiados
saiu para reinar,
pots enquanto reiirawa
nasceu pobre.

A BIT)lia de Jerusalem acha que este 6 urn texto obscuro e de difi'cil traducao.
Concordamos. Haroldo de Campos traduz assim a tiltima parte do v.13: qiicjcz' „6o
#7az.a sc}bc !./4f77ti.7tar-se. Concordando que se trata de urn texto obscuro, enigmatico e

3.  SCHWANTES`  Milton.  Opws  ci./.,  p.112.  Para  fazer  estas  afimap6es  Schwantes  cita  J6rg  Jeremias.  Claus
Westermann, Gerhard von Rad, Wa]ther Zimmerli e Huns Walter Wolff.

4. SIEINMANN, Jean. Ai.i!LTi. Fur/cj7./ QOAc'/c/. Paris: Les Editions du Cerf,  1955, p.  16.
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de (I.adu¢ao controver.`a, d4 ulna ]ista de diferentes tt-adu¢6cs por €Ic i.tiii*ulliltl:t* c urn
born resumo da problematica-i.

Para saber se este texto contem realmente urn fato hist6rico, bastaria saber quem
6 o menino pobre e sabio, e quem 6 o rei rico que nasceu pobre e que saiu do carcere
para reinar. Nisto reside precisamente o problema. A primeira pergunta que deve ser
feita a este respeito 6 se o Qoh6let esta se referindo a acontecimentos concretos, a
casos tipicos, ou 6 uma hist6ria que ele criou para assim poder ilustrar seu profundo
pessimismo no que se refere ao poder.

Quase tedos os comentadores tom intentado identificar quem 6 o velho rei e seu
jovemsucessor.AtradieaomixnaicaosidentificoucomosendoNemrodeAbraao.Outros
viram neles Onias e seu sobrinho Jos6, Ptolomeu Ill e Seleuco 11, Antfoco Ill e Ptolomeu
IVFilopator,AntfocoEpffanes(175-164)eDem6trio1ouAlexandreBalas(150-145)6,
ouAnti`ocoeseufilhoAlexandre,etc.70u,prcourandonahist6riaantigadelsrael,outros
sugeriramqueestaspersonagenscomespondemahist6riadeJos6esuapassagemdaprisao
para o trono no Egito, ou a Saul e Davi, ou a Roboao e Jeroboao.

Por6m, considerando que para cada nome proposto ha uma boa quantidade de
objee6es,  apoiamos  Gordis,  que  concluiu:  se  o  referido  acontecimento  foi  uma
referfencia clara para os contemporaneos do Qoh6let,  ele deixou de se-lo para n6s8.
Por isso, a pergunta se o Qoh6let esta se referindo a fatos concretos permanece, e este
texto nao pode ser usado como prova para apoiar alguma hip6tese a este respeito.
Tambem nao pode ser usado como urn elemento para datar o livro. Ravasi tamb6m
argumenta nesse sentido e afirma que o Qoh6let, "usando o esquema narrativo de Jos6,
constituiu, na realidade, apenas urn caso `ti'pico' , uma parabola de valor universal, na

qual se transfiguram tamb6m hipoteticas alus6es concretas"L'.
0 segundo texto que geralmente 6 considerado como contendo alguma alusao

hist6rica 6 o de 9,14-15:

Cidade pequena, e nela |}oucos habitanfes,
e iirarchou contra ela urn grande rei,
e cercou-a, e arirou contra ela

5.  CAMPOS,  Haroldo de.  gtj/ic'/cr  =  t7-qwc-.tabs..  Ec/a.qi.a.T/c.f.. ptjci7!tt ..api.c;ic.f.ti/,  p.   137-139.  Vale acrescentar que
Ravasi traduziu o v.13 assim: "Ojovem nascera pobre durante seu reinado e do cdrcere safra para §e tomar rei". A
traducao Ecumenica (Sao Paulo, Loyola.  1994) traduziu:  .`Pode o menino ter safdo da prisao para o trono, ou ate
nascido mendigo e vir a reinar". Para maiores detalhes sobre a problemftica pode ser consul[ado: TORREY, Ch. C.
The Problem of Ecclesiastes 4.13-16. in:  Vc/w.7 rc.t/timcnJw;71, n. 2,  1952. p.175-177.

6. Coriferil BA\R:TON, George ^aron. A Crilicill ilnd Exegetical CtlnilnenlalT til. Tlie Bt)t)k t!|. Ecclesitustes. Now York..
Charles Scribner's Sons, 1908, p. 61. Este autor afirma que a teoria de que se trataria de Antfoco Epi'fanes e Dem6trio,
elaborada por Winckler, 6 insustentavel porque 6 claro que Qohelet viveu antes que Ben Sirac.

7. Para as cita€6es das obras dos diferentes comentaristas conferir: GORDIS.  Robert.  Kti/tc/c//7 -777c M<w tind I/i'.{
WoJ./d. New York:  Schocken Books.1968. p. 65.

8. lde,n. p. 6J .

9.  RAVASI. Gianfranco. Ctic'/cJ. Sao Paulo:  Paulinas,  1993. p.142.
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.#I.ililtll`,`ill7I.ii,sileJ(is`sclilit).

I.: .Ntl  illlt`t)Iiti.ou nela urn homem pobre,
Iilli `sdibio, e ele colocou em seguran€a a cidade,
com sun sabedoria,
por6m ningu6m lembrou o homem,
a esse pobre.

Se fosse possi'vel identificar qual 6 a cidade, quem 6 o grande rei, e quem 6 o
homem pobre e sabio,  ten'amos aqui  uma referencia hist6rica valiosa.  Por6m essa
informapao perdeu-se no tempo e hoje, com base nos dados que temos, 6 impossivel
recupefa~la. A hist6ria dos estudos sobre o Qoh6let esta cheia de pesquisadores que
tentaram  identificar  o  texto  historicamente,  por6m  ate  agora  ningu6m  conseguiu
solucionar o problema. Assim, por exemplo, foi  sugerido que a cidade poderia ser
Dora, sitiada sem sucesso por Antfoco o Grande, em 218, mas falta localizar o foomc777
pobre na hist6ria`t'. Nao ha na hist6ria conhecida urn evento hist6rico que se encaixe
nos fatos relatados pelo Qoh6let` I.

Por isso, a pergunta sobre a relapao do Qoh6let com os eventos hist6ricos fica
de p5. Talvez somente se possa afirmar que os grandes temas hist6ricos e grandes
eventos da hist6ria de Israel estao ausentes em seu escrito.

Concluindo,  podemos  afirmar  que  Qoh6let  aparentemente  cita  alguns  fatos
hist6ricos de seu tempo e mostra conhecer o trabalho em toda sua dureza social e
existencial; prova disto 6 que  `cw714/ (fadiga, esfore6, mis6ria) 6 uma de suas palavras
caracteri'sticas e que a palavra pobre, e outras afins, aparecem varias vezes em seu
escrito. Mas ele, de modo algum, 6 urn Am6s, especialmente se considerarmos os dois
primeiros capftulos do livro deste profeta. Qoh6let 6 o Pregador. Polem urn pregador
que esta cansado das muitas palavras. Ele pr6prio esta cansado de falar. Pois, para ele,
s6 falar nada resolve.

2. A pa]avra teol6gica: A visao dos profetas sobre o res/o dc Israel

0  resJo dc /s'rczc/  sao,  basicamente,  os  que  sobreviverem  ap6s  uma s6rie de
calamidades, entendidas como castigo divino, que virao sobre Israel. Por6m, de acordo
coma16gicadosescritoresbil)licos,Deusnfropodecastigardamesmaformaculpados
e justos. 0 castigo preservara os justos. Esta teologia, chamada tamb6m teologia do
resto, pode ser encontradaja no pr6prio livro de Genesis, quando 6 relatada a hist6ria

10. Cf. GORD[S,  R. Op. ci./., p, 66. 0 autor cita tambem vthas outras (entativas de identiflcapao.

I I.  Tndos  os  comentfrios  consultados  dedicam  espapo.  quando  tentam  localizar cronologicamente  o  livro,  a es[a

passagem. Assim` por exemplo. Barton nas pdginas 60-63. Ha oLitros textos mos quais alguus ten pensado encontrar
referfencias hist6ricas, como por exemplo  I 0,16-17;  8,2-5; porfm es(es (extos devem ser considerados mais como
modelos ou exemplos ti'picos da sabedoria tradicional ; eles sao tao gerais que praticamente e impossi'vel localiza-los
mum de(elmimdo evento, ou pelo contrino eles podem ser identificados com urn ntimero enomre de even(os. Cf.
The liiterpi.etei.s Bible. p.14.
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de  Sodom.a.  A,brzfo  pergun`z\  z\ Deus..  T.i  vtLis,  de  verdade,  elillliiitll`  ti jll,`Iti  t.tilli  t]

pccczdor.? (Gn  18,23). Obviamente a resposta divina 6 urn nao.

Esta teologia do resto esta presente principalmente mos profetas. Possivelmente
o lugar em que este termo 6 usado no seu sentido mais literal, isto 6, os sobreviventes
que escapam da morte de urn ex6rcito mais poderoso, 6 Am  1,8. Neste texto fala-se
que o rcsfo dos filisteus perecera. Dos fllisteus, de acordo novamente com a 16gica
bfolica, nao se salvafa ningu6m. 0 reffo, de acordo com esta teologia, era uma grapa
divina concedida unicamente a Israel.  Por6m,  veremos mais adiante que esta id6ia
teol6gica estava equivocada.

Tamb6m em  Am6s  encontramos  a frase a  res/a de /osc', para referir-se aos
sobreviventes de Israel, ap6s grandes tragedias.  Miqu6ias utilizafa a frase resfo de
Jac6(5,J).

De acordo com lsalas, o destino de Israel nao foi o mesmo de Sodoma e Gomorra
porque Deus deixou alguns sobreviventes -o resto (Is I,9). Ageu 1,12 utilizara o termo
rt3sfo para referir-se aquela parte do povo que vinha do exilio.

0 rt7s/a era portador de esperanea. Eles seriam os que reconstruiriam a napao.
Os que reedificariam o Templo. Por isso o r€sfo 6 p6s~exilico. 0 Qoh6let tamb6m 6
p6s-exflico.  0  Qoh6let 6 filho,  ou  neto,  ou  bisneto,  dos  antigos  sobreviventes.  De
acordo, tamb6m, com as antigas teologias, as promessas, frutos da alianea, ja deveriam
ter-se cumprido, ou estar se cumprindo. Por6m a realidade era outra. 0 territ6rio da
Palestina estava sob domi'nio estrangeiro. Era tributario dos persas. As promessas de

;i:seartdaoc::bpu:oe:i::s:i;tva[|tae:.eEaj:sstt:€caoenstteaxvt:1::e8:.]v°eureos'€:£:a::.Submetidoaum

3. 0 que restou do resfo?

Qoh6let faz sarcasmo da teologia do resto - lembremos o texto citado anterior-
mente do Genesis -e afirma: "Ja vi de tudo na minha vi vida: justo perecendo na sua
justiga e malvado prosperando em sua maldade" (Ecl 7,15). Por isso seu conselho 6:"nao sejas justo demais, nem sejas sabio demais" (7,16).

Assim, seu livro mos mostra o espetaculo imutavel da natureza e do sem-sen-
tido do trabalho humano.  Frente a fadiga, frente ao trabalho  sem fruto, frente a
falta de cumprimento das antigas promessas, s6 resta o silencio.  Nesse contexto
toda palavra 6 enfadonha. As explicap6es sao vas. 0 melhor 6 o silencio. Nenhuma
palavra conseguira explicar a fadiga e o cansapo de ser obrigado a ver e ouvir urn
mundo sempre igual, cheio de injustieas, com urn silencio de Deus quase eterno
(Eel  1'8).

No Qoh6let nao sao mencionados os grandes temas da teologia da hist6ria que
tinham ocupado tanto alguns dos escritores que precederam ao Qoh6let, como por
exemploostemasdapromessaedaalianea.Possivelmenteporqueestestemasjanada
diziam ante o espetaculo dos invasores desfilando triunfantes pelas ruas da Palestina.
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A  lciiihi'!Mi\`«  tlti*  Iiii`il.tires  tornava  absurda a  mencao dos  protT`cs*as  d¢  I)€Lls".1`;  ii

antigu lc`tl{tt!iii dc que se Israel fosse justo receberia a beneao de  Deus  soavu coma
urn cruel stti.cuslno ante o espetaculo de urn povo e dos muitos justos sofrendo em mao
dos invasores.

A id6ia de que a sabedoria, a justiea e o trabalho traziam urn born resultado para
o povo era desmentida pela realidade. Por isso o Qoh6let se volta para o individuo.
Nao pensa mais no destino geral do povo ou mos grandes projetos nacionais. 0 rcsfo
como grupo nao importa tanto.  Interessa-the o destino individual, talvez porque a
teologia anterior praticamente tinha esquecido o indivi'duo.

Qoh6let  sabe  que,  quando  fracassam  os  grandes  projetos  revolucioninos  e
quando os projetos sociais sao despedapados, sobram as pessoas. Os que choram os
mortos, os que marcham para o exflio, os torturados, os que perderam tudo, os que
nao conseguem dormir pensando no dia de amanha, os que nao ten terra para onde
voltar,  nao  sao  povos,  nao  sao  rcsfos.  Sao  pessoas.  A  solidao  da  noite 6  sempre
individual. 0 medo tamb6m. A desesperante instabilidade e a monotonia sao indivi-
duais. Nesses momentos se toma distante a maravilhosa perfeieao do cosmo, tao bern

g]edsoc:itaad::lsd:ap[omr°vsaj8d:d]e?4ri:s6ofi;Cda]c°]ofencz:se:tpao¥:]xaev:ab]t:Pjcdae€%hQ6°k::I`iei'aqfi|it::
que al6m de significar vai.d¢dc, tamb6m pode signiflcar sopro, vc#fo, J4ispJ.ro, v¢z!.a,
inda, vacuidede, irrealidade, vaidade, ilusdo, fatuidnde, fantasnra e {dolo. AI€m de
aparecer 8 vezes em Genesis 4 como nome pr6prio, o filho de Eva.

Para  o Qoh6let o destino  dos  sobreviventes,  que n6s  chamamos  rcsfo,  6 urn
cenfrio onde o olho nunca se cansa de ver nem o ouvido de ouvir, e onde o que foi
sera e o que sucedeu sucedefa... para os sobreviventes r'!ada fecz' cze 7tovo czcba!.xo c7o so/
(1,9).  Nada de  novo.  i como aquele dia que em tudo parece  igual  ao  anterior.  A
monotonia dos dias que se sucedem, sempre iguais. A monotonia 6 pior quando se 6
pobre. Quando se 6 rico, ou pelo memos quando se tern urn pouco de dinheiro para
gastar, a monotonia pode ser contomada:  viagens, espetaculos, etc. Mesmo assim,
com certeza, o Qoh6let mos diria que tudo isto tamb6m nao passa de fecbc/.

Posso imaginar, por exemplo, a monotonia da vida do homem do sertao, urn
sobrevivente que enfrenta a pobreza e a seca por anos. Cada dia ve a mesma terra
misefavel e esteril. Uma terra que, de tanto esperar a chuva, parece que nao espera
mais nada. Frente aos olhos s6 se ten os etemos dias iguais, secos e mon6tonos. Cheios
de sol, de urn sol que nao apresenta nada de novo. Sol igual a terra, que permanece
sempre  igual,  sempre quente e que tudo  faz secar.  Tudo parece  sem  mutapao, de
durapao indefinida e movimento vao.

12. 0 que di ao Qoh6let oportunidade para mais uma ironia: "mais vale cachorro vivo que leao molto" (Ecl 9,4).

13, SCHOKEL. Luis Alouso. Df.cci.a;.«7'i.t7 Bi'b/i.ct; Hcbrefj-I.fpriit;/. Edi(orial Trotta.1994.
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Ax  pel.glmttl*  chcgiLin:   Quc  pr()vciLo  tcm  o  tl.iLballlo?  (J':i'l   I,2).   ^tli;ili{:L.  p()r

exemplo,  lutar contra a seca?  Nada de  novo.  Tudo o  que  foi  scrt'I  u  t} iiLic  t``icedeu
sucedera (Ec.I  I ,9).

E, o que 6 pior, nao haverd sequer lembranea de nossas pegadas. As pegadas no
deserto sao logo apagadas pelo vento e os rastos se perdem. Assim 6 a vida. Mais cedo
ou mais tarde tudo cai no esquecimento. De tudo fica apenas uma lembranea. Tamb6m
de n6s pouca coisa sobrafa. Os que vierem depois de n6s tamb6m mos esquecerao,
como n6s ja nao mos lembramos dos que ja passaram (Eel  1,1 I ).

4. Tentar ser feliz

Mas a que 6poca pertence esse modo de pensar sobre a vida? 0 autor do livro
de Qoh6let escreveu sua obra em hebraico, por volta do ano 250 ac, possivelmente
no perfodo de transieao entre o domfnio dos Ptolomeus e o dos Seleucidas. Ou seja,
trata-se basicamente de uma obra escrita na Palestina ptolomaica.

Entre os anos 333 e 330, Alexandre Magno tinha conquistado a Palestina, como
parte de urn vasto plano de expansao de seu imp6rio. Junto com os ex6rcitos invasores
chegou a essas terras urn novo "modus vivendi". Veio tamb6m a filosofia e, com ela,
a justificativa ideol6gica para a escravidao'4. 0 mestre de Alexandre foi nada memos
que Arist6teles.  A dominaeao grega na Palestina perdurou  ainda ap6s  a morte de
Alexandre em 323.

6pocaAd:r:,St::€:8:?g:sTaE:%'::tinea;:ee=taes:ddeeuaer:t]rt:a°nseana:Ses3::t:I:£,4a::s.::iupme:
n'odos de tranqtiilidade.

Foi nesse contexto que o Qoh6Iet foi escrito e foi nesse contexto que ele tentou
ser feliz: "Vat, come teu pao com alegria e bebe teu vinho de born corapao..."I-i

i, pois, necessdrio notar que palavras como desilusao, desesperanea, desespero
ou tristeza,  estao ausentes do 16xico do Qoh6let.  Para ele, enquanto existir vida ha
esperanea (Eel 9,4). Mesmo que para ele a vida esteja marcada pelo signo do fecbc/,
naosignificaqueafelicidadenaosejapossfvel,ouqueaesperanea-devaserdescartada.

8:eT{`c6;Sd°afd°es.CEnetses:Pc:r£T:i:dp°ar%°ah:::£tc:::inca::::u€oahfi:i::°qfi::re:an:::t:i:hT°aF;:2
nao atrav6s da via filos6fica. Dificilmente poderia ser afirmado que o Qoh6let era urn
fil6sofo, pelo menos nao a maneira dos fil6sofos gregos. 0 Qoh6let, diferentemente,
procurava a  felicidade  atrav6s  do  caminho  da  sabedoria.  A  verdadeira  sabedoria,

14.  Cf Ari..cft;/c/c.? c  a  a.9.-i.a`Ji.d&n ur//«r«/,  in:  RODRIGUEZ, Jorge Luis. A/./..q/(;/c/c.q e //.T ct)qui..q/t/dt//.c.q.  Segundo
Capftulo.  Tese  de  Doutorado  em  Filosofia.  UNICAMP.   1993.  Cf.  tamb6m:  RODRIGUEZ,  Jorge  Luis,  Li.t
Coizf/I/i'.q/4`7 co»2tj P7.ttb/c»!cl Fi./a.q.%ct.. Cuademos de Filosoffa. Universidade de Concepci6n, Chile. n°  16,  1998.

15.  Cf. Eel  2,24;  3,31: 5,17; 8,15; 9,7.
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iiqiiela  iMiliga  I...l`lt`x:`i`t tiiie  tinha  poi.  objetivo  o  hem vivcr c cnsinar-mos o tiilc  I.ii'/,i`I.
---I-_   _   _   _

frente aos iiiiiiii.,vi8ttis dL vida, fre-nte a eventualidade e ao acaso. Especialmente mum
mundo onde, de acordo com o Qoh61et, o tempo e o acaso ocorrem para todos (Ecl
9'11 ).

Vivemos nun mundo de resfos. Restos das nap6es indfgenas, dos Quilombos,
dosguerrilheiros.Emcadapartedomundohasobreviventesdealgumachacina,guerra
ou exterminio. Cada movimento, cada povo, cada causa deixou algo, algu6m ficou
para trds.  Nenhum  extermi'nio pode  ser absolutamente completo.  Nisso Am6s  1,8
estava equivocado. Ate dos filisteus algu6m ficou. A grapa divina nao 6, nem foi, s6
para o antigo Israel, mas para todos.

Jorge Luis Rodr{guez Guti6rrez
Caixa Postal 5151  -Rudge Ramos

09735-460 Sao Bemardo do Campo, SP
Fax:  1 1  455-4899
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