
A lei, a fadiga e o vazio no livro de
Eclesiastes]

1. INTRODUGA0
0 livro de Eclesiastes, Qoh6let em hebraico, 6 rico em express6es tinicas e

caracten'sticas.  Nas  suas  paginas  podem-se  encontrar mais  de  uma  dtizia  de
termos que lhe sao tipicos. Assim, palavras como ``vazio", "nada", "porcao", ``pro-
veito",  "debaixo  do  sol",  "fadiga",  entre  muitas  outras,  embora  seja  possivel
encontra-1as  em  outras  partes  da Tanak2,  foram  usadas  pelo  Qoh6let de  uma
maneira nova.  E  ate possivel  afirmar que  estas  palavras  foram redefinidas e
dotadas de urn significado que, mantendo o antigo sabor semitico, deram a teologia
hebraica uma nova projegao.

Por6m ha tamb6m palavras ausentes. Assim o que mais chama a atengao no
Qoh6let 6 que nele nao se encontra a palavra Lei (tors).  0 autor nao chega a
afirmar que  a lei tamb6m  6 "hebel",  por6m,  a ignora.  As  escolas  de sabedoria
afirmavam que era atrav6s da observancia da Lei que se chegava a felicidade.
Mas,  o caminho  de uma disciplina pessoal - seguir a Lei - como meio para a
felicidade,  s6  provocou  desilusao  no  Qoh6let:  de  acordo  com  seu  pensamento,
privac5es e sofrimentos nao levavam a nada (conferir 4,8).

0 Qoh61et, como veremos mais abaixo, as vezes relativiza a teologia da lei e
da retribuicao; outras vezes parece, e,mbora de uma maneira timida, que a aceita.
Qoh61et nao 6 urn tratado de 16gica. E uma visao sobre a realidade. E a realidade,
como ele a enxergava, era contradit6ria. Ate poderiamos afirmar que se trata de
urn texto de urn te6logo conservador revoltado. De algu6m que acreditava, mas

1. Este texto 6 parte duma pesquisa de p6s-doutoramento financiada pela Fundacao de Amparo
a Pesquisa do Estado de Sao Paulo, FAPESP. Ref. Processo FAPESP NI 94/0800-4.

2.  Tanak 6 a palavra hebraica para Antigo 'festamento. E uma palavra formada pelas letras
iniciais das tres partes que comp6em a BIT)lia`Hebraica: 'Ibra (cinco livros da Lei), Neviim (Profetas) e
Ketuvim (Escritos).
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suas crengas eram desmentidas pela realidade. Isso deixava nelo algo de deBilu-
sao, algo de desesperanea, algo de medo, algo de realismo. Mas tamb6m dava a
ele serenidade e paz. Ele deve ter tido o olhar de quem ja nao ten falsas ilus6es.
E uma postura irreverente frente a seus colegas te6logos que ainda ensinavam
aquilo que a realidade estava cansada de desmentir. Ele era sereno: no seu texto
nao ha desespero nem ang`istia.

2. A FADIGA
A palavra hebraica que estou traduzindo por fadiga 6 "anal". Como forma

verbal esta palavra pode significar: "afadigar-se", "cansar-se", ``afanar-se", "atare-
far-se", "esforgar-se", "trabalhar". Como nome verbal significa: "fadiga" (do traba-
lho), o pr6prio trabalho, o fruto do trabalho, qualquer penalidade; ou uma pena-
lidade infligida injustamente.

esforg:I::,;ar,e:.gnimfi::¥s::t`;¥:team;:laeg:::osTnt6rnaibmaFi,e`:koar;:g¥a:eas:a:
glee:td£:°aeE:geps£Eifiac::£=g:reza:fi::a]Zdeand::';:5"frutodasfadigas".4Umoutrosigni.

"afliggo¥"Sseog=de°n:;g:{i£::gi°a::Fe:ted]#:Co°For`;Poe:::'a`;P:a::i,f6ade"."m±S6ria''j

€tcrimE„,utEie::ifer„:7Sf8nfficad°temavercom"vexacao","opressao",``injustiea»,

pfodeT.gb#86EP<?:=::,I:on:°onst:i:taai°t=oS,"s=J:`fi'cq=:oC?<:£erseT:opi??<t:aub:iEgj:;:"jornaleiro" (aquele a quem se paga jornal), "trabalhador bragal" e "desgragado".

A palavra "amal" aparece 55 vezes no conjunto dos 361ivros da Tanak, sendo

g£::c:e=::Ste2aoesQt:£6E:t9o°£65eetjt3aq;:i:::£afidc:z:u¥[er:par9e:°n:eQqouhe6:eT,¥:£g,:Fo:
"mochthos».11

3. Conferir: J6 5,7; 7,3; Eel 1,3; 2,10s.19s; 3,13; 4,4.6.8; 6,7; 10,15; Jr 20,18; Sl 10,14.

4. Como por exemplo S1 105,44.

5. Como em Sl 73,16.

6. Como por exemplo Gn 41,51; Dt 26,7.

7.Comoemls59,4.        `

8. Conferir: Eel 2,18.22; 3,9; 4,8; 9,9.

9. Conferir: Jz 5,29; J6 3,20; 20,22; Pr 16,26.

10.  Para  outros  significados  de  "anal"  e  algo  de  controv6rsia  sobre  esta  palavra,  conferir:
GORDIS, Robert. Kohe!efh -T7ie Man cnd His World. New York, Schocken Books,1968, especialmente
a parte D do "Additional Notes on The Text of Koheleth" que ten o titulo "On The Meaning of AMAL
in Koheleth", p. 418.

11.  0  Dicionario  de  grego-espanhol  de  Sebastian  traduz "mochthos"  por trabalho,  tristeza,
cansaco, fadiga e sofrimento.
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:I. 0 VAzl{)
Sobl`e "hebel" os dicionarios informam - o de Sch6kelL2 por exemplo - que,

{il6m  de  significar  vazio,  tambem  pode  significar  "sopro",  "vento",  "suspiro'';
"Vazio", "nada'', "vacuidade", "irrealidade", "vaidade", "ilusao"; "fatuidade"; ``fan-

tasma"; "fdolo".

Praticamente todos os comentaristas dedicam algum espaeo a esta palavra.
Possivelmente 6 a mais caracten'stica do Qoh6let. Ela se encontra no comego (1.2)
e no final (12.8) do texto e serve para expressar a tese geral do livro: tudo 6 "hebel".
E, como se diria numa Hnguagem mais moderna, a hip6tese de trabalho do autor.

"Hebel" se encontra umas 86 vezes na Tanak, sendo distribun'das da seguinte
forma: 68 vezes no singular, 5 no plural, 8 vezes como none pr6prio (o filho de
Eva) e 5 na forma verbal.

No Qohelet, esta palavra aparece 33 vezes no singular e 5 no plural, dando
urn total de 38 vezes, urn ntimero bastante alto, 1evando-se em consideragao os
mimeros do paragrafo anterior. A totalidade das vezes que `thebel" se encontra no
plural esta no Qoh6let e a totalidade das vezes que 6 nome pr6prio esta em Gn 4.

A Biblia de Jerusalem e  a Thaducao Ecum6nica da Bfolia mantiveram o
"vanitas" da Vulgata e traduziram simplesmente ``hebel" por ``vaidade'', sendo que
a Bfolia da Vozes traduziu` por ``ilusao". A Bil]lia de Almeida e a tradugao do Pe.
Mates Soares - como nao poderia deixar de ser tratando-se de uma tradueao da
Vulgata-mantiveram"vaidade".A"BIT)liaLatino-americana"]3foiumpoucomais

ir:a:d:u:za;re¥::#:,::£#g`gs?J?1€]';:;:s:`apbosru:S:':io}iY5:g:E:°]d°eecius]o]fepsorB<qun%::£a=
Minha intuieao 6 que `thebel" 6 tudo o dito anteriormente.  Possivelmente

porque `thebel" nao se refere a nada em particular, "hebel" nao 6 uma coisa, `thebel"
6 uma expressao usada para se referir a algo sobre a existencia, ou, melhor ainda,
a uma posicao frente a vida.

Para o Qoh61et Thebel" assinala para urn destino essencialmente humano.
Urn destino que nao esta fora do homem, como urn dem6nio terrivel ou como uma
id6ia lancinante:  nao e nem a "anagke" nem  a "moira"  dos  gregos.  Tamb6m o
destino nao 6 urn deus, mas 6 algo que o ser humano carrega dentro de seu pr6prio

12. SCHOKEL, Luis Alonso. Di.ccjot.ario BjbJjco Hebreo-Espafioj. Editorial 'Ihotta, 1994.

13.1¢ Bjbz!a Lafjnoam€ric¢na. Ediciones Paulinas-Verbo Divino. Concepci6n, Chile.

14.  STORNIOLO,  Ivo -  BAIANCIN,  Euclides  Martins.  Coma Irk?r a L!uro do Eczesjosces  -
7}obazfao e FeJjcjdede. Sao Paulo, Paulinas, 1990.

15. RAVASI, Gianfranco. Coe'Ze£. Sao Paulo, Paulinas, 1993.

16.Enaformaplural"N6voadenadas".CAMPOS,Haroldode.QOAe'/ef=O-Owe-sabe..Ec/es!.osfes..
poema sap!e%cfaJ. Sao Paulo, Perspectiva,  1991.

17. CAMPOS, Haroldo de. Qofae'je£-o-qc.e'-sobe. FOLHETIM, Folha de Sao Paulo, domingo 8 de
junho de 1986, p. 2.
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ser. Algo inerente a sua condicao, a sua natureza. Assim, "hebel" nao designa uma
coisa, mas urn homem. "Hebel" foi o segundo filho de Eva. Com o uso desta palavra
une o destino humano ao mito dum ser que teve urn rol na hist6ria das origens da
humanidade.  Mas, `Thebel" nao 6 urn nome.  0 fimo de Eva era `thebel" desde o
nascimento. 0 nome assim nao nomeia a pessoa, 6 a pr6pria pessoa. Diferente de
Cairn cujo nome designa a identidade profunda de seu ser.

Apalavra"hebel"-vapor,n6voa-noslembraqueodesaparecimentodofilho
de  Eva  foi  completo.  Ele  nao  deixou  rasto.  Morreu  sem  filhos.  Vida  e  morte
caminhavaln juntas desde os come€os. "Hebel" 6 aquele que nasceu em relacao a
outro, que desde seu nascimento, de acordo com o relato bil]lico, nasceu irmao de
Cairn (Gn 4,2). Dele nao sobrou nem seu pr6prio grito, 6 o sangue derramado no
solo  que ten que clamar.  E  o  sangue  dun morto.  Ate o pr6prio Deus chegou
atrasado. Se tivesse chegado urn pouco antes talvez teria podido evitar o crime.
Assim, foi Cairn quem teve filhos e edificou cidades. Ele, finalmente ate amparado
por Eloim (Gn 4,15), ocupara espagos e reforcara aquela presenca que teve desde
seu nascimento. No Qoh6let, "hebel" mos lembra o destino de "hebel", ou Abel, o
filho de Eva. Para o Qoh6let todos somos Abel.18

Com "hebel" o Qoh61et esta comunicando uma conclusao, a qual ele chegou
ap6s muita observacao e reflexao. Nao 6 uma palavra negativa. Ela 6 doce e triste.
Ela 6 absurda, por6m serena. i a partir da constatapao de que "tudo 6 hebel" que
o autor come€a a pensar o que fazer frente ao absurdo da existencia. Absurdo, que
para o Qoh6let, inclui a vida, o trabalho, as relae6es sociais, Deus, o corpo. Tudo!

4. TUDO ri AIIAscEr`ITAR VENTO
0 Qoh6let, ap6s a primeira linha de introducao, faz uma constatacao: tudo

6 `Thebel" (1,2). Para, em seguida, fazer uma pergunta, que no minimo 6 provoca-
tiva: Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do
sol? (1,3).

Para responder, ele conta algo da sua pr6pria vida. Seu ponto de partida 6
sua experi6ncia. Ele disse que nao recusou nada do que seus olhos lhe pediam e
nao  privou  seu  coragao  de  alegria  alguma.  Poder  fazer  isso  foi,  segundo  seu
entender,  a  porcao  de  todo  seu  es forgo  (2,10).  Por6m,  quando  ele  parou  para
examinar a obra de suas maos e a fadiga que tinha custado realiza-1a, ele chegou

fi]ueT]:sdt::Tset:t=df:a=odnoc::seatojfue:::::<::E:1:,;,eon:=e];ae,n¥]%Fgef:svuameo:nntiata];
havia de proveitoso debaixo do sol (2,llc).

Por6m, o que faz com que o autor deteste a vida 6 saber que o sabio ha de
morrer como o n6scio, que a sorte do insensato sera igual a sorte do sabio. Os dois

18. Estas id6ias, e as do paragrafo anterior, foram desenvolvidas por Andr6 NEHER, em a(tu
livro IVofes s#r Qoh6Z6£ fr'Eccze'sjasfe), Paris, Les Editions de Minuit, 6dit6 sous le patronage de l'unit)n
des 6tudiantsjuifs de France, 1951. Especialmente a partir da pagina 70: L'Unit6 Fondamentale: vanitti
et dur6e.

19. Esta expressao se encontra 7 vezes no Qoh6let: 1,4; 2,11.17.26; 4,4.6; 6,9.
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::rdao°6a„¥ee€eT,Pema°p::cee::adr°;Se:#%esquecidos.Diantedistoelevoltaaexc|amar:
Seus desenganos continuam. Agora ele se desengana de tudo ao pensar que

ap6s a morte o fruto do trabalho, das fadigas, tera urn destino incerto. Se pelo
menos houvesse certeza de que aquilo que custou tanto esforco seria bern aprovei-
tado pelo herdeiro, o Qoh6let estaria mais tranqiiilo. Mas nem disso tern certeza.
Nao ha como saber se aquele que herdara sera sabio ou n6scio. Sua conclusao nao
poderia ser outra: "desesperei meu cora?ao de todo o trabalho que me afadigou
debaixo do sol" (2,20).

nasmpa£::a;nadiadrtai°q¥:C:adoec:I:b°orfro:t:£°ntardaab.qup°iaap;SQaohm6:eie£'sroe:£ba6Cmal:"hebel" e grande mal. Que o leva a mais uma de suas perguntas: que resta ao
homem de todo o trabalho e mal de seu coragao com que se afadigou debaixo do
sol? (2,22). No dia, 6 o trabalhar, na noite, 6 o pensar: a mente nao descansa, sao
as hoites de ins6nia (2,23). Isso tamb6m 6 "hebel" (2,24).

Como conseqii6ncia de suas observag5es e reflex6es sobre a vida, o Qoh6let
descobriu algo, alias, que ele repetira por 6 vezes no livro: que "nao ha bern para
o homem senao comer e beber e desfrutar o produto de seu trabalho"22. E nao s6
isso, mas, acima de tudo, isso tamb6m 6 don de Eloim.

Por6m, 6 un dom que Eloim distribui urn tanto quanto arbitrariamente. 0
Qoh6let esta dentro de uma linha bastante semitica quando afirma que ningu6m
pode beber ou comer sem que Eloim o permita (3,25). A soberania de Eloim sobre
o mundo era umi afirmacao, por assim dizer, classica - e ate conservadora - da
teologiadospredecessoresdoQoh6let.Mas,oqueoQoheletobservavanodia-a-dia
era que esse Eloim as vezes se tornava arbitrario e imprevisivel.

Lendo o texto de 2,26, tern-se a impressao de que no Qoh6let ainda perma-
necem  tragos  da  teologia  da  retribuigao:  aquele  que  agrada  a  Eloim  recebe
sabedoria,por6mopecadortemquejuntareacumularparaserdadoaquemEloim
bementender.Contudo,oagradaredesagradaraEloimficanasmaosdesteEloim.
Nunca se pode ter a certeza de estar agradando ou desagradando. Ha justos que
tern o destino. dos impios e ha.inpios que tern o destino dos justos (8,14).  Isto
tanb6m era "hebel" .

Pois, un mesmo destino atinge a todos (9,2.3). E se ainda houver alguma
diferenfa,  a morte  se encarregara de nivelar tudo:  todos  caminham para urn
m6smo lugar: todos v6m do p6 e todos voltarao ao p6 (3,20). E mais doloroso ainda
6 o fato de que, da mesma maneira que viemos, partiremos. Nao poderemos levar
nada. Ap6s a morte, o fruto das fadigas nao servira de nada. Sera vento.

20. Conferir: 2,15-16.

21. Possivelmente o Qoh6let esta polemizando com algumas das afirma€6es de algumas escolas
teol6gicas anteriores que produziran literatria, como por exempl® o texto de Pr 13,22.

22. 3,12-13; 3,22; 5,17; 8,15; 9,7-9;  11,9-12,1.
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5. MELHOR DOIS QUE UM
0 "hebel" existente debaixo do sol, em relagao a "amal'', nao fica por ai. Tern

mais ainda. A solidao acentua o "hebel". Ha quem viva s6, sem companhia, sem
filho, nem irmao. Para ele fadigar-se e acumular riqueza nao tern sentido, pois
nao ten ningu6m com quem compartilhar. Por isso o Qoh6let afirma:

"Melhor dois do que urn: ha para eles salario born na fadiga deles. Pois se urn
cai, levanta-o seu companheiro. Pobre daquele que esta s6 e cai: nao tern quem o
levante. Tamb6m se dormirem dois juntos, aquecer-se-ao mutuamente; e urn s6,
como se ha de aquecer? A urn s6 dominam, dois juntos resistirao: a corda tripla
nao se rompe facilmente" (4,9-12).

Para logo acrescentar:
"Joga teu pao sobre as aguas e, depois de muitos dias, haveras de encontra-lo.

Reparte-o entre sete ou oito, porque nao sabes que calamidade podera sobrevir a
terra" (11,1-2).

Nestes textos, fica mais uma vez claro o realismo do Qoh61et. Ele nao evoca
a Lei, nem principios, como por exemplo o amor ou a solidariedade. Para ele os
crit6rios  eram praticos:  melhor salario, ter quem o levante,  se aquecer,  poder
resistir melhor. No segundo texto o repartir o pao 6 uma esp6cie de precau€ao
contra as eventualidades do futuro. 0 pr6prio Jesus elogiaria, muito tempo depois,
este tipo de atitude na parabola do "administrador infiel" (Lc 16,1.8).

Parece-me que o texto de 4,9-12 tern poucos elementos, e 6 geral demais, para
poder afirmar que nele esta contida uma proposta de,mudanea social ou uma
estrat6gia para a luta contra o  sistema  dominante.  E inegavel  que  nele esta
contida uma verdade evidente: 6 mais facil cortar uma corda s6 que tr6s juntas.

:::6E:hQih:i:tanua:£g::So:£gsos:.asu°naffimca=Sf::€ma::o:t:;t:sdpeo3:E:g:Eraegs°opr:]s:r3
Sua afirmaeao de que "se dormirem dois juntos, aquecer-se-ao mutuamente'';

e a sua pergunta "e urn s6, como se ha de aquecer?" parece estar muito mais perto
do "desfruta a vida com a mulher que amas" de 9,9,  que de uma proposta de
fraternidade revolucionaria.

Da mesma maneira o  compartilhar  o  pao  de  11,1-2  soa mais  como  uma
estrat6gia de sobreviv6ncia das camadas populares, que uma proposta de desin-
teressada solidariedade social. Nao pode passar sem  ser notado que a pr6pria
palavra "hesed" (solidariedade), tao conhecida pelos salmos e profetas, nao apa-
rece nenhuma vez no Qoh6let.

Isto nao significa que o Qoh6let nao tenha nenhuma sensibilidade para os
problemas sociais. Ele conhece o trabalho em toda sua dureza social e existencial."Amal" 6 uma das palavras caracteristicas deste livro. A palavra ``pobre", e outras
afins, aparecem varias vezes em seu escrito. Por6m, Qoh61et nao 6 urn Am6s. Ele

23. Alias, os escritores da Mishna entenderam que a corda triplice era: a Tanak, a MiHli|ii` a tin
costumes. Conferir: Qid 1,10.
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6  o  Pregador.  Uma  esp6cie  de  mestre  de  Sabedoria  dissidente  da  sabedoria
clfissica. Ele nao 6 urn analista social. Embora, 6 claro, isso nao signifique que ele
desconhe§a os conflitos sociais.  Por6m,  ele nao esquece a dimensao individual,
humana e pessoal que alguns conflitos ten. Mas, ele nao quer bancar o her6i. Os
s6culos em que os diversos invasores ficaram na Palestina tinham ensinado que
"era melhor cachorro vivo que leao morto''24.  .

Os apocalipticistas, possivelmente contemporaneos do Qoh61et, tinham op-
tado, frente a realidade descrita pelo Qoh61et, por saldas escatol6gicas. 0 Qoh6let
ama demais a vida para se resignar a que a felicidade, mesmo que limitada e
passageira, nao possa ser encontrada ainda "debaixo do sol'', ou seja, antes da
morte.

6. ENTAO, Hi SAfDA?
Ha.  Por6m,  nao multo. clara.  Levando-se a s6rio  a afirmacao do Qoh61et,

imimeras vezes repetida no livro, de que tudo 6 `thebel" e que a vida esta marcada
pelo "amal", se faz necessario escutar atentamente suas palavras sobre o comer,
o beber e o alegrar-se.

Uma das primeiras coisas que ha de se afirmar a este respeito 6 que o Qoh6let
nao era urn ut6pico. Qualquer que seja o significado que hoje se d6 a esse termo.
A pr6pria palavra era desconhecida na sua 6poca. Tamb6m nao ficava imaginando
como poderia ser o futuro e fazendo projetos, como fizeram alguns profetas. No
livro nao se vislumbra nenhum projeto social claro. Talvez seu projeto era nao ter
projetos. Ele nao criava ideologias. Nem pretendia suavizar a realidade. Nao era
otimista nem pessimista.  Ele simplesmente olhava o mundo,  concluia alguma
coisa e colocava o p6 na estrada: vivia. Por6m, sabia que a vida era ``n6voa-nada"
e "fadiga". Sabia que o trabalho era intitil. Que a vida carecia de sentido. Que tudo
era "hebel", "acaso" e "fadiga". Mas nada disso o paralisava. Muito pelo contrario,
tudo isso era urn verdadeiro convite para a vida.

Ele sabia que Eloim estava no controle do mundo. Nunca ele nega a existen-
cia desse Eloim, nem nega seu poder. Por6m, tamb6m sabia que esse Eloim era
urn tanto imprevisivel.  0  Qoh61et,  como te61ogo  conservador que era, temia a

Fi::Froe(?t:Lbi,9)uoeanp°romm9:::;°dqfi]:2°5rteJquandoop6voltasseateITa,oti|timo
OQoh6let e seus contemporaneos viram passar pelas ruas de suas cidades

os emissarios das pot6ncias estrangeiras que submetiam a Palestina, terra pela
qual ja tinham passado intimeros ex6rcitos invasores. Os martires somavam
centos  ou  milhares.  Jerusalem  havia  sido  destruida  pelo  memos  uma  vez.
Samaria era ruinas. A lingua dos av6's quase ja nao se falava. Por toda parte
se  cheirava helenismo.  0 hebraico  se misturava com palavras  do grego,  do
persa, do fenicio.

24. Conferir: 9,4.

25. Conferir:  12,7.
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Hfi muito tempo que Eloim guardava silencio. E os te6logos estavam cada
vez mais confundidos.  Sua teologia era cada vez mais ideologizada. Aind.a nao
tinha acontecido a guerra, ou guerrilha, dos Macabeus. Guerra que foi vitoriosa e
que voltou a colocar esperanga na Palestina.

0 Qoh6let viveu quando ainda os invasores eram fortes. Os relatos de mortes,
viol6ncia e horrores eram cada vez mais freqtientes. 0 escravismo adquiria cada
vez malores  proporc6es.  Id6ias  filos6ficas  comecavam  a espalhar-se.  Id6ias  de
cunho  aristot6lico  como  "naturalmente  escravos"  ou  "essencias  imutaveis" ja
circulavam pelas ruas de Jerusalem.

0 Qoh61et, como observador da realidade que era, sabia destas coisas. Por
isso manteve sil6ncio frente a Lei. Ele nao queria aventurar novas ideologias, ou
novas receitas. Tamb6m nao queria tentar novas interpreta€6es da hist6ria. Nem
novas "profecias". Nada disso tinha dado certo.

Talvez,  porque  depois  se  reconheceu que nada  disso tinha  dado certo  foi
possivel urn movimento como o dos Macabeus: a guerra armada contra o invasor.
Por6m, o Qoh6let nao foi tao longe.

'I\ido isso dava ao Qoh6let urn certo ar de revolta. Ele nao tinha saudade de
nada. Tamb6m nao esperava nada. Ele nao chorava por paralsos perdidos, nem
esperava uma redengao futura.  Simplesmente vivia.  Intensamente.  E tentava
compreender, embora sem muito sucesso, as ap6es e prop6sitos de Eloim.

Para o Qoh6let, a vida era uma mistura de muitas coisas: absurdo, felicidade,
fadiga, vinho, comida, trabalho, amor... Enfim, coisas boas e mas. Ele sabia que
nenhuma felicidade duraria para sempre, mas tanb6m que nenhuma tristeza
duraria para sempre.

Comer,  beber,  amar  nao  formavam  parte  de  urn  projeto  elaborado  pelo
Qoh6let para veneer o "hebel" da vida. Nem para veneer a morte. Elas simples-
mente eram algulnas  das muitas coisas que a vida oferece e que, no maximo,
faziam urn pouco mais toleravel o ``hebel" e o ``amal" da vida. Eram oasis.

7. MAs, QUEM ri EssE QolriLET7
Nao  se  sabe.  Ele  apagou  propositadamente  suas  pegadas.  Deixou umas

diferentes, para mos confundir. Dele nao se tern nada. S6 urn livro. Alias, urn livro
que passou por muitas maos. Por copistas, redatores, censores e tradutores.

Alias, considerando que o sufixo da palavra Qoh61et 6 feminino, embora os
verbos que acompanham esta palavra sao de regencia masculina, nem sequer ha
certeza de que se deve fialar "o Qoh61et" ou "a Qoh6let". Com exce€ao de 7,27: nesse
texto, no hebraico, tudo 6 feminino.

Por6m,  talvez  seja  suficiente  dizer  que  o  Qoh61et  nao  6  o  rei  Salomao.
Salomao nao passa de urn pseud6nimo atribuido pela tradigao rabinica, e poste-
riormente adotado pelo cristianismo, a partir do redacional texto de 1,1. Hoje a
autoria salom6nica do livro soa mais como urn sarcasmo. Alias, 6 impensavel urn
"filho de Davi" escrevendo numa lingua saturada de aralnaismos.
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Mag,I)rjncipaJmonte, hd o forte arLmmento de queQoh6let nunca se chama
ii Hi mesmo "filho de Davi".  0 texto de  1,1, igual a tantos outros cabeealhos dos
livros  da Tanak,  6  claramente  redacional,  ou  seja,  foi escrito  por  aqueles  que
liir.Cram a edi€ao do texto algum tempo mais tarde.

Sobre a data do texto, a maioria dos pesquisadores esta de acordo em que o
livro deve ter sido escrito por volta do ano 250 ac. Por6m, poderia ter sido escrito
urn  s6culo  antes  ou  ate urn pouco  mais  atras.  Ou tamb6m urn s6culo  depois.
Possivelmente  a iinica  certeza  6  que  o  Qoh61et 6  p6s-exilico.  Ou  seja,  nao ha
argumentos conclusivos para negar ou afirmar a dataeao do livro em nenhum
ponto do intervalo de tempo que vai aproximadamente desde o ano 400 ate o 200
ac. Este tiltimo ninero poderia ainda ser corrido ate urn pouco antes do ano 100.
Ano aproximado que corresponde a datagao do fragmento do Qoh61et encontrado
na gruta IV de Qumra. Deixando s6 o tempo suficiente para que algu6m de Qumra
fizesse a c6pia.

8. Os pREDECEssOREs DO QOIIriLET
A maioria dos comentarios do Qoh61et dedica algum espa€o para analisar se

a::tE:nosuaFo::t:ae::::st:lan:.afi¥teu[3:sncooEeon:¥e3::d€:2646t±gomgs¥::i::rrgao:
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similares  as  contidas  no  Qoh6let podem  ser encontradas  em  outros  textos  da
Antigividade.

Por6m, concordo com Andr6 Barucq3] quando este afirma que nao se deve
procurar messes textos fontes do Qoh61et. Principalmente porque uma influencia
de textos  babil6nicos  parece improvavel na 6poca do  Qoh6let.  Urn pouco mais
provavel pareceria a influen6ia de textos do Egito.

Outro elemento a ser considerado sao as notaveis diferengas existentes entre
esses textos e o Qoh61et; e que possivelmente as antigas bibliotecas babil6nica e

26. GCJRDIS, Rchend. Kohelet and Hebreu) Literature e The Relationship of Koheleth to Greek
cmcz Egypfz.an rfaoztgfo£. Correspondentes aos capitulos V e VI, respectivamente, de GORDIS, opws cj£.

27.  GOTTWALD, Norman. Jnfredc4€6o Socfojjterdrio a Bz'b/ja Hebrajco. Sao Paulo, Paulinas,
1988, p. 64. Nesta obra pode ser encontrada uma lista dos textos do Oriente Pr6ximo relacionados com
a Bfolia Hebraica pelo tema, genero literario ou ligagao hist6rica.

28. RAVASI, Gianfranco. Coe'Ze£. Sao Paulo, Paulinas, 1993. A segunda parte deste livro leva por
titulo Os M!Z Coe'Je£, o primeiro item que o autor aborda 6 sobre os "Co6lets" egipcios e mesopotamicos.

29. BARUCQ, Andr6. Eczes!asfes, Qofae'je£, 2E#fo y Comenfario. Madrid, Ediciones Fax, 1969. No
anexo da introdueao, p. 43, pode ser encontrada uma sele€ao de textos da literatura antiga nao bfolica
confrontada com certas passagens do Qoh6let.

30. STEINMANN, Jean. A!nsj Ptlrzaj£ QchGJG£, Paris, Les Editions du Cerf, 1955. Especialmente
nas paginas 26-32: L'H6ritage d'un Professeur de Philosophie.

31. BARUCQ, opzts cjf., p. 50.
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egi`pci{i, hoje desenterradas pelos arque6logos, na 6poca do Qoh6let estivessem ja
abaixo de rufnas, cobertas de areia.

Entao,  que  existam  no  pensamento  antigo  do  M6dio  Oriente textos  que
tenham alguma semelhanga com o Qoh6let nao significa necessariamente que ele
conhecesse estes textos e que foi influenciado por eles. Temas como a morte, a
aceitagao dos prazeres, e o sentido da vida estao presentes praticamente atrav6s
de toda a hist6ria da literatura e em diversas partes do mundo.

Por6m, e a titulo de exemplo, me interessa citar urn destes textos. 'Thata-se
do poema 6pico sum6rio, escrito por volta do inicio do terceiro milenio antes de
Cristo,  e  que  relata  as  aventuras  do  rei  Gilgamesh.  Nesta  obra,  no  primeiro
capitulo, uma mulher (prostituta?) fala para Enkidu:

"Enhidu, come o pao, que ele 6 o cajedo da uida; bebe o uinho, que 6 o costume

de terra. Eut6o ele corneu ate froar cheio e bebeu uinho forte, sete taqus. Fi,cou
alegre, o seu cora€ao exultaua e o seu rost_9 brilhaua. jAli,sou o cabelo emara-
nhado do seu corpo e untou-se com 6leo."3Z

Comer, beber, alegria, coragao, 6leo. Sao palavras que lembram o Qoh6let.
Por6m, no capitulo quarto, no qual Gilgamesh procura a vida eterna, pode-se ler
urn texto cuja semelhanea 6 maior ainda. Novamente 6 uma mulher falando, uma
jovem mulher fazedora de vinho. Ela disse:

"Gtlganesh, para once uai a tua pressa? Nunca encontrar6s essa uide que

procu,ras. Qunndo os deuses criaram o homem, atri,butrarn-I,he a morte; mos
a uida, essa ftcou para eles. Quarito a ti, Gilgamesh, enche a barriga de coisas
boas; de cia e de noite, de noite e de dia, dd,-te a dan?as e alegrias, a festas de
jtibtlo. Que tuas roupas sejam rrouas, banha,-te na 6gun, acari,nha o meni,no
que te pega na rna,o e torna feliz tua mulher n,o teu brapo; porque tamb6m isso
cabe ao homem."

Este texto tern o mesmo sabor que o capitulo 9 do Qoh6let, especialmente a
partir do versfculo sete. Possivelmente a humanidade refletiu sobre estas coisas
desde seus inicios. E surpreendente que mos textos sum6rios, que sao os textos

Fo3±rse::ti:°asise::#::£Sr'aaot6Q:a:;:t,e:C:I::rsasd6°csj,J;ase=i±£¥etsasred:.£resentesostemas

9. A MANEIRA DE CONCLUSAO
Com `thebel" o Qoh6let nao esta afirmando que a vida 6 urn lixo. Muito pelo

contrario. E precisamente porque tudo 6 "hebel" que a felicidade 6 possivel. Saber
que tudo 6 "hebel" produz no Qoh6let urn sentimento de rejeigao das otimistas
receitas de felicidade oferecidas pelos mestres da sabedoria. Para ele esse caminho
era errado. Era necessario procurar outros caminhos. Talvez s6 para finalmente

32. ANONIMO, EPICO SUMERIO. Gj/gomesfo, rej de Urz.fe. Thaducao de Pedro Tamen do texto
em ingles de N.K. Sandars. Sao Paulo, Ars Po6tica, 1992.
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ctiiicluir  {iue  nao  hd  caminhos,   ou,  como  afirmou  o  poeta  espanh()I  Ant,onio
MEichado, que "se hace camino al andar". Possivelmente o projeto do Qoh6let seja
nao ter nenhum projeto pronto e definitivo. 0 futuro esta relativizado porque nao
temos como mos proteger frente ao imprevisto. Nao deve ser esquecido que para
ele tudo 6 tempo e acaso (9,11).

Do mesmo modo que Albert Camus imaginou Sisifo - com sua eterna pedra
-feliz, eu tamb6m imagino o Qoh6let -com seu eterno "amal" e seu "hebel" -feliz.
Nao sempre feliz, por6m, feliz. No Qoh6let estas duas palavras se uniram para
dar ao texto a beleza de quem teve a coragem de ignorar a Lei, e desmascarar as
ilus6rias receitas de felicidade propagadas pelas escolas de sabedoria. Receitas
que s6 provocavam ironia e sarcasmo em algu6m que, como o Qoh6let, era urn
observador da realidade e urn procurador da verdade.

Tamb6m a felicidade, para o Qoh6let, nao estava no futuro (projeto ut6pico)
nem  al6m  do  futuro  (outra vida),  mas  ela  estava  no  presente.  Entao  ele  nao
enxergava nenhuma razao para postergar a felicidade. Os sofrimentos presentes,
justificaveis por uma felicidade futura, nao tinham lugar, nem sentido, no pensa-
mento do autor.

0 Sisifo grego, de acordo com a interpretagao de Camus, tinha momentos de
ang`istia quando subia a montanha com a rocha sobre seus ombros e momentos
de felicidade quando voltava, montanha abaixo, com o sol no rosto e o suor na
testa,  para  novamente  coloca-la  sobre  suas  costas  e  voltar  a  subir.  Assim  eu
tamb6m imagino o Qoh6let. Com tempo para a fadiga e tempo para a felicidade.
Quinhao  que ningu6m  podia tirar dele,  pois  ele entendia que isso era dom do
pr6prio Eloim. Era a porgao dada por Eloim. Era como urn copo de agua dado pela
divindade para aqueles que caminhavam pelos desertos desta vida. Algo incom-
preensivel, por6m, belo. Camus mos disse que devemos imaginar Sisifo feliz. Eu
digo que devemos imaginar o Qoh61et feliz.
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