
0 homem e a existencia na literatura
sapiencial

1. SABEDORIA ri APRENDER AvlvER

Todo homem e mulher, na multiplicidade de suas experi6ncias e no contacto
com muitas coisas, sempre procurou descobrir a ordem das coisas, suas leis e suas
significap6es com a finalidade de sustentar a sua exist6ncia neste mundo, livrando
a vida dos perigos e assegurando-lhe felicidade.

A grande  dinamica  que  marca  a  vida  do  ser humano  6  sua  constante
tentativa de se descobrir e comandar o seu pr6prio destino.

0 caminho que os homens e as mulheres possuem para conseguirem esta
exigente tare fa 6 a Sobeczorjcz (Pv 1,5).

A Sobedorjo observa com atengao os acontecimentos (Pv 1,20-21), perscru-
ta a multiplicidade das aparencias (Pv 2,6-7), interpela a experiencia de tal modo
que o conhecimento de a vida uma nova ordem (Pv 2,20-21).

A Sabedoria, diferentemente da filosofia grega, nao busca o princfpio que
explica todos os fen6menos.  Ela se interessa pela vida pratica. A experiencia do
dia-a-dia 6 a base e o campo da Sabedoria. Sua tentativa finidamental 6 encontrar
urn melhor caminho na vida (Pv 3,1-2; 3,14-16; 4,11-13; 4,20-22; Sb 8,9-16)

1.1. Onde esta, na Bfolia, esta sabedoria?

Nos Livros Sapienciais da Bfolia encontramos esta articulaeao entre vida
e conhecimento que leva a uma vida melhor. Estes livros sao cinco: Prov6rbios, J6,
Eclesiastes (Qoh61et), Eclesiastico (Ben Sirac / Siracida) e Sabedoria.

Prov6rbios e Eclesiastico refletem sobre muitas situac6es da vida concreta
e  procuram  sempre  o  caminho  da  sabedoria.  J6  e  Eclesiastes  trazem  grandes
afinidades ao se debaterem em torno de uma pat6tica controv6rsia sobre o sentido
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da vida. 0 livro da Sabedoria apresenta uma nova chave de leitura da vida e da
experi6ncia de Israel nascida do contacto com a cultura grega.

1.2. A Sabedoria Humana

A t6nica destes Livros Sapienciais constr6i uma verdadeira antropologia e
urn autentico humanismo, de urn modo nao cientifico e nao sistematico.

* A questao basica 6 "a busca do homem e da mulher pelo conhecimento de

<::eE:s„T:s<,<,;£oa#efie::qau,;S£#¥aad:t,;gg£:odnedteoaeafg:::;:<;au¥r;,;£e„a£:en:::r=,:
tema da vida humana na sua grande riqueza imediata.

* A presenga de Deus na totalidade da vida humana e a responsabilidade
do homem e da mulher diante da vida e do mundo constituem a base do Humanismo
dos livros sapienciais.

* 0 cosmo inteiro coopera para a humanizagao do homem e da mulher. A
natureza esta a servieo do ser humano; acolhendo-o, ensinando-lhe, encantando-o.
Ora lembra-lhe seu limite, ora revela-lhe a grandeza da presenga do Deus.

* A realizagao plena da vida d;s pessoas 6 a busca do bern e o afastamento
do mal.  Este caminho se faz buscando a Sabedoria que tern como Spice e raiz o
Femor de Dez/s (Pv 1,7; 3,1-12).

1.3. 0 m6todo da Sabedoria

Seu m6todo 6 a experiencia e a reflexao. A experiencia da vida 6 o ponto de
partida e a fonte.

Experiencia  e  reflexao  sao  entendidas  como  qualidades  dinamicas  que
produzem urn alcance maior e fazem crescer a profundidade. Assim, o sabio quer
saber sempre mais (Sb 7,1-5).

0 fruto da sabedoria 6 sempre uma grande riqueza que se acumula e que
sustenta a tradi€ao e o ensinamento (Sb 8,10).

Para se conseguir a sabedoria 6 preciso pedi-la a Deus. Por6m, Deus nao
se substitui ao es forgo humano (Sb 8,32-36).

A Sabedoria se transmite de povo a povo, de geracao a gerapao. A fanilia e
a apao catequ6tica dos pais sao meios eficazes desta circulagao e transmissao. Na
familia e na escola, o sabio ensina, mostra, aconselha, inculca., adverte e exorta de
modos diferentes.

1.4. Uma existencia sem conflitos: a moral sapiencial

A doutrina sapiencial tern uma de suas fontes no Egito. Referia-se a uma
moral de classe e a norma de vida dos funcionarios do Fara6.

Era ja rna promessa de doutrina para a vida andar por urn caminho reto,
ter prosperidade sobre a terra, manter o coragao longe do mal , para nao ser objeto
de mesquinharias e ser louvado pelos homens cultos.

i deste modo que o velho sabio procura orientar o seu filho nun compor-
tamento que mantenha de modo correto a pr6pria vida. Cai-se, no entanto, numa
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medi'ocre moral utilitarista. A regra basica 6 nao provocar excessos nem contradi-
€6es.Istoretrataumcaminhonaomuitoconflitivo.Agrandebusca6aconcordancia.

Esta sabedoria que produz muitos frutos e muita satisfaeao pode atender
a urn ideal burgues-iluminado. Isto 6, a id6ia de que quem conhece a vida e sabe
administrar  as  suas  regras  esta  livre  de  todo  perigo.  Esta  concepgao  beira  o
determinismo. Determinismo que atinge ate mesmo o pr6prio Deus.

1.5. Os conflitos na vida

Isaias  se langa contra os sabios que,  seguros de si,  articulavam os  seus
planos  politicos,  e,  em  ultima  analise,  duvidavam  da  sabedoria  de  Deus.  Sua
auto-seguranga era urn fechamento em relagao a sabedoria de Deus mesmo. Isaias
reafirma que, na verdade, s6 Deus 6 sabio (Is 7,9; 30,15).

No p6s-exilio, a doutrina profetica vai se impor sobre a doutrina sapiencial
da retribuigao e sobre a seguran9a dos sabios.

A questao gira em torno da concepgao sapiencial da vida que nutre a inveja,
o orgulho e a auto-suficiencia diante de Deus. Mas isto nao impede que muitos
elementos da doutrina sapiencial sejam assumidos pela fe no Antigo Testamento.
Como por exemplo a imagem do sabio: prudente, honesto, temente a Deus, muito
seguro do saber sair-se ben na vida e de ter condig6es para alcangar as aspirac6es
humanas (Pv 9,7-12; Sl 1).

Por outro lado,  a doutriDa da retribuigao determinou muitos aspetos da
vida pratica em Israel. Esta doutriDa postula que Deus recompensa neste mundo
o bern com o ben e o mal com o mal. Deus 6justo e nao divide indiscriminadamente
felicidade e infelicidade, mas aben€oa o piedoso e pune o impio. Cada qual colhe
aquilo  que  semeou  (Pv  30,10;  J6  4,7-11).  Desta  concepgao  surge  uma  questao
fundamental: como explicar que pessoas piedosas e boas sofram o mal? Nao seria
possivel desfort`inio sem culpa e culpa sem desfortrinio?

1.6. 0 conflito suscitado polo Qoh6let

Como 6 possivel levar a sabedoria ao exito protegendo-a de todos os perigos?
0 Qoh6let contesta a atitude da sabedoria teol6gica que pretendeu abarcar

e  dominar toda  a existencia humana com urn sistema.  Ele  conhece a tradieao
sacerdotal  e  ao  mesmo tempo  assume  a mensagem  dos  profetas  em relaeao  a
nulidade do ser humano diante da grandeza de Deus.

0 sabio falou e discursou sobre tudo, mas nao conseguiu o vivo encontro
com Deus como os profetas. Assim, o Qoh6let duvida da sabedoria. Julga a atitude
de satisfagao de se possuir a sabedoria como tal como insatisfat6ria e insensata.

Ele afirma que nao ha nada de iinico, duradouro e definitivo. 'I\ido continua
a existir na regularidade do tempo e da existencia que v6em de Deus (Ecl 3,14-15).

1.7. 0 caminho aberto por J6

Em J6, o ser humano reconhece a sua situagao sem sar'da. Mas, por trds de
tudo esta presente o Senhor do universo que continuamente lhe retira todas as
seguraneas e o faz reconhece-1o como seu tinico Senhor. A existencia aut6noma se
desmorona. E, neste momento, se vive a experi6ncia de Deus.
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J6 1anga-se sem hesitaeao, nao escutando os seus companheiros, na busca
das raizes da questao da existencia: ben e mal, alegria e sofrimento, felicidade e
infelicidade, justiea e impiedade (J6 31,35-40).

2. A LITERATURA SAPIENCIAL

Aliteratura sapiencial nao nasceu em Israel. Ela pode ser considerada uma
articulagao da arte universal da poesia com a fe no Deus tinico.

As  colec6es  de  sentencas  sobre  a vida  diaria,  sobre  familia,  trabalho  e
valores morais sao a base da Literatura Sapiencial no Antigo Oriente.

No Egito, a literatura sapiencial foi considerada a descrigao da ordem do
mundo.  Ela 6  examinada e  estudada para moldar  a vida dos  sabios  e  de  seus
disofpulos.

Na Mesopotamia, as colee6es de prov6rbios trazem uma reflexao humana
sobre as mais diversas situag6es da vida. As mazrimas e exortag6es apresentam urn
cunho mais religioso.

Em Israel, a partir de Salomao se passa a cultivar a poesia. Pouco a pouco,
Israel vai traduzindo a sua fe em linguagem sapiencial.

Para esta constnigao nao contribuiram apenas raz6es meramente antropo-
16gicas e racionais, mas sobretudo a fe do povo de Israel.

2.1. As quest6es ftmdamentais da Literatura Sapiencial

Esta literatura articula os temas do quotidiano marcados pela fe. Dai, os
temas como: o Te77?or de Dez4s (Pv 1,7); leitura da realidade e da vida do homem e
da mulher na 6tica do Deus da miseric6rdia (Pv 31,10-31); o problema da morte
enquanto necessidade de se enraizar a vida em fundamentos cuja base seja Deus
(Sb 3,1-12); a questao do sofrimento e dos absurdos da vida, enquanto necessidade
de  compreend6-los  e  descobrir  sua  significa€ao  mais  profunda  (J6  27,1-23);  o
caminho da aprendizagem verdadeira para o homem, que 6 a questao antropol6gica
e teol6gica basica da sabedoria (Pv 23,15-28).

2.2. 0 Livro dos Prov6rbios

Ele 6 fruto de urn longo processo, comegado desde os tempos de Salomao.
Pode ter recebido sua forma final no sec. V ac.  Ele representa cinco s6culos de
literatura sapiencial em Israel. Constitui uma autentica antologia sapiencial de
Israel.

Os prov6rbios dividem o mundo entre duas categorias hem distintas de
pessoas: sabios e insensatos, com uma categoria intermedidria de descompromis-
sados,  simples e inexperientes. Mesmo o homem de cultura,  se nao aprender o
verdadeiro sentido da vida, pode ser urn insensato.

As maximas deste livro versam sobre a conduta correta. Urge a autodisci-
plina:  sobriedade no comer e controle da lingua Envereda-se pela ordem moral
ocupando-se dos neg6cios, da finalidade da vida conjugal, da imparcialidade nojuizo
e do m6rito de quem da esmolas.

Acredita que para ter sabedoria nao basta a observaeao, mas 6 necessario
fe e o temor no Senhor (Pv 15,33). Deus e a religiao sao valores imprescindiveis
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para se conquistar a sabedoria (Pv 1,7; 9,10). Deus 6 o mist6rio que dirige o homem,
mist6rio do qual ele depende totalmente. 0 homem tudo faz em conseqiiencia e por
disposicao de Deus mesmo, nao de urn modo mecanico e magico, mas na perspectiva
da liberdade e da responsabilidade.

2.3. 0 livro de J6

0 livro pertence ao estagio em que a id6ia da retribuigao individual nesta
vida  ia  palpavelmente  de  encontro  a  dificuldades  praticas  insoltiveis.  Isto  era
agravado pela pouca no§ao que o judeu tinha de uma outra vida.

0 Xeol era urn lugar onde todos os mortos ficavam e eram iguais. Por isso,
era comuln no Antigo Testamento pensar-se que a retribuicao do hem e do mal se
desse  a nivel  de  san€6es  temporais.  Somente  na metade  do  s6culo 11  ac  6 que
aparece a doutrina da retribuigao depois da morte (Dn 12,2).

J6 6 paciente, mas profundamente questionador. Ele sofi.e e sabe ser inocente.
Isto questiona a posigao tradicional. Os amigos de J6 o atacam e defendem a ortodoxia
e dizem: "Se urn homem sofre 6 porque 6 urn pecador". Na opiniao dos amigos de J6,
ele s6 tern uma san'da, convencer~se de seu pecado. Mag isto J6 nao aceita.

Coloca em dtivida a justica de Deus. Caminha na busca dos fundamentos
da vida humana. Desafia seu pr6prio sofrimento. Seu grande anseio 6 o de encon-
trar-se com Deus cara a cara. Mas 6 vencido pela grandeza e maravilha de Deus e
constr6i a sua pr6pria profissao de fe.

0 problema permanece porque J6 nao tern conhecimento da retribuieao

]qnespoofia9vaeBod¥:±g.pog.rfit]:c£'£]oemaeciftdaepe9::nc::z:d:epuosr6uin5:uqsu::]!i:ncafs££::
nao se conhecem, mas que, ao se deixar conduzir na paci6ncia, recobra a paz.

2.4. 0 livro do Eclesiastico

Ben Sirac, escrevendo por volta de 180 ac, nao se preocupa com as quest5es
precedentes. Exp6e a doutrina tradicional de modo calmo e concreto. Seu objetivo
6 o de ensinar a piedade e a moralidade. Assim, seu livro 6 urn testemunho da visao
moral e da doutrina do judaismo pouco antes da era dos Macabeus.

A espiritualidade apresentada se baseia na fe no Deus da Alianea. Uma fe
quesemostranaparticipagaoaocultoenapraticadajustigaedamiseric6rdiapara
com o pr6ximo. Convida todas as pessoas a serem humildes e bondosas para com
os pobres, dando muitas esmolas.

Denuncia o orgulho, os pecados da lingua, o adult6rio, a inveja e a preguica.
Adverte sempre sobre os  deveres familiares. 'Ibda a sua doutrina se inspira na
religiao e no servico a Deus.

0 autor se mostra urn grande conhecedor do Pentateuco. Cria urn desen-
volvimento literario em seu livro semelhante ao Genesis, comegando com a criapao
do mundo e terminando com os 12 patriarcas e as 12 tribos de Israel.

Reescreve a vida dos grandes personagens da hist6ria de Israel e faz deles
grandes sabios apaixonados pela sabedoria e por ela conduzidos pelos caminhos da
santidade. Os sacerdotes recebem especial destaque, de modo particular Aarao e
Fin6ias.

As id6ias de vida ap6s a morte dao a sua obra uma tonalidade completa-
mente nova. Para ele havera urn juiz e urn julgamento.
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2.5. 0 livro da Sabedoria

Estelivrosurgenocontextodabuscadecasanentoentreasraiz`esjudaicas
e a cultura helenista. 0 1ivro mant6m-se totalmente fiel a fe israelita, mas conhece
e usa conceitos da filosofia grega.

No livro da. Sabedoria, o homem 6 constituido por dois elementos: corpo e
alma (Sb 1,4; 8,19-20). Esta mentalidade ja se afasta da antropologia bfolica que
considera o homem como urn todo organico.

0 livro usa indistintamente alma, espirito e mente para indicar o sopro
vital infundido por Deus em todo ser vivente. A alma 6 o principio de toda atividade
hunana (Sb 15,11). Nela estao as qualidades morais e religiosas do ser humano.

0 Corpo nao 6 prisao da alma. Ele ten sua bondade natural. No entanto a
alma tern preeminencia sobre o corpo porque 6 incorruptivel e imortal, ao passo que
o corpo fenece e morre.

Para o autor do livro da Sabedoria, a imortalidade 6 urn prolongamento da
comunhaoqueasabedoriajacomecaaestabelecerdentrodahist6ria.Aobservancia
dos mandamentos sustenta e garante a incorruptibilidade.

3. CONCLUSA0

A Sabedoria em Israel apresenta algo de novo em relapao a sabedoria do
Oriente Jintigo gragas a fusao de muitas tradig6es que se corrigiram, se auto-influen-
ciaram, se anpharam e formaram uma unidade literata de muita inpoitancia.

Esta unidade traz de urn lado a busca de seguran€a do homem pelo saber
e de outro lado a pronta obediencia ao Deus da Alianca.  Esta sintese amplia o
hunanismo do Antigo Testamento e se toma uma das principais caracteristicas da
sua espiritualidade.

A Literatura Sapiencial na Bfolia constitui uma grande obra de incultura-
cao. Israel, aberto ao dialogo com outras culturas, sobretudo com o helenismo, se
esfor€a  para fazer  sua fe  e  suas  tradie6es  compreensiveis  aos  outros.  Sem,  no
entanto, cair no sincretismo est6ril e descaracterizado.

Finalmente,  o  carater popular  e concreto  dos  Sapienciais garante uma
divulgaeao muito grande das suas id6ias. Estes livros vao cunhar a experi6ncia da
fe de todo o judalsmo e serao a base da espiritualidade crista.

Walmor Ol,iveira de Azevedo
Av. Rio Branco, 4516
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