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PREFACIO 

Assim como nosso trabalho precedente, Introdugao a Homero, este 
estudo sobre Hesiodo e o resultado de um curso ministrado na Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Nao tem 
a pretensao de substituir os numerosos trabalhos que ja suscitou e ain- 
da ha de suscitar a obra de Hesiodo, mas seu objetivo e tao somente dar 
ao estudante um conhecimento razoavel dos problemas que provoca a 
obra hesiodica, para que Ihe seja possivel tirar maior proveito de sua 
leitura. 

Provavelmente o piano do presente trabalho causara estranheza. 
Poderia parecer mais logico dar antes a bibliografia do poeta e a des- 
cri^ao do meio em que viveu. Mas, na realidade, sabemos acerca de 
Hesiodo apenas o que ele, mesmo nos revela; nossos conhecimentos sobre 
a Grecia do VII seculo sao muito vagos, principalmente no que diz res- 
peito a Grecia continental. Um dos pontos de interesse desta obra e 
justamente esclarecer-nos sobre o mundo grego que acaba de sair do 
"tunel" em que o mergulhou a invasao dorica mais ou menos cinco 
seculos antes, e tambem informar-nos siobre a mentalidade, as aspiragoes 
do homem dessa epoca. 

fiste trabalho se inicia, pois, com informagoes filologicas. Nao e 
importante saber come nos chegou a tradigao dessas obras ,dois mil e 
quinhentos anos depois de sua redagao, e que fe podemos ter na auten- 
ticidade desses versos? So depois de ter refletido sobre o pensamento & 
o talento do poeta nos sera possivel esbogar-lhe os tragos. Assim, nao 
ficaremos espantados com a influencia que exerceu atraves de todo o 
mundo grego. 

Agradecemos a nossa colaboradora tanto neste trabalho como na Ca- 
deira de Grego da nossa Faculdade, Dona Gilda Maria Reale Starzynski. 





CAP1TULO I 

A OBRA DE HESlODO 

Alguns codices nos conservaram as tres obras 
A tradigao atribuidas a Hesiodo, desde a mais longinqua anti- 
manuscrita guidade: a Teogonia, os Trabalhos e Dias e o 

Escudo. Um dos ultimos editores, P. Mazon, julga 
que todos esses codices, com excegao de um, remontam a um texto uni- 
co, transcrigao de um arquetipo, que comportava numerosas falhas, e 
cuja copia pode datar da Renascenga Bizantina do seculo IX (1) . losses 
diversos manuscritos so nos permitem, portanto, remontar ao arquetipo, 
isto e, aos seculos II ou III d. C. . Estamos, pois, longe de atingir o texto 
do proprio autor, ou seja, de um milenio antes. Alem disso, e bastante 
ignorada a historia do texto no periodo anterior a critica alexandrina. Po- 
demos, pois, suspeitar que, atraves dos seculos, essa tradigao manuscrita 
sofreu modificagoes consideraveis. Mas nao se deve de xar de lembrar que 
os escribas, em geral, tiveram sempre tao grande respeito pelos textos, que, 
muitas vezes, preferiram transcreve-los com erros a modificar o que per- 
cebiam ser enganos evidentes (2). £ tambem preciso nao esquecer 
que as obras da antiguidade foram submetidas no seculo II a. C. a criti- 
ca erudita das escolas de filologia de Alexandria e de Pergamo, antes 
de chegar aos filologos bizantinos dos seculos XII e XIII. E entao o 
resultado dessa critica que os manuscritos nos trazem. Desses codices 
cs mais importantes sao: 
Laurentianus gr. 31,39 do seculo XII, tambem chamado Mediceus. E 
o codex D dos Trabalhos. 
Laurentianus gr. 32, 16 do seculo XIII (1281), codex D da Teogonia, I 
dos Trabalhos, E do Escudo. 
Laurentianus gr. 31, 32 do seculo XIII, codex L dos Trabalhos. 

(1). — 
(2). — 

Restam, todavia, alguns codices que ainda nao foram estudados. 
Ver a este respeito o livro bastante atual de A. Dam, Les manuscrits, Les Belles 
Lettres, Paris, 1949, pp. 15 e ss. 
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Messanius gr. do sec. XIII, codex Z dos Trabalhos. 
Parisinus gr. 2771 do seculo XI, codex C dos Trabalhos. 
Parisinus gr. 2708 do seculo XV, codex P dos Trabalhos. 
Parisinus gr. 2772 do seculo XIV, codex H da Teogonia, G do Escudo. 
Parisinus gr. 2773 tambem do seculo XIV, codex O dos Trabalhos, F do 
Escudo. 
Parisinus gr. 2833 do seculo XV, codex F da Teogonia, M do Escudo. 
Venetus Marcianus gr. 464 do seculo XIV (1316), da mao de Demetrio 
Triclinio: contem as tres obras. 

Uma outra tradigao e conservada por um unico manuscrito de Paris, 
o Parisinus suppl. gr. 663, do seculo XI, diferente do conjunto dos outros 
testemunhos quanto aos fragmentos que contem. O texto dos Trabalhos 
nao e fornecido por esse manuscrito que e o codex C da Teogonia, B e C 
do Escudo. Julga-se que se trate de extratos, de "trechos seletos" esco- 
lares; mas nem por isso esse codex e menos importante como testemunho 
de uma tradigao. 

Os papyri, por sua vez, trazem-nos uma tradigao anterior aos codices. 
Mas tambem eles sao posteriores a critica alexandrina. Todavia, podem 
apresentar um texto diferente dos da tradigao manuscrita dos codices, 
o que nao e desprovido de interesse. Os treze papyri que possuimos do 
texto de Hesiodo atestam 235 versos da Teogonia, 201 versos dos Traba- 
lhos e Dias, 88 do Escudo, isto e, 512 versos para um total de 2.327 (3) . 
Atraves desses testemunhos, nota-se que existiam na epoca de sua reda- 
cao (I a V seculos d. C.), tradicoes diversas daquelas conservadas pe- 
los codices (4) . 

Devemos ainda ir alem e pretender que ja na epoca dcs Pisistrati- 
das existia uma dupla tradigao? Ou que do trabalho realizado nessa 
epoca resultou uma dupla rescengao? Tentou-se explicar dessa maneira 
as repetigces encontradas na obra hesiodica (5). A tese nao esta com- 
provada. 

Enfim, nao se devem negligenciar as tradigoes indiretas, sobretudo 
aquelas que fornecem testemunhos sobre o estado do texto em epoca 
anterior ao pericdo alexandrino. E as citagoes de filosofos como Xeno- 

(3). — Eis as passagens para as qua:s se possuem os papyri: Teogonia, w. 1-52, 75-145, 
148-154, 210-238, 260-270, 626-640, 643-656, 658-673, 777-783, 811-817. 833-840, 
846-848, 871-872, 879-880, 930-939, 994-1004; Trabalhos e dias, 111-118, 153-161, 
169, 174-185, 199-204, 210-221, 2tl-248, 252-335, 344-363, 366-380, 491-494, 
511-519, 527-528, 544-552, 686, 828; Escudo, 1-32, 207-213, 350-354, 382-384, 
426-440, 456-480. 

(4) . — Quanto as diversas edigoes antigas de Hesicdo e a tradi^ao seguida pelos copistas dos 
manuscritos, ver R. C. W. Zimmermann, Zu Hesiod em Philologische Wochenschiift, 
1935, pp. 1068-1072. 

(5). — H. G. Evelyn White, A Peisistratean edition of the Hesiodic Poems, em Classical Qua- 
terly, 1924, pp. 142-150. T. A. Sinclair, The Pisisfratean Hesiod em Classical Quar- 
terly, 1927, pp. 195-198, julga que a demonstra^ao nao e convincente. 
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fonte, Platao, Aristoteles, ou de um orador como Esquines, sao de raro 
valor, sem deixar de mencionar tambem as de Plutarco, Estobeu e Ori- 
geno. 

Os comentarios dos filologos b:zantinos fornecem ainda testemunhos 
antigos que eles proprios puderam recolher em sua epoca. Os Trabalhos 
e Dias foram comentados no seculo V por Proclo, nos seculos XII e XIII 
por Joao Tzetzes, Maximo Plamude e Manuel Moschopoulos; a Teogo- 
nia, por Demetrio Triclinio, e o Escudo, por Constantino Lascaris (5a). 

A edigao mais antiga das obras de Hesiodo e 
Bibliografia a de Demetrio Chalcocondylas, ou editio princeps 

dos Trabalhos, em 1493. Seguem-se-lhe as edigoes 
completas dos Aldos, Veneza, 1493; dos Junta, Florenga, 1516 e 1540. 
de Bale, 1542, e de Henri Estienne, Paris, 1566. 

As melhores edi^oes atuais sao: 
C. Gottling, Hesiodi carmina, edigao com comentario latino, revista por 

J. Flach, Teubner, Leipzig, 1878. 
F. S. Lehrs, Hesiodi carmina et fragmenta, texto com tradugao latina, 

Didot, Paris, 1878. 
A. Rzach, Hesiodi carmina, edigao critica, com estudo da tradigao ma- 

nuscrita e tradigao indireta, Teubner, Leipzig, 1884; 3a. edi- 
gao, 1921. 

P. Waltz, Travaux et jours, edigao comentada com tradugao, Paris, 1909. 
P. Mazon, Travaux et jours, edi^ao critica com comentario, Paris, 1914. 
H. G. Evelyn-White, Hesiod, the homeric hymns and homerica, com 

tradugao inglesa, Loeb class., Londres, 1915. 
U. von Wilamowitz-Moellendorff, Hesiodi carmina, Bedim, 1928. 
P. Mazon, Hesiode, edigao critica com tradugao, Les Belles Lettres, 

Paris, 1928. 
Existe um index de Hesiodo: J. Paulson, Index Hesiodeus, Londres, 

1890. 
Os trabalhos sobre Hesiodo que podem ser consultados com pro- 

veito sao: 
M. Mondot, Hesiode et son siecle, Montpellier, 1835. 
J. D. Guignaut, De la Theogonie d'Hesiode, Paris, 1835. 
J. A. Symonds, Studies of the greek poets, Londres, 1843. 
J. Girard, Le sentiment religieux en Grece, Paris, 1869. 
J. Flach, Das system der hesiodischen Kosmogonie, Leipzig, 1874. 
Th. Martin, Memoire sur la cosmographie grecque a Vepoque d'Homere 

et d'Hesiode, Paris, 1874. 
G. Murray, A history of ancient Greek Literature, Oxford, 1897. 

(5a) — Th. Gaisford, Scholia Hesiodi, Oxford, 1814-1820; Leipzig, 1823. H. Flach, Glossen 
und Scholien zur hesiodischen Theogonie mit Prolegomena, Leipzig, 1876. 
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Dimitrijevic, Studia Hesiodea, Leipzig, 1899. 
iP. Decharme, La critique des traditions religieuses chez les Grecs, Paris, 

1904. 
P. Waltz, Hesiode et son poeme moral, Bordeams, 1906. 
U. von Wilamowitz-Moellendorff, Sitzungsbericht der pruss. Akademie 

der Wissenschaften, 1910. 
Ed. Mayer, Hesiods Erga und das Gedicht von den /tin/ Menschengesch- 

lenchtern, Berlim, 1910. 
P. Mazon, Hesiode, La composition des Travaux et des Jours, em 

Revue des Etudes Anciennes, t. XIV (1912), pp. 339-356. 
P. Waltz, Notes sur la Theogonie, em Revue des Etudes Grecques, 

t. XXVII (1914), pp. 230-235. 
P. M. Schuhl, Essai sur la formation de la penssee grecque, Paris, 1919. 
G. Murray, Five stages of Greek Religion, Oxford, 1923. 
A. Trever, The Age of Hesiod, study in economic history, em Classical 

Philolcgy, 1924. 
O. Kern, Die Religion der Grfeschen, Berlim, 1926. 
R. Burn, The world of Hesiod, Londres, 1926. 
M. P. Nilsson, A his'ory of Gresk Religion, Oxford, 1928. 
Fr. Pfister, Die Hekate-Episode in Hesiods Theogonie, em Philologus, 

t. 84 (1928), pp. 1-9. 
E. Romagnoli, Esiodo, I poemi, coll. I poeti greci tradotti, Bolonha, 1929. 
G. Gallavotti e A. Ranconi, La lingua omerica, com appendice sulla 

lingua di Esiodo, Bari, 1948. 
G. M. Reale, Hesiodo e a evolucao religiosa na Grecia antiga, em Re- 

vista de Historia, 1, (1950), Sao Paulo, pp. 19-48. 

A critica moderna nem sempre reconheceu a 
Unidade da obra paternidade de Hesiodo para as obras reunidas 

hesiodica sob o seu nome. O erudito critico P. Waltz nao 
afirma que a Teogonia e uma obra posterior a 

epoca de Hesiodo? (6). E A. Croiset diz o seguinte: "As poesias colo- 
cadas sob o nome de Hesiodo pertencem, claramente, a autores que 
viveram em diversas epocas e em diversos lugares^. E acrescenta, ao fa- 
lar da Teogonia: " Nem o objetivo principal, nem a maneira de compor, 
nem o espirito sao identicos" (7). No verso 22 da Teogonia em que o 
poeta se nomeia, P. Waltz ve uma alusao ao poeta dos Trabalhos e Dias 
mas nao uma identificacao (8) . Ora, nao seria espantoso que um poeta 

(6). — P. Waltz, Hesiode et son poeme moral, p. 35, nota 2. 
(7). — A. e M. Croiset, Histoire de la Litteratiire grecque, t. I., p. 535. 
(8). — P Waltz, Notes sur la Theogonie, em Revue des Etudes Grecques, XXVII (1914), 

pp. 229-235. 
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nomeasse um predecessor, como o faz nesses versos sem falar de si mes- 
mo? Alem disso, quando, nos Trabalhos, Hesiodo relata ter consagrado 
um tripe as Musas do Helicao "nos lugares onde, pela primeira vez, elas 
me colocaram na estrada dos cantos harmoniosos" (9), parece referir-se 
claramente aos versos 21-29 da Teogonia. 

Enfim, os partidarios da diferenciagao colocam a Teogonia depois 
dos Trabalhos: "Hesiodo Ihes ensinou o trabalho e a justiga; seu sucessor 
vai falar-lhes das geragoes dos deuses" (10). E a Teogonia seria ate o 
complemento obrigatorio dos Trabalhos uma especie de remedio para 
os males que esmagam o mundo (11). 

Tal nao e a nossa opiniao. Pensamos que, ao contrario, se pcde con- 
siderar a Teogonia como uma obra de juventude (12). Basta les estes 
versos em que canta as Musas do Helicao, para compreender que foi 
esta a primeira obra do poeta Hesiodo: 

Foram elas que a Hesiodo um dia ensinaram um belo canto, 
quando ele apascentava seus cordeiros ao pe do Helicao divino, 
Eis as primeiras palavras que me dirigiram as deusas, 
Musas do OUmpo, filhas de Zeus que tem a egide: 
"Pastores domiciliados nos campos, tristes oprobios da 

terra, que sois so venire, 

"sabemos contar mentiras em tudo parecidas com as realidades, 
"sabemos tambem quando o desejamos, proolamar verdades". 
Assim falar am as filhas verdadeiras do grand e Zeus, 
e, como bastao, ofereceram-me um ramo sober bo, por elas cortado 
duma oliveira florescente; depois, inspiraram-me palavras 
divinas, para eu glorificar o que ha de ser e o que foi, 
enquanto me ordenavam celebrar a raca dos 

Bem-aventurados imortais, 

Que o poeta tivesse intengao de escrever outros cantos podemos supo-lo 
pelo ultimo verso dessa passagem. As Musas ordenaram-lhe que cantasse 
os deuses, 

e elas mesmas em primeiro lugar, no comeco e no fim de 
cuda um de meus canton 

Nao e exatamente o que ele vai fazer desde o inicio dos Trabalhos (13)? 

(9). — Trabalhos, 659. 
(10). — A.e M.Croiset, op. cit., p. 537. E tambem a tese de T. W. Allen, se bem que 

este critico parega admitir a unidade de autor (The date of Hesiod, em Jomal of 
Hellenic Studes, XXXV, (1915), pp. 85-99). 

(11),   C. Papacostea, L'evolution de la pensde grecque, Hesiode, la Theogonie em Revis- 
ta CItassica, I (1929), pp. 191-201. Mas o autor atribui as duas obras a Hesiodo. 

(12). — P. Mazon, Hesiode, p. 30; U. von Wilamow'tz-Moellendorf, Hesiodos Erga, Berlim, 
1928, p. 153. 

(13). — Teogonia, 22-34. 
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E ha ainda outra prova da identidade de autor no que contem 
estes versos dos Trabalhos: 

Nao digamos que so ha uma especie de Luta; sobre a terra 
ha duas . . . 
Uma favorece a guerra e as discordias funestas, 
a outra nasceu em ultimo lugar da Noite itenebrosa, 
e o Cromda, la no alto, sentado em sua morada eterea, 
colocou-a nas raizes do mundo, bem mais proveitosa para os homens. 

O poeta, portanto, reconhece duas filhas da Noite, uma a Luta-Discor- 
dia, outra a Luta-Trabalho. Ora, na Teogonia, a qual ele se refere visi- 
velmente como a uma obra anterior, dizia: E a Noite deu a luz 

Velhice maldita e Luta de coragao violento. 
E a odiosa Luta, esta, deu a luz Perm, a dolor os a, 
Esquecimento, Fome, Dores cheias de lagrimas (14). 

O poeta demonstra que mudou de opiniao. 
Enfim, se os Antigos sempre atribuiam as duas obras a Hesiodo, Pau- 

sanias e o unico a afirmar que na Beocia so se reconhecia como auten- 
tica a autoria dos Trabalhos e Dias (15). 

Em conclusao, todas as provas internas mostram nos Trabalhos 
alusoes a Teogonia, fazendo desta obra a primeira cronologicamente e 
tirando toda realidade a interpretagao segundo a qual o autor da Teogo- 
nia se referiria ao dos Trabalhos como se se tratasse de um predecessor. 

(14). — Trabalhos, 11-12; Teogonia, 225-226. Pode-se ainda encontrar uma prova da iden- 
tidade do autor no fato de que o poeta da Teogonia ignora o mito da catxa de Pan- 
dora, o que seria incompreensivel se se tratasse de um contimiador, que, evidente- 
mente, teria conhecido, os Trabalhos. 

(15). — Pausanias, II, 31,4. 
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la ((1). Nos fins do seculo, ja A. Croiset punha na justa medida tais 
afirmagoes e conservava apenas o seguinte: os Trabalhos sofreram al- 
gumas recomposigoes, e nao se deve procurar neles uma sequencia de 
pensamentos ininterruptos. fesse critico ve, nesse poema, o produto du- 
ma epoca ainda primitiva e rude, Ja vimos a respeito de Homero o 
que se deve julgar dessa tese, se bem que tais consideragoes sejam mais 
justas acerca da Beocia do seculo VIII do que da Jonia de epoca corres- 
pondente (2). 

A critica moderna admite que os Trabalhos possam ter sido fe tos 
de partes heterogeneas que o poeta teria composto em mementos dife- 
rentes e para diversas circunstancias; mas evita emitir hipoteses que, no 
mais das vezes, repousam apenas sobre concepgces completamente sub- 
jetivas duma epoca que tao pouco conhecemos, ou sobre ideias "a priori", 
que resultam do fato de se querer aplicar aos poetas arcaicos nossas 
concepgoes modernas acerca da composigao literaria. For falta de pro- 
vas da multiplicidade de autores, chega-se a uma tese mais simples, — 
ja que nunca se duvidou da autenticidade da atribuigao dos Trabalhos 
a Hesiodo —: se este poema e devido a uma arranjador, este so podie 
ser Hesiodo. Nao podemos saber se o poeta se inspirou em obras an- 
teriores, e se sua obra foi feita da aproximagao de partes tiradas dessas 
obras (3). De fato, nada nos permite suspeita-lo, porque nao se conhe- 
ce, entre os Antigos, nenhuma obra desse genero cu que tratasse da agri- 
cultura, e que Ihe tenha sido anterior. 

Quanto as dificuldades advindas do proprio piano, nao se deve es- 
quecer que ainda aqui se trata duma obra para ser recitada e que, por 
conseguinte, o rigor da composigao esta longe de dever ser absolute. Isto 
ja foi dito acerca dos poemas homericos. A prova da recitagao oral reside 
no proprio numero de versos do poema: nao ultrapassa o de um canto 
de Homero; ora a recitagao e muito mais rapida que o canto, e nao po- 
demos supor que esse poema fosse acompanhado musicalmente. 

A seguir, conforme veremos, o carater dessa obra e essencialmente 
polemic© e pessoal. Mas provavelmente porque o poeta quis dar-lhe um 
campo mais geral, acrescentou-lhe conselhos praticos aos camponeses pa- 
ra quern o poema parece ter sido escrito. ,E evidente que o poeta que 
compos os Trabalhos foi o mesrno que escreveu a Teogonia: toda a sua 
explicagao do mundo e da vida elabora-se a volta dos deuses e mitos que 

(1). — Trata-se dos trabalhos de Twesten, em 1815; K. Lehrs em 1817, e A. Pick, em 
1887. Os trabalhos de H. G. Evelyn White, Hes'od's description of winter, em 
Classical Review, XXX (1916), pp. 209-213, e Hesiod, Works and Days, em 

Classical Review, XXXI, (1917), pp. 68-96, orientam-se no mesmo sentido: a pin- 
tura do inverno seria feita de tres versSes diferentes. A tese contraria e sustenta- 
da por A.T. Camoy, Hesiod's description of winter, em Classical Philology, 1917, 
pp. 227-236. 

(2). — M. Croiset, op cit., p. 493; R. Aubreton, Inirodugao a Homero, passim. 
(3). —• P. Mazon, op. off., p. 81, e, anteriormente, P. Waltz, op. cit., pp. 39 e ss., W. 

Bannier, Zu griechischen und lateinischen Autoren em Rheinisohes Museum fiir 
Philologie, LXXII, pp. 217-237. 
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ja canton precedentemente. Ademais, esse Hesiodo e um poeta essencial- 
mente religioso, e nenhuma das crengas religiosas — on supersticiosas   
de sen tempo Ihe e estranha. Bern o demonstra na ultima parte dos Tra- 
balhos, provando dessa maneira a continuidade de sen pensE-mento. 

Enfim, pode-se dize-lo, a composigao © cuidada, bem entrosada, 
apesar da diversidade de ideias. O meio de ligagao sao as alusoes a 
vida privada do autor, suas desavengas com Perses. Tudo isso prova 
sobejamente a unidade, ao mesmo tempo que nos da uma ideia da arte 
de compor em Hesiodo, 

Assim e que, apesar da falta de ordem formal no poema, ha, nao se 
pode nega-lo, um piano real; a ordenagao ccrresponde a uma logica com- 
pletamente sentimental. Invectivas e licoes misturam-se segundo a ins- 
piracao do poeta. A sequencia das ideias deve-se a associacdes de pen- 
samentos. O falar da justica conduz o poeta a desenvolver o mito das 
idades que mostra a queda do homem ate a epoca hesiodica a qual, para 
o poeta, e execravel: "laudator temporis acti". A necessidade do tra- 
balho impele-o a explicar porque esse trabalho e obrigatorio aos mor- 
tais, e tambem a dar um metodo de agao. E dai os conselhos ao agri- 
cultor. Tudo, evidentemente, nao concorda com uma logica rigorosa; 
mas a harmonia, a facilidade da composigao provam que se trata de 
algo muito diverso de um poeta primitive, e que o desleixo de compo- 
sigao chega a ser criador de arte. 

Nao queremos dizer, entretanto, que com o decorrer dos tempos, 
algumas interpolagoes nao se tenham introduzido na obra, ainda que a 
critica moderna reconhega muito poucas e recuse ate aquelas que a anti- 
giiidade aceitara, visto que as razoes invocadas pudessem faltar de impar- 
cialidade, ou porque a exclusao fosse o resultado de uma ma interpreta- 
gao do texto. Assim e que o preludio (v. 1-10) era condenado por 
Aristarco, porque no seculo III os sacerdotes do Vale das Musas queriam 
fazer crer que o poema havia sido dedicado as Musas do santuario de 
Helicao e nao as de Pieria; e os versos 654-662, interpretados como 
sendo uma alusao ao combate literario entre Hesiodo e Homero, foram 
condenados por Plutarco (4). 

So alguns versos sao recusadcs pela critica com© tendo sido ajun- 
tsdos ao texto (5), e e tudo que resta da critica de Lehrs, Gottling (6), 
e dos Alexandrines que, freqiientemente, julgaram util expurgar o texto 
de reflexoes morais que podiam interromper a sequencia dos conse- 
lhos (7) . 

(4). — P- Mazon, op. cit., pp. 77-79. Ver ainda G. Meautis, Le Prologue a la Theogonia 
d'Hesiode dans Revue des Etudes Grecques, LII (1939), pp. 571-587. 

(5). — Pois e o resultado a que chega P. Mazon, Hesiode, Paris, 1951, pp. 78-79. Ver 
ainda P. Waltz, op. cit., p. 43. 

(6). — Conservam-se as ligoes de Lehrs, v. 108, Hagen, v. 189, Gottling, w. 318, 815. 
(7). — Ver por exemplo, os versos 124-125; 169; 223; 310; 318; mas, ao contrario, sao 

conservados os versos 70-72; 124; 294; 317; 353-354; 370-372; 375; 377; 406; 
561-563; 649; 654-662; 740; 794-797; que nao se encontram em Aristoteles ou que 
sao marcados com o obelo pelos alexandrines. 
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Concepqao da poesia 

Como na Teogonia, o poeta considera-se um inspirado. file e o in- 
terprete das Musas e o seu papel e dizer a Verdade aos homens. Basta 
comparar o verso da Teogonia (8): 

Nos sabemos tambem, quando o desejamos, proclamar verdades. 

com o dos Trabalhos (9). 

Eu vou iazer, Per see ouvir verdades. 

Assim, pois, o poeta elevou a poesia; esta nao e mais somente materia de 
ficgao, mas revela as profundezas dos ceus, ou ensina aos homens a lei 
moral e humana. fi, pois, sempre como um educador dos povos que o 
poeta se apresenta. A base desse ensinamento e sempre divina: emana 
de Zeus. Eis porque o poeta se ergue muito alto. Sente-se capaz de dar 
ligoes a todos, a seu irmao compreende-se, mas tambem aos grandes des- 
te mundo. A uns e outros demonstra o prego da virtude e do trabalho. 
Mas a lei que apresenta nao e dada como algo de austero; ele poe-lhe 
uma verdadeira bonomia (10): 

Mas tu, Perses, ouve a justica; nao deixes cresoer em ti 
o descomedimento. 

O descomedimento e coisa ma para os pobres: ate os poderosos 
tern diticuldade em suporta-la, e seu peso os esmaga, 
no dia em que se chocam com os desastres. 

Pela primeira vez na historia literaria grega, um escritor, um poeta, 
transforma acontecimentos de sua vida privada em material de literatu- 
ra, e de literatura inspirada. Verdadeiramente e em si mesmo, nos 
acontecimentos de sua existencia, da vida de seus contemporaneos que 
Hesiodo encontra inspiragao. Mas desse realismo ele passa imediatamen- 
te para um grau mais elevado. fi o poeta que ensina, que ensina a vida, 
tanto a dos campos como a da alma; e pretende expor toda a sabedoria, 
sabedoria material e moral. E esse magisterio e oficial, foi a divindade 
que Iho confiou. 

O papel que ele representa Ihe da plena autoridade. fi com gran- 
deza que se dirige aos poderosos para Ihes mostrar que ha seres superio- 
res a eles, dos quais dependem, aos quais devem prestar contas. Suas 
palavras sao rudes (11): 

(8). — Teogonia, 28. 
(9). — Trabalhos, 10. 

(10) . — Ibid., 213-216. 
(11) . — Ibid., 263-264. 
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Pensai nisto para regular vossa lingua gem, 6 reis, 
comedores de presentes, e para tcdo o sempre 

renunciai as ventencas torcidas. 

Suas responsabilidades sao grandes, com efeito (12): 

E precise que o povo pague pela loucura desses reis que, 

com trlstes designio , 
falsificam seus decretos com formulas torcidas 

Educador, o poeta nao o e somente quando trata das elevedas 
]eis da moral ou quando da a explicacao do mundo, mas nos fatos mate- 
rials da existencia; e sao os conselhos que da ao campones, a esse cam- 
pones que, na Grecia, e tambem navegador. E um campones que fala 
aos outros camponeses; os conselhos que apresenta sao muito gerais 
quando trata das diversas operagoes da cultura do solo. Mas, o poeta tern 
ideias pessoais: e as expoe com toda a autoridade que Ihe confere seu 
titulo de inspirado (13). 

Eis a lei dos campos tanto para oc que habitam 
perto do mar como para aqueles que, no reconcavo dos vales, 
longe das vagas agitadas, em terras ferteis, 
vivem. Semeia, nu, trabalha nu, 
e nu deves ceifar se queres a tempo 
acabar os trabalhos de Demeter. 

Ainda quando se trata de navegacao — e o poeta confessa sua 
incompetencia pessoal — acha que tern o direito de dar ligoes aos 
outros, porque e inspirado (14): 

Nao tenho outra experienc'a de naves de rnil cunhas. 
Mas nem por is o deixarei de dizer-te os designios 

de Zeus que tern a egide, 
pois as Musas ensinaram-me a cantar um hino maravilhzso. 

Como interprete de todos os conhec'mentos humanos e divlnos, o 
poeta reuniu todos os ditados do campo, expressao de ssbedoria mile- 
nar e da experiencia, resultados tambem da superstigao; mas nao sao 
ainda uma expressao do respeito de Hesiodo aos deuses, de seu senti- 
mento de onipresenga, sentimento do qual parece estar compenetrado? 

Trabalhos, 260-262. 
Ibid., 388-393. 
Ibid., 660-662. 
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Mensageiro dos deuses, vate da verdade e da moral, educador dos 
humanos, poeta utilitario que fala ao mesmo temjx) da experiencia e 
das crengas dos camponeses, eis como se nos apresenta Hesiodo nos seus 
Trabalhos. Inspiragao menos divine, talvez, que a da Teogonia, mas mui- 
to mais humana, mais proxima de nos, mais universal. 

Pode-se tambem perguntar ate que ponto o poeta tern a impressao 
de ser um iniciador para os Beocios, sem duvida de nivel inferior que 
os gregos da Asia; se, em seus conselhos, ele nao se aproveita de uma expe- 
riencia, de uma civilizagao que o eleva acima de seus contemporaneos. 

Da mesma forma que, na Teogonia, Hesiodo or- 
A Teologia denou os deuses em torno de Zeus, fazendo pois, 
e a Moral como Homero, da concepcao olimpica o essencial 

de Hesiodo da religiao; assim, a personalidade de Zeus domi- 
na todo o poema dos Trabalhos e Dias, do Zeus 

que brame sobre nossas cabegas, sentado em seu palacio muito alto (15). 
E o deus que comanda todos os outrcs: as suas ordens, Atena, Afrodite, 
Hefesto, Hermes obedecem sem demora (16). Zeus preside tambem 
os destines dos homens, cria as diversas ragas, da aos humanos doengas, 
penas, fadigas e mortes (17). Estamos muito afastados das lutas de 
prestigio em que se empenhavam os deuses homericos. 

De agora em diante, Zeus e sobretudo o deus justigeiro, aquele 
que concede a uns a "paz nutridora dos jovens homens" e a prosperida- 
de, a outros, os injustos, "a imensa calamidade" (18). Esta cercado de 
Imortais para vigiar os homens. E pois o deus onipresente (19): 

O olho de Zeus, que percebe tudo e tudo apanha, 
ve tambem tudo isso, se Ihe aprouver. . . 

Dele vem toda a sorter 

A riqueza nao deve ser arrebatada: dad a pelo ceu vale muito mais. 
A muitas criangas, Zeus pode iacilmente dar uma imensa fortuna, 

diz o poeta (20). E dele que vem igualmente a chuva fecunda (21), 
e ainda ele que da aos frutos sua maturidade (22), e ele que confere aos 
homens a pobreza funesta, ou aos navios sua perdigao (23) . 

(15). — Trabalhos, 8. 
(16). — Ibid., 59-67. Ver Teogonia, 885 
(17). — Ibid., 90-105. 
(18) . — Ibid., 228, 243, 281 e ss. 
(19). —• Ibid., 267-268. 
(20). — Ibid., 320 e 379. 
(31). — Ibid., 415, 488-489. 
(22). — Ibid., 474. 
(23). — Ibid., 638, 668. 
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E o poeta aconselha, desde logo, ao campones o respeito com coisas 
religiosas (24): 

Nao zombes dos misterios: com isto o Ceu ae enooleriza, 

e tambem a prece ritual, seguindo rigorosamente as prescrigoes (25): 

Abstem-te, quando a aurora aponta, de oferecer 
a Zeus libacdes de vinho negro 

com maos que nao tenhas lavado; assim tambem aos outros deuses: 
sabe que eles nao te ouvem e desprezam tuas preces. 

E ainda: 

Pede seus iavores com libagdes e of er end as, 
quando tu te deitas e quando volt a a santa luz (26). 

Essa mesma piedade, essa mesma consciencia da onipresenga da di- 
vindade impele o poeta a emitir todas essas series de prescrigoes mais ou 
menos supersticiosas. Consciente do respeito devido aos deuses, o poeta 
julga que a tudo em que se revela a vontade deles, e precise estar 
atento. Qualquer transgressao, qualquer mau pressagio negligenciado 
provoca o castigo. Todo o poema e dominado por um pensamento 
mistico, um amor profundo da divindade, um sentimento continuo de 
sua presenga. E uma verdadeira meditagao mistica em que aparece o 
sentimento profundo que impelira tantos gregos as religioes de misterios, 
as revelagoes orficas ou a religiao dionisiaca. Toda a vida moral e im- 
pregnada por esse sentimento religioso que constitue o seu proprio funda- 
mento. 

Mas o que domina todo o poema e a piedade para com Zeus, o 
deus todo poderoso. Sem duvida, Demeter e a deusa da Terra, e Po- 
sidao, o deus do Mar (27); eles concedem aos humanos os dons do solo, 
ou a protegao no mar. Mas esses mesmos dons advem tambem de 
Zeus, como se este deus tivesse reunido em si todos os poderes das 
outras divindades. Zeus, vitorioso, colocou-se no lugar de todos os 
outros, apresentando-se com seus titulos (28). E seu papel essencial 
e estabelecer a justiga, faze-la reinar sobre o universe. Se tern o olhar 

(24) . — Trabalhos, 755-756. 
(25) . — Ibid., 724-726. 
(26). — Ibid., 338-339. 
(27). — Ibid., 667. 
(28). — Ibid., 465. Ja se observou que pela primeira vez aparecem, tomando o lugar dos 

deuses antropomorficos da epopeia, os "demonios", os Genios benfazejos (v. 122), 
ou senhores do destine (v. 314), distribuidores de riqueza (v. 123 e 126), numero- 
sos imtortais, que vigiam nossas agoes (v. 253-255). Ver Plutarco, De defectu oracu/o- 
rum, X, 425 b; P. Waltz, op. cit., 75-77. 
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sobre o mundo inteiro, e essencialmente para controlar se o homem 
cumpriu suas obras de justiga (29). E esta Justiga e sua filha virgem; 
aquela "que honram e venerem todos os deuses" (30). E so dessa ma- 
neira que os deuses interferem na vida dos homens. Eis o a^pecto essen- 
cial da moral hes odica (31). 

O p:eta apela ao homem que considere a justiga, a justiga a qual 
tern direito todos os homens. Nao e uma novidade? Na Iliada, jamais 
encontramos essa nogao. A forga bruta ou inteligente se impoe. Um 
Agamenao mostra um, certo respeito para com aqueles dentre seus vas- 
salos que representam a forga; aos mais fracos, so da um pouco de aten- 
cao, e e impondo-se-lhes que gosta de demonstrar seu poder. Os 
deuses homericos nao protegem os humanos em fungao de suas obras, 
ou sua piedade. Esta e mais negativa: consiste em nao se comprometer 
com os deuses, seres apaixonados por excelencia e de que os humanos 
sao frequentemente as vitimas. Todavia, na Odisseia, ja tinhamos nota- 
do um progresso muito claro: o homem era protegido pelos deuies 
conforme demonstrasse piedade, embora a paixao dos deuses se ma- 
nifestasse ainda num Posidao, por exemplo. 

Em Hesiodo cs deuses, e Zeus em particular, nao agem mais ao 
sabor de suas paixoes, mas conforme os homens obedegam as suas leis. 
Se Zeus presenteia o homem com a mulher, e com ela todos os males, 
e a consequencia de uma dupla falta de Prometeu. O filho de Tita, 
Japeto, atraira um primeiro castigo para os homens, tentando enganar 
Zeus, e essa era umla falta contra a Justiga (32). O deus, como conse- 
quencia, subtraiu aos homens o fogo, a esses homens que ja sao os prote- 
gidos de Prometeu. Este ultimo quer entao reparar o primeiro prejuizo 
que causou aos humanos; e aquele a quern Hesiodo tinha, precedente- 
mente, qualificado de velhaco se tornou o benfeitor do genero humano. 
Com efeito, Prometeu rouba a Zeus o fogo, e o conduz a terra; desta vez 
e falta contra a Vontade formal de Zeus, o senhor do Olimpo (33). 

As diversas ragas de homens que se sucederam sobre a terra, Zeus 
deu um destine em fungao de sua virtude: bons genios ou hospedes das 
Ilhas des Bem-aventurados (34) ou, ao contrario, genios dos Infernos, 
hospedes do Kades, seres destinados ao aniquilamento (35). Se o crime 

(29) . — Ver J. Kerschensteiner, Zu Aufbau und Gedankenfiirhung von Hesiods Erga, em 
Hermes, LXXIX (1944), pp. 149-191. O autor insiste sobre o carater profunda- 
mente religiose dessa obra. Na pessoa de Zeus, o autor entreve a agao divina em todas 
as co'sas. 

(30). — Trabalhos, 253-257. 
(31). — L. Robin, La Pensee grecque et les origines de Vesprit sclentifique, Paris, 1948, 

pp. 22-26. 
(32). —■ Trabalhos, 47-48; Teogonia, 535-564. Trata-se de uma falta completamente gra- 

tu'ta. Nao vemos outra razao a nao ser a vontade de recusar a Zeus uma homena- 
gem que este pretendia em lugar de seu pai, Crono. 

(33), — Ibid., 50-58, 105; Teogonia, 565-570. 
(34). — Ibid., 122-123; 170-171. 
(35). — Ibid., 141-142; 152-153; 180. 
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foi obra dos deuses, antes da era de Zeus, e embora Zeus tenha usado 
tambem de sua forga para impor-se, agora e o reino da Justica, e, desde 
o comego do poema, o poeta canta essa justiga divina (36): 

Facilmente ele da a forga e facilmente abate os fortes, 
facilmente humilha os soberbos e exalta os humildes, 
facilmente corrige as almas torcidas e aniquila as vidas orgulhosas, 
Zeus que brame sobre nossas cabecas, sentado em 

seu palacio multo alto. 

Essa justiga Hesiodo pede primeiramente aos grandes. Verifica, por 
certo, que estes tem tendencia a servir-se de seu poder para abater o 
fraco e impor-lhe sua lei (37), para ser apenas "comedores de pre- 
sentes" (38), favoraveis em seu julgamento a quem sabe prodigalizar- 
Ihes homenagens. E quanto a ele, o poeta, o humilde rouxinol, o belo 
cantor, acredita-se poder fazer dele o que se quer (39)? Absolutamen- 
te nao; ele lembrara aos juizes que ha deuses que vigiam suas senten- 
gas, e que a consequencia de suas injustigas sera atrair sobre suas cida- 
des, suditos e empresas a colera de Zeus (40): 

£ preciso que o povo pague pela loucura de seus rers 
que, com tristes designios, 

falsificam seus decretos com formulas torcidas. 
Acaso antes ja nao tinha notado: 

Frequentemente, ate uma cidade inteira ressente-se 
pelas faltas de um so 

que se desvia e trama o crime. 

£ a concepgao da justiga imanente, dos povos arrastados por seus 
chefes a desgraga! Ao contraric, que felicidade esta reservada aos que 
observam a justiga, assim como a seus povos (41)! 

Mas esses quey ao estrangeiro e ao concidadao, em'tem sentencaa 
corretas e nunca se afastam da justica, 
esses vem expandir-se a sua cidade, e, nos muros, 

a populagao tornar-se florescente. 

(36). — Trabalhos, 5-8. 
(37) . — Jbid., 207-212. 
(38). — Ibid., 39; 220-221. 

_   Creio ver, nestes versos 207 e ss., uma alusao do poeta ao papel que se pretende 
faze-lo representar. 

(40). — Trabalhos, 260-263; 240 e ss. _ t, -i t i 
(41). — Ibid., 225 e ss. Ainda nestes versos pcde-se ver uma alusao ao mar hostil, tal qual 

podia ser considerado por um campones. 
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Pot seus pais se estende a paz nutridora dos jovens, 
e jamais contra eles 

Zeus de vasto olhar reserva a guerra dolorosa. 

A terra oferece-lhes uma vida ahundante; sohre os 
monies o carvalho 

traz, no cimo, glandes, no meio, ahelhas; 
suas ovelhas lanudas se tornam pesadas de velo, 
suas mulheres Ihes procriam filhos semelhantes aos pais; 
eles desabrocham numa prosperidade sem fim; e nao partem 
em navios, pois Ihes oierece o solo fertil suas messes. 

E ainda, e essa justiga que o pceta reclama dos particulares. Ela e o 
simbolo do proprio homem (42): 

Que os peixes, as feras, os passaros alados 
ne devorem, pois entre eles nao ha justica; 
mas aos homens, Zeus fez dom de justiga, que e, essencialmente, 
o primeiro dos bens. 

Fidelidade aos juramentos, justas sentengas amigaveis dadas em 
nome de Zeus (43), justiga pera com os subordinados: "que o salario 
estipulado com um amigo seja assegurado" (44), eis o que deve regular 
as relagoes entre os humanos. E aquele que seguir esse caminho, o poeta 
promete a prosperidade (45). Aquele que FflCUidade dfi FffoSOfla 

ferindo a justiga, comete o crime inexpiavel, ^ LeUaS 
vera diminuir no futuro a prosperidade que deixou, BlbllOtCCd CcntCdl 
enquanto que a prosperidade do homem fiel a seu 

juramento, no futuro, 
aumentara. . . . 

Eis palavras que se aproximam das dos escritores biblicos, de 
modo que se pode dizer que o ensinamento de Hesiodo se elevava ac 
nivel do de seus contemporaneos, os poetas hebreus, e que suas con- 
cepgoes mcrais ja anunciam as de Platao e Aristoteles (46) . E uma 
religiao pura e profunda a de Hesiodo; penetra ate o fundo da alma, 
impregna toda a existencia, e geradora de transformagao moral. 

Acrescentamos que Hesiodo e ja, na literatura grega, um apostolo 
da nao violencia; "Ouve, diz ele, 

(42). — Trabalhos, 277-280. 
(43). — Ibid., 194, 282-283; 334-336. 
(44). — Ibid., 370. 
(45) . — Ibid., 284-286. 
(46). — C. N. Smiley, Hesiod as an eth'cal and religion teacher, em Classical Jounal, 

XVII (1904). pp. 514-522. 
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Ouve a justiga, esqttece a violencia para sempre (47). 

"A riqueza nao se deve arrebatar", dira ele ainda; pois la esta o justigei- 
ro que nao se faz esperar: 

Os deuses tem entao pressa de aniquilar o culpadoy de arruinar-lhe 
a casa, e sua fortuna nao o segue por muito tempo (48) . 

So devem ser usados os meios justos para obter os bens da fortuna (49): 

Nao procures os lucros mal adquiridos: lucro mat adquirido 
vale por um desastre. 

Certamente, nao concebe que se possa receber ofensa sem restitui-la 
duas vezes; porem conhece o perdao das injurias (50): 

Se por primeiro ele fala ou age a teu respeito de modo ofensivo, 
lembra-te de faze-lo pagar duas vezes a sua ofensa. 

Mas se, em seguida, 
ele procura trazer-te a sua amizade e quer 

oferecer-te uma sathfacao, 
aceita-a. . . 

Estamos longe des epopeias que cantam a guerra; descobrimos o 
campones para o qual a luta so traz ruina. O poeta ignora totalmente 
a guerra (51). Hostil a injustiga, aspira a ver todos os homens em 
paz, atingindo a felicidade. Nao e uma novidade que se deve assinalar? 

Ele tambem distingue duas especies de Lutas; aquela que "faz 
aumentar a guerra", e de que "ninguem gosta entre os mortais", e a 
que e instigadora do trabalho, que cria a sa emulagao (52). 

A grande lei divina para atingir a felicidade, a prcsperidade, e o 
trabalho. Todo o poema canta o trabalho. £ certo que, por si mesmo, 
o homem se deixa arrastar, pois o trabalho e penoso (53): 

A miseria, pode-se, tanto quanto se quer, alcanga-la 
e sem fadiga: o caminho e piano e ela se aloja hem perto de nos. 

Mas, essa miseria gera a fome (54) e tambem a vergonha e a mendicida- 
de. Ou o preguigoso recorrera a violencia para adquirir o que o trabalho 
nao Ihe tera dado; ou entao se queimara de inveja (55): 

(47). — Trabalhos, 275. Ver G. Meautis, L'actualite d'Hesiode em Revue Universitaire, 
II (1929), pp. 325-328. 

(48). — Ibid., 320; 325-326. 
(49). — Ibid., 352. 
(50). — Ibid., 709-713. 
(51). — H. T. Wade-Gery, Hesiod em Phoenix, IV, (1949), pp. 81-93. 
(52). — Trabalhos, 11 e ss. Possutmos uma especie de ilustra?ao dessas duas Itris de Hesio- 

do num pinax do seculo VI. Ver D. M. Robinson, An illustration ol Hesiod on a 
block figured plate by the strife painter em American Journal of Archeology, 1930, 
pp. 353-359. 

(53). — Trabalhos, 287-288. 
(54). — Ibid., 302. 
(55). — Ibid., 366-367. 
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e uma calamidade desejar em silencio o que nao se tem. 

E o poeta canta a felicidade do trabalho (56): 

teu interesse e trabalhar, e trabalhar com violencia. 

Eis aqui outros argumentos que o moralista acrescenta a sua tese: 

£ por veus trabalhos que os homens se enriquecem 
com rebanhos e ouro. 

e mais 
somente trabalhando, eles se tornam mil vezes 

mais caros aos Imortais (57). 

Esta riqueza da merito e gloria, e sobretudo, "nada vale o prazer de en- 
contrar tudo em sua casa" (58). Assim, um dia, o trabalhador nao tera 
que dirigir ao seu coragao crueis censuras, e temer "a desesperanga do 
cruel inverno" (59). 

Todavia, o trabalho, o bom exito que acompanha um longo tra- 
balho, a economia feita lentamente, 

Se tu acumulas pouco e fazes isto irequeritemente, 
este pouco podera tornar-se muito (60), 

tudo isso nao deve endurecer o coragao do homem. Se deus da a feli- 
cidade e a fortuna ao homem que o honra, pode acontecer que essa felici- 
dade e essa fortuna sejam recusadas ou que o pobre seja oprimido pelo 
rico, homem poderoso que pode ser causa tanto de males como de bens 
para todos os seres. E a razao por que o rico nao chegara 

a fazer oprobio a um homem de pobre za maid it a 
que corroi a alma: ela e um dom dos deuses sempre vivos! (61) 

E eis ja o pobre revestido de uma dignidade religiosa. O poeta 
nao se esquece de que seu pai fugiu da Asia "diante da pobreza funesta 
que Zeus da aos homens" (62). Nao se esquece jamais do pedago de 
terra que foi seu quinhao e que amou, porque e sua propriedade; 

(56). — Trabalhos, 314 e 321. 
(57). — Ibid., 308-309. 
(58). — Ibid., 313; 365; 476. 
(59). — Jbid., 496 e 499. 
(60). — Ibid., 362. 
(61). — Ibid., 717-718. 
(62). — Ibid., 638. 
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eles nao sabem quanto a metade vale mais que o todo, 
e nem que riqueza ha na malva e no asfodelo (63) . 

tambem necessario conservar o comedimento (64): 

Guarda a medida: o proposito e em tudo a qualidade suprema. 

Sente so reprovagao e desprezo pela preguiga, a preguiga que leva 
a miseria e a mendicidade. Talvez seja isso um reflexo do campones 
que avalia as pessoas pelss suas geiras de terra. Mas o poeta nao pa- 
rece esquecer-se da pobreza paterna, pois essa pobreza nao era o efeito 
da preguiga. Seu pai soube lutar, e, afinal, e essa luta o que ha de 
essencial na vida; lutando, adquiriu os bens de que Hesiodo tira provei- 
to, esses bens que Perses apenas scube dissipar, porque, por sua vez, 
nao soube lutar (65). 

Provavelmente se ha de achar egoista essa moral que faz do indi- 
viduo como que o centro do mundo, a razao de ser de todos os atos: 

se fa/as ma/ de outrem, ouviras pior sobre ti (66). 
e 
Convida a tua mesa quern te amia (67) . 

E certo que o espirito pratico de Hesiodo se crienta muito para a aqui- 
sigao de bens, para a autcdefesa de seus proprios interesses; nao se trata, 
no entanto, de um hino a riqueza. O poeta verifica fatos; e uma moral 
pratica o que tenta transmitir ao irmao. Vendo a vida tal qual ela e, 
demonstra por certas frases que nem sempre aprova a condigao dada aos 
humanos. Nao percebemos ao mesmo tempo a queixa e a resignagao no 
verso: 

O dinheiro e a vida dos pobres mortals (68)? 

E tambem acha motives mais elevadcs que o simples proveito ou egois- 
mo; conhece a alegria de dar: 

aquele que da de bom coracao, ainda que de muito 
e feliz por dar, e nisso seu coracao encontra alegria (69). 

Na amizade, deseja reflexao e interesse, mas tambem fidelidade e 
perdao dss injurias (70). Considera um crime o fato de esquecer o res- 
peito devido aos orfaos e aos velhos (71); 

(63). — Trabalhos, 40-41. 
(64) . — Ibid., 694;720. 
(65) . — Ibid., 630-641. 
(66) . — Ibid., 721. 
(67) . — lb d., 342. 
(68) . — Ib d., 686. 
(69) . — Ibid., 357-358. 
(70). — Ibid., 707, 711-712, 713-714. 
(71) . — Ibid., 330-332. 
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o crime desse que se desvia a ponto de prejudlcar os orfaos 
e semelhante 

ao de quem procura contend as com um pai idoso, no triste limiar 
da velhice e o assalta com palavras brutais. 

alias, um dos crimes de que se tornarao culpados os homens vicio- 
sos da raga futura (72). 

Essa moral repousa tambem sobre o respeito dos deuses. Nela 
ja se acha ao mesmo tempo um amor do homem por si mesmo, do ho- 
mem a quem o trabalho e a abundancia dao a dignidade, e um amor 
de Deus, de um Deus protetcr daquele que cumpre fielmente sua obri- 
gagao. 

Hesiodo, e, pois, em conclusao, o poeta p'edoso por excelencia: 
justiga, respeito a palavra dada, amor a concordia e ao trabalho, tudo 
isso indica claramente um homem que tern o olhar fixo na divindade, 
e quer evitar tudo que pode feri-la. Assim, pois, 

feliz e aiortunado aquele que, sabendo tudo que se retere 
aos diaSy faz cua tare fa sem ofender os I mortals, 
consultando os avisos celestes e evitando todo erro (73). 

Ha ainda um outro aspecto que se pode estudar na moral de Hesio- 
do, o da responsabilidade humana. i£ o homem plenamente respon- 
savel por seu destino (74) . Sem duvida ainda sao os deuses que criam 
o Bern e o Mai, assim ccmo as raca^ que eles criaram alternadamente, 
boas e mas. De outro lado, Zeus desejou a decadencia do homem (75), 
criatura de que afinal nao precisa, que esta longe dele. Se os homens 
em nada pcdem alterar essa decadencia intencional, pelo menos Zeus 
pensou em renunciar a sua colera, ou entao, utiliza-la para a gloria do seu 
filho Heracles. Se perdoa ao Titanida Prometeu nao pode continuar a 
impor sua colera aos protegidos dele. E o resultado a que chega o uso fei- 
to por Hesiodo de todo o cabedal religioso e poetico que herdou. Dai 
por diante, o homem, tal qual ele o concebe, e livre de escolher entre o 
Bern e o Mai, entre o trabalho e a preguiga, entre a paz e a violencia, 
entre o favor dos Deuses ou sua colera. E ele rrwssmo que realiza sua vida 
como bem Ihe parece, e o favor e desfavor divino sao fungao dessa mesma 
decisao humana. Ainda aqui estamos longe do destino que cai pesadamen- 
te sobre os herois da Iliada: a moral de Hesiodo e uma moral de responsa- 
bilidade e que se parece muito com aquela que encontramos na Odisseia. 

(72). — Trabalhos, 190. 
(73). — Ibid., 826-828. 
(74) . — C. Salac, Le my the d'Hesiode sur les cinq generations, em Listv. Filologicke, XLIV, 

pp. 385-404. 
(75). — Teogonia, 526-536; 551-552. 
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Porem, nesta ultima epopeia os herois eram bons e maus^ aqui vemos o 
homem na alternativa, diante de uma escolha que deve efetuar, escolha 
de grandes consequencias, e que exige uma certa coragem. Em Hesio- 
do, como diz A. Croiset, "brilha o sentimento da dignidade humana e 
a altiva satisfagao de ter ganho sua parte de felicidade a forga de inte- 
ligencia e de vontade" (76). 

Os Trabalhos e Dias sao realmente a propria continuagao da Teo- 
gonia. Bsta era a sintese teologica, os Trabalhos sao um compendio de 
vida pratica que, incessantemente, nos conduz a reflexao moral. 

Essa liberdade do homem diante do bem e do 
A concepgao do mal, a escolha possivel entre uma vida de preguiga 

mundo em ou uma existencia de trabalho, entretanto, nao apa- 
Hesiodo rece ao poeta como c bem supremo, file sonha com 

uma existencia em que o homem nao deveria mais 
trabalhar, em que poderia gozar em paz de todos os bens, quer adquiridos, 
quer recebidos dos deuses. Mas 

Os deuses esconderam dos homens os meios de vida. 
Senao, semi esforgo, trabalharias um dia 
para recolher de que viver durante um ano, nada fazendo. 
Logo, sobre a lareira pendurarias o leme do navio: 
e assim terminaria o trabalho dos bois e das mulas pacientes (77). 

E o poeta, que conhece toda a tradigao religosa — ele e "o que sabe", (78) 
— conta a genese do homem. De fato, assistimos a uma verdadeira deca- 
dencia. Das cinco ragas que os deuses criaram, duas foram criadas 
pelos Imortais antes de Zeus, tres devem a vida a Zeus. Ora, foi verda- 
deiramente, uma idade de ouro que tiveram os primeiros homens sob o 
reinado de Crono (79). 

Viviam como deuses, o coracao livre de cuidados, 
longe e ao abrigo das penas e das miserias. 

Os campos por si mesmos produziam inumeraveis bens, sem fadi- 
ga para o ser humano que, sempre jovem, passava a vida em festins, 

(76). —1 A. Croiset, op. ext., p. 507. 
(77). — Trabalhos, 43-46. 
(78). — Ibid., 107. A. Salac Le mythe de Promethee et Partdore chez Hesiode em Listv. 

Filologicke, XLIII, pp. 81-91, 190-204 mostra tudo o que e pessoal ao poeta, 
como ele transforma os mitos para dar-lhes um significado mais profundo. For sua 
vez, A. Cavalli (Reminiscenze Hesiodee net libro di Daniele, em Ricerche Religio- 
se, 1931, pp. 558-560), pretende que o profeta Daniel teria haurido na mesma fonte 
religiosa de Hesiodo, quanto as cinco idades do mundo. Sobre toda essa tradigao 
ver L. Sechan, Le mythe de Promdthee, Paris, 1951. 

<79). — Trabalhos, 112-113. 
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sem conhecer nem a doenga nem a velhice. A propria morte era-lhes 
como que um doce sono (80): 

.. .E a terrivel 
Velhice sobre eles nao pesava; mas, bragos e pernas\ sempre jovens, 
eles se divettiam em festins, longe de todos os males. 
Morrendo, pareciam cair no sono. Todos os bens 
eram sens; as colheitas, o solo fecundo as pniduzia 
por si mesmo, abundantes e generosas; e eles, na alegria 
e na paz, viviam de seus campos, no meio de bens sem conta. 

Por que e como desapareceu essa raga? O poeta diz simplesmente: 
"Depois que o solo cobriu os desta raga". Todavia, parece que a raca de 
prata nao foi a sequencia logica e normal dessa primeira raga. O desa- 
parecimento da idade do ouro tera sido o resultado da luta que opos Cro- 
no e os Titas a Zeus e aos deuses do Olimlpo? Existia, e certo, uma hosti- 
lidade dos deuses contra os homens. Hesiodo fala dos "tempos em que 
se resolvia a querela dos deuses e dos homens mortals em Mecone" (81). 
Qual foi a razao dessa querela? O poeta nao a menciona, mas podemos 
suspeita-la. Quando se deu esse episodjio, a luta dos deuse^ e dos Titas 
ja tivera como resultado a queda dos irmaos de Crono. Dai por diante, tu- 
do que provem deles deve ser suspeito a Zeus e seus companheiros. Ora, 
examinando bem os diversos textos que Hesiodo nos oferece, tanto na 
Teogonia como nos Trabalhos, parece-nos que Prometeu, o filho de Tita, 
foi o protetor do homem da idade de ouro (82). Eis a possivel razao 
dessa hostilidade dos deuses contra os mortals. Nessa querela, Prometeu 
esta presente e parece realmente representar os homens, defendendo seus 
interesses. E a atitude do Titanida vai provocar o enfraquecimento dessa 
raga tao privilegiada, e logo sua desaparigao. Esta cronologia do mito 
e ainda corroborada pelo fato de que o poeta conta que a segunda raga 
foi criada pelos habitantes do Olimpo e a terceira por Zeus .Torna-se 
claro que a raga de prata nasceu durante o interregno que se seguiu a 
queda de Crono, antes que Zeus tivesse sido escolhido como senhor do 
Olimpo (83): 

Depois, uma segunda raga, bem inferior, raga de prata, 
mais tarde foi criada pelos habitantes do Olimpo. 

O primeiro crime de Prometeu, o filho do Tita, foi querer enganar 
Zeus, cujo poder ainda estava longe de se ter afirmado, oferecendo-lhe 

(80) , —• Trabalhos, 109 e ss. 
(81). — Teogonia, 535-536. 
(82). — Deve-se comparar Teogonia, 521-617, Trabalhos, 48-100; 109-142. Ver ainda L. 

Robin, op. cit., p. 24. 
(83). — Teogonia, 881-885; Trabalhos, 127-128. 
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as partes inferiores do animal que acabava de matar (84) . £ste primeiro 
ato enganoso resulta no primeiro castigo do homem (85): 

Zeus te ocultou a vida no dia em que, com a alma agastada, 
viu-se enganado por Prometeu de pensamiertfos velhacos. 
Desde esse dia, aos homens inventou tristes cuidados. 

O castigo dessa primeira culpa sera a perda do fogo que parece ser 
urn dos novos atributos de Zeus: libertador dos filhos de Urano, os irmaos 
de Crono, o novo senhor do mundo recebeu deles o raio, o trovao e o re- 
lampago, instrumentcs de sua futura vitoria (86). Dai por diante, a 
essa raga "filha dos freixos, terrivel e poderosa", Zeus nao mais concede 
o fogo, fonte de todo o progresso na civilizagao (87): 

Recusa-se a dirigir sobre os freixos o impulso do fogo infat'gavel. 

Por que essa vinganga de Zeus sobre os homens e nao sobre a pessoa 
do proprio Prometeu se o Titanida nao tivesse ja demonstrado um inte- 
resse particular pelos homens? Arremessando sobre estes o peso de sua 
colera, Zeus sabia que iria atingir no coragao aquele que o quisera enga- 
nar. Talvez Hesiodo ja conhecesse a tradigao que considerava Prometeu 
como o criador do genero humano. Nesse caso, o deus teria feito recair 
o castigo sobre os seus proprios filhos (88). Todavia, apesar dessa pri- 
vagao do fogo, por longos anos, o homem continuou a viver 

longe e ao abrigo das penas, da custosa fadiga, 
Das doengas dolorosas, que aos homens trazem o trespasso (89) . 

Mas, enquanto os homens da primeira raga, ja mortos, se tornaram 
"bons genios, guardiaes dos mortals, distribuidores de riquezas", e isto pe- 
la vontade de Zeus, surgia uma nova raga, fruto do descomedimento; 
novamente entra em cena Prometeu que, dessa vez, desejando restituir 
aos humanos cquilo que seu prmeiro erro Ihes havia feito perder, rouba 

(84). — Teogonia, 537 e ss. 
(85). —• Trabalhos, 47-49. 
(86). — Teogonia, 503-507. 
(87). — Convem aproximar estes dois textos, Trabalhos, 145 e Teogonia, 563: 

eK /xeAtav Setvov re kol ofiptixov e ovk eSt'Sou /xeAnycrt irvpos /xevo? aKa/xoroto* 
Nao sabemos qual o significado exato dessa men^ao dos freixos na tradigao e no espirito 
do poeta. 

(88). — Platao, Protagoras, 320-322. Ver J. Duchemin, Le mythe de Promethee, em BuIIe- 
t'n de I'Association Guillaume Bude, 1952, fasc. 3, pp. 39-72. 

(89). — Trabalhos, 90-92. Encontram-se na idade de euro vestigios de uma dupla tradigao, 
em vista das contradigoes que se verificam; tais contradigoes podem explicar-se como 
resultado das versoes que Hesiodo tenta un:ficar. Ver G. Evelyn White, The iron age 
in Hesiod, em Classical Review, XXX (1916), p. 72. 



I — O altar das Musas no Vale do Helicao. 



— "A colheita" — Vaso de steatite do Minoano rnedio III, 
encontrado em Hagia ■— Triada. 
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do grande Zeus o fogo e o leva a terra, escondido no talo duma planta 
selvagem (90). Da-se entao o castigo de Prometeu e da segunda raga, 
quando aparece a mulher, crietura nova, de cuja forma^ao participou 
todo o Olimpo. Instrumento da vinganga de Zeus, ela e de fato o pre- 
sente que todos os deuses fazem ao homem, Pandora. Exteriormente, e 
toda beleza, graga. Hefesto, Atena, Afrodite e as Grag^s divinas deram 
a mulher tudo que tinham de melhor. O poeta, na Teogonia (91), pin- 
tara principalmente a beleza exterior e ate mesmo artificial (92). Nos 
Trabalhos (93), descreve uma beleza real, comjo se o misogino de ou- 
trora, embora sem abandonar grande parte de suas primeiras preven- 
•goe?, se tivesse tornado mais sensivel ao encanto femin'no (94). 

Mas logo Afrodite transforma essa novel criatura numa possivel 
fonte de m^les, conferindo-lhe o "doloroso destino, os cuidadcs que que- 
brcm os membros". E a obra do mal e completada por Hermes. £ste 
coloca na mu'her espirito impudente, coragao cheio de artificio, men- 
tirasj enganos (95). Zeus entao doa ao homem esse "mal tao belo" 
(96), de encantos infinites. Mas como sabe que Prometeu desconfiara 
de toda dadiva que Ihe possa vir do senhor do Olimpo, cujos sent'mentos 
a seu respeito conhece, Zeus entrega c presente ao irmao dele, a Epime- 
teu (97) . E assim esse "infeliz" foi a origem da desgraga dos homens, 
nao obstante o conselho dado por seu irmao de nada receber de Zeus. 
Como ter:a podido adivinhar tantos males nessa beldade? Era "arma- 

dilha profunda, sem saida" (98) . Mas nesses nomes dados aos dois filhos 
de Tita ha.uma intengao filcsofica, quer seja devida a Heslodo quer a 
uma tradigao anterior. Prometeu e o que sabe, Epimeteu, ao contrario, 
e a ignorancia, a tolice com todas as suas consequencias (99). 

(90). — Aquilo que pode parecer fabuloso nesse transporte do fogo revelou-se de acordo 
com os costumes egeus. Ver P. Mazon, Hesiode, p. 88. 

(91), — Ainda aqui se deve comparar Teogonia, 570-584, e Trabalhos e Dias, 69-82. Ver E. 
Schwartz, Prometeus bet Hesiod, em Sitzungsbenchte aer Pruesstschen Akaaemie 
des Wissenschaften, 1915, I, pp. 133-148. 

(92). — Teogonia, 570-584. 
(93). — Trabalhos, 60-76. 
<94). — S. M. Adams ve no mito de Pandora unia transposigao do papel da Terra, uma ten- 

tativa de dar a esta divindade um lugar no mundo divino do Olimpo. £ evidente 
que no nome de Pandora podemos reconhecer a terra fecunda que da nasci- 
mento a todos os seres. Era a concepgao de C. Robert (Pandora, em Hermes, 1914, 
pp. 17-38), quando via em Pandora uma filha da Terra. Aqui, Hesiodo parece 
lutar contra essa 'nterpretagao e afirma que esse nome significa "aquela que rece- 
beu todos os dons de todos os deuses". Entao ainda isso prova como os Trabalhos 

dependemi da Teogonia, (Hesiod's Pandora, em Classical Review, XLVI (1932), 
pp. 193-196). _ 

(95). — Trabalhos, 67-68; 77-78. 
(96). — Teogonia, 585. 
(97) . — Trabalhos, 84-86; Teogonia, 511-514. 
(98) . — Teogonia, 589. Veja L. Sechan, L'Eve grecque em Bulletin de I'Association G. Bude, 

t. 23. (1929), pp. 3-36. 
(99) . — J. Duchemin, op. cit., p. 40 Quis-se ver em Epimeteu uma invengao do poeta. 

Mas, ja na Teogonia (511), Epimeteu e chamado o Desajeitado e tal mengao, 
evidentemente, invoca uma tradigao bem conhecida dos leitores. 
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Quanto aos resultados da aparigao da mulher sobre a terra, c poeta, 
na Teogonia, ja os pintara como "obras de angujstia" suscitadas por 
aquela "que nao se acostuma com a pobreza odiosa, mas so ccm a abun- 
dancia" (100). Nos Trabalhos revela como tais desgragas cairam sobre 
os homens. Os deuses tinham escondido dos homens tcdos os males, 
encerrando-os em um pote de tampa larga. A curios dade de Pandora 
os "dispersou pelo mundo": tristezas, doengas, scfrimentos. "A terra esta 

■cheia de males, o mar tambem", clama o poeta. No pote so fica Elpis, 
Elpis que, aos olhos do poeta e ainda um desses males encerrados pela 
divindade na jarra de Pandora. Esta Elpis nao pode ser a Espersnga. 
E verdade que os Antigos so raramente consideravam a Esperanga co- 
mo um bem salutar (101); no seu ver, ela nao era mais que "uma ilusao 
que alimenta nossos vaos esforgos". Euripedes a considera "um flagelo 
para os mcrtais" (102), Nao pode ser essa Esperanga que o poeta de- 
signa com o nome de Elpis, ja que realmente ela se expand'u atraves do 
mundo, enquanto que a Elpis de Hesiodo, que e um mal, ficou no pote. 
Ademais, a Esperanga so a um mal na medida em que e uma ilusao, ou, 
como diz Sofccles, engana nossos desejos temerarios (103). Em con- 
clusao, essa Esperanga da uma razao de ser a existencia dos humanos. 
E, pois, de outra Elp's que fala Hesiodo, provavelmente aquela a que se 
refere Platao (104), a previsao conjectural do future; pois, a crer no 
filosofo, era um antigo sentido da palavra Elpis. Devemos, pois, com 
Waltz (105), interpretar Elpis como o conhecimento da desgraga futura, 
a preciencia que e o pier dos males (106), o castigo supremo, e que Pro- 
meteu, de acordo com Esquilo (107), ou Pandora, segundo Hesiodo, 

(100). — Teogonia, 593; 601-602. 
(101). Teogms, v. 637-638: cAtti? Kat KivSvvos iv avdpMTTOLai ofiola- 

ovtol yap xaXtTTol SatpLoves d|U.<£orepot. 
(102). Suphcantes, 479: yap €V KaKtaTOV, rj TroAAtt? TrdAefJ 

uvvy}\p\ ayovcra 9vp.ov els v7rep/3o\d<;. 
(103). Antigona, 615: \ ydp 8r] TroXvTrXayKTOS iXirls TroAAoi? p.€V Ol'acrt? 

dvS/owv, TroAAots 8' aTrdra Kovcfrovowv €pioT(ov. 
(104). Leis, 644 c-d: tovtolv dpi(f)olv av p,e\\ovT0)v, oiv kolvov p.ev 

dvo/xa IXttU, lSlov 8e, (f)6/3o<; /xev rj npo Xvirrpi eATrts, 6dppo<i Se rj irpb tov 
ivavTtov. 

(105). — P. Waltz, A propos de 1'EIpis hetoiodique, em Revue des Etudes Grecques, XXIII 
(1910), pp. 48-57, em resposta a um artigo de J. Girard, Le mythe de Promethee 
dans la poesie hesiodique, em Revue des Etudes Grecques, XXII (1909), pp. 217- 
270. Girard considerava Elpis como um bem saido do cofre oode se encontravam 
misturados bens e males. 

(106). — 1L a interpretagao dada por H. Lebegue, Annales de la Faculte de Bordeaux, 1885, 
pp. 249-253. Ver tambem J. Girard, Le sentiment religieux en Grece, p. 87, e 
P. Waltz, op. cit., p. 57. 

(107). —. P. Waltz, art. cit., nota que so os advinhos receberam o dom pouco invejavel de 
ler o futuro, dom que so gera desencorajamento e visao das desgra^as que estao por vir 
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poupou aos humanos. Estamos muito afastados da Esperanga-Virtude; 
mas era exatamente esse o conceito da Antiguidade (108). 

O poeta propoe todo o problema do mal e apresenta sua solugao. 
E ao ver o mundo tao miseravel, nao pode deixar de gritar toda sua 
angustia (109). 

Vemos agora quais foram essas duas ragas, uma contemporanea do 
segundo crime do filho de Japetc, a outra, filha desta Pandora, fonte de 
todos os males. Eis a descrigao feita pelo poeta da raga de prata (110). 

j&sses nao se pareciam, nem no aspecto, nem no 
espirito aos da raga de ouro. 

A crianga durante cem anos, ao lado de sua digna mae, (111) 
crescia a brincar com a alma pueril, em sua casa, 
e quando, crescendo com a idade, atingia o termo da adolescencia, 
vivia pouco tempo e sofria mil desgragas 
por sua loucura. Nao sabiam abster-se entre si 
dum louco descomedimento e aos Imortais recusavam 
oferecer um culto, sacrificar aos santos altares dos Bemaventurados. 

Reconhecemos facilmente os filhos do Titanida que quis enganar Zeus. 
O deus puniu Prometeu e o poeta o aprova; mas seus filhos, por estarem 
solidarios com ele, recusaram tambem oferecer o tribute de sua ado- 
ragao, imitando a falta de comedimento do seu antepassado. Esse des- 
comedimento que revelam, foi herdado de Menito, "muito cheio de or- 
gulho", de Prometeu, desembaragado, sagaz, e tambem velhaco (112). 
O descomedimento e impiedade Ihes causaram um rapido fim, semelhante 
ao dos Titanidas. Todos eles haviam conhecido um castigo, fruto de seu 
orgulho: Menito jazia no fundo do negro Erebo, Atlas foi esmagado sob 
o peso do vasto ceu que suporta eternamente; Prometeu foi condenado 
a um medonho suplicio. Os homens da segunda raga, por sua vez, foram 
sepultados sob a terra para se tornarem cs Bem-aventurados dos Infer- 
nos (113). 

Entao, Zeus, filho de Crono, sepultou-os, encolerizado, 
porque nao devotavam 

homenagem aos deuses bem-aventurados, que possuem o Olimpo. 

(108). — F. Martinazzoli, Lo sdoppiamento di alcuni concetti morali, in Esiodo e la Elpis, 
em Studi Italiani di Filologia Classica, XXI (1946), pp. 11-22. Nao e a concepgao 
de von Fritz, Pandora, Prometheus and the myth of the ages, em Review of 
Religion, 1947, pp. 227-260. 

(109). — Trabalhos, 101. 
(110) . — Ibid., 129-136. 
(111). — Sem querer dar a esse texto uma logica muito grande, e prec:so assinalar que a 

mulher ja existe nesse segunda raga, mas o poeta chama-a "digna". Trata-se de uma 
raga diversa daquela que Pandora vai gerar? De outro tado, o poeta diz: vivia 
pouco tempo", o que significa mais de cem anos. lb interesasnte comparar com o 
texto da Genese, VI, 3,; "E Deus diz: Nao morara meu espirito para sempre entre 
esses homens que sao came, seus anos serao limitados a cento e vinte". 

(112). — Teogonia, 510-512; Trabalhos, 135. 
(113). — Trabalhos, 137-139, 
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Desde entao, a decadencia desaba sobre o mundo: a terceira ra9a 
e de guereriros ternveis, que se matam reciprocamente. A descoberta do 
bronze so Ihes traz miseria: nao deixa nenhum nome sobre a terra. Eis 
a descrigao que o poeta faz dos filhos de Epimeteu, o desastrado Titani- 
da, e de Pandora (114): 

 J&sses so pensavam 
nos trabalhon lastimosos de Ares e nas obras 

de descomedimento. Nao comiam 
pa"; seu coragao era como o ago rigido; 

aterrorizavam; poderosa era sua forga, invenoiveis os bragos 
que se prendiam aos ombros, em seus corpos vigorosos. 
De bronze eram suas armas, de bronze suas casas; 
com bronze trabalhavam, pois o ferro negro nao existia. 
Sucumbiram sob seus proprios bragos, 
e partiram para a bolorenta morada do Hades que da arrepics, 
sem deixar nome sobre a terra. For ternveis que fossem, o negro 
trespass© os apanhou, e abandonaram a luz brilhante (115). 

E a quinta raga, de ferro, aquela de que e contemporanea o poeta, e 
uma raga sofredora, que, todavia, em seus males encontra alguni con- 
solo. Foi para ela que Hesiodo escreveu seu poema, para dar-lhe uma 
norma de viver, diminuir seus sofrimentos e aumentar seus meios de 
gozar a vida. 

Mas, pretendendo concilia r o mito de Pandora e o de Prometeu 
nos dois poemas hesiodicos, nao devemos esquecer tudo que os opoe. 
Compreendem-se todas as divergencias que podem existir entre as narra- 
tivas dos Trabalhos e a genealogia da Teogonia. No primeiro, nao se 
trata mais de conciliar a origem do mundo com uma teologia. O poeta 
so conta esses mitos para explicar a necessidade do trabalho, que e a 
consequencia de uma lei divina. Ao trabalho ninguem pode escapar, 
demonstra o pceta, pois o mito de Prometeu ind'ca que tal necessidade 
faz parte dos designios de Zeus (116): e a consequencia, nao da vin- 
ganga dos deuses, mas da maldade dos homens. 

O mito das ragas nada mais e que a continuagao do de Prometeu. 
Mostra aos homens o que os espera, se se entregarem, individuos ou 
povos, a esse descomed mento, gerador de todos os males e de seu casti- 

(114). — Convem aproximar este texto da Genese, VI, 2 e 4: "Os homens come^aram a 
multipl car-se e filhas nasceram. Os filhos de Deus vendo que as filhas dos homens 
eram bonitas tomaram para si como esposas as que escolheram . . . Pois, existiam 
gigantes sobre a terra nesses tempos e, depois disso, quando os filhos de Deus se 
uniram as filhas dos homens e tiveram filhos, estes tornaram-se homens potentes 
que foram os herois celebres da antiguidade". A ra?a de bronze de Hesiodo parece 
ser o resultado da uniao dos Titanidas gigantescos com a ra^a humana da qual se mos- 
traram os protetores. Hesiodo e o interprete de toda uma tradi^ao humana. 

(115). — Trabalhos, 146-155. 
(116) . — Ibid., 105. 
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go. Juventude, vida e justiga opoem-se, nesse mito, a velhise, morte e 
injustiga, acentuando bem a responsabilidade humana e, de certo modo, 
abordando o problema do alem-tumulo (117). 

Necessidade do trabalho, necessidade da justiga eis a ligao dada 
pelas duas narrativas, ao mesmo tempo edificantes e explicativas. Ter- 
se-a notado que elas se completam mutuamente, e que e precise tam- 
bem procurer na Teogonia, para encontrar certos pormenores. Nao que 
haja forgosamente um progresso na concepgao do poeta mas esse e antes 
um elemento, um certo aspecto de sua arte. Hesiodo nao se perde em 
pormenores desnecessarios: de um mito so apresenta o que e necessario 
a sua narrativa, a sua demonstragao (118) . 

Ha, pois, ainda um pouco de otimismo no poeta, pois a justiga e 
o trabalho podem manter o homem na verdade. file pode reerguer-se 
moralmente. E ate em certo momento pode surgir uma raga como a 
dos herois, "mais justa, mais corajosa". Mas percebe-se que ha algo de 
artificial: seria precis© criar um lugar para aqueles que foram canta- 
des pelos aedos homericos ou epicos, e que nao podiam ser os herdeiros 
da raga de bronze! Alias, o poeta nao demonstra nenhuma simpatia es- 
pecial por tais herois: unicamente respeita a tradigao. E como prova do 
carater artificial dessa passagem, observemos que nenhum motal caracte- 
riza essas geragoes de homens, como caracterisam as outras ragas (119). 

Em conclusao, nosso poeta chega a uma concepgao pessimista acer- 
ca do homem. Ao homem perfeito e feliz sucedeu o homem impio, de- 
pois o homem guerreiro das terceira e quarta idades; pois se tais herois 
foram melhores que seus predecessores, eles se afirmaram atraves da guer- 
ra. A esse mal moral corresponde um minoramento fisico, que obriga 
ao trabalho arduo, a luta. 

Assim, o homem vai de decadencia em decsdencia. E o poeta 
preve uma raga nova, sucedendo a sua, ou melhor, simples prolonga- 
mento dela, raga perversa, que desconhece ate o temor do ceu, sem res- 
peito a velhice, nem ao juramento, sem ccnsciencia. Sera o reino da forga, 
do crime, do descomedimento, da astucia, da mentira e do odio. E o 
poeta termina com estas palavras (120): 

So tristes sofrimentos ficarao para os mortais; contra o mal 
nao havera recursos. 

(117). — Ver G. Broccia, Giutizia e vita nel mito esiodeo delle cinque razze, em La Parola 
del Passato, VI (1951), pp. 95-105. 

(118). — Ler-se-a a tese contraria em E. Schwartz, Prometheus bei Hesiod em Sitzungsbericht 
der Pruess. Akad. des Wissenschalten, 1915, I, pp. 133 e ss. O autor observa uma 
especie de transformagao do mito de Prometeu em Hesiodo. 

(119). -— Deve-se notar que a cronologia do poeta condiz com uma certa realidade. A idade 
de ferro corresponde a epoca em que este metal se expandiu atraves do mundo egeu, 
mais ou menos no seculo XIII. Os herois sao intermediarios entre esse periodo e 
a idade de bronze que nos aparece por volta de 2 500. 

(120). — Trabalhos, 200-201. 
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E de se admirar que o poeta que por primeira vez introduziu na 
literatura a nogao da justiga, da bondade, seja tambem aquele que ere 
nessa decadencia profunda do homem (121). Assim pois, para ele, o 
trabalho e como um castigo que sobreveio a queda do hc-mem; e, 
por uma especie de contradi^ao interna, o poeta que parece visar a 
uma nogao de progresso moral, ja que deseja instaurar o reino da Jus- 
tiga, nao parece crer no progresso da humenidade, como se todos seus 
esforgos nao pudessem impedir o homem de ser carregado pelo seu pro- 
prio peso a caminho da perdigao. Seria uma simples contradigao do 
poeta que procura conciliar as diversas lendas? Nao parece, porque se 
sente no poeta idealista uma certa angustia. Se tern fe em Zeus, nesse deus 
que "percebe tudo, que tudo sabe" e nao ignora o que vale a justiga "que 
encerram cs muros de uma cidade", ao ver como vai o mundo, nao pode 
deixar de exclamar (122): 

Oxala hoje eu cesse de ser um homem justo, 
eu e meu filho; pois e mau ser 
justo, se o injusto ha de receber os favores da justiga! 

Eis a duvida da alma justa diante da perfidia muitas vezes vitoriosa. 
Todavia, o poeta tern fe em Deus: 

Mas custo a crer que tais coisas sejam 
rat'ficadaj pelo prudente Zeus. 

Em realidade, a historia do mundo seria feita dessas quedas e renas- 
cimentos, correspondendo acs periodos em que o homem honra ou igno- 
ra a justiga (123). Essa concepgao e admiravel nesse campones que 
nao devia ter nenhum- conhecimento da historia anterior do mundo. 
Foi com certa razao que se considerou Hesiodo como o primeiro homem 
de ciencia do mundo grego (124), Assim como ele a interpreta, a his- 
toria do mundo e feita desses periodos de grandeza e de seculos de 
obscurantismo barbaro; ora, e justamente isso que cada vez mais nos re- 
velam os trabalhos dos arqueologos. Mas o sabio, por assim dizer, se 
junta ao idealista em Hesiodo. P^ra ele, as alternativas de grandeza e 
de decadencia sao devidas a observancia ou nao-observancia da ideia 
de justiga: e mais uma interpretagao de teologo' que de historiador, To- 
davia, podemos perguntar-nos se, por detras desses mitos, nao se escon- 

(121). — P. Schiihl, Essai sur la formation de la pensee grecque, p. 147. 
(122). — Trabalhos, 267-273. 
(123). — P. Mazon, Le Mythe des races, em Revue des Etudes Grecques, XXVII (1914), 

p. LIV. 
(124). — H. T. Wade-Gery, Hesiod, em Phoenix, III (1949), pp. 81-93. 
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dem lembrangas de tempos remotos em que o Egeu gozava da paz total, 
de forma que a tradigao religiosa (125) seria apenas o eco duma tradigao 
historica. 

Sera necessario apontar tudo quanto opoe o pessimismo de Hesio- 
do ao de Homero na Il'iada? Para Hcmero, o homem e como que con- 
duzido pelos deuses e o destine sem que, por sua piedade e vlrtude, 
possa absolutamente provocar ou modificar sua sorte. Em Hesiodo, ao 
contrario, o homem tern possibilidade de agir, de realizar uma escolha 
entre o bem e o mal, o justo e o injusto; senao, as exortagoes do poeta 
nao teriam nenhum sentido. Mas a historia do mundo assim como a 
experiencia parecem provar que tudo atrai o homem para baixo, que e a 
muito custo que o hemem caminha para o progresso e que muito freqiien- 
temente a injustiga triunfa a ponto da nos fazer duvid^r de deus. Hesiodo 
parece ficar no meio entre o pessimismo da Uiada e o ot!mismo muito 
confiante da Odisseia, em que o crime e punido e a virtude siempre 
recompensada. 

Um fato que toca tanto a teologia como a moral de Hesiodo e 
<ua concepgao do alem-tumulo. Em sua obra, nada lembra a concep- 
gao homerxa dos Infernos. Sera ignorancia da obra homerica? Talvez. 
Sera ainda uma tomada de posigao em sentido oposto? Isso tambem e 
possivel, Seja como for, os homens, de acordo com suas obras, se tor- 
nam ora genies imortais, ora genios dos Infernos que os homens vene- 
ram, ou ainda vitimas do Hades que e a sombria morada da tradigao, mas 
tambem um lugar de expiagao. As ilhas dos Bem-aventurados da tradigao 
sacerdotal aparecem como o unico lugar de felicidade de que gozaram 
certos herois e essa felicidade e aquela sonhada por qualquer campones: 
uma triplice colheita cada ano. De forma que um duplo castigo e re- 
servado aos maus; uma pena terrestre, a desgraga, a pobreza, a mendi- 
cidade, a peste, a guerra, a feme e, no outro mundo, uma sangao em 
que encontrarao a desgraga para todo o sempre. Todavia, o poeta nao 
diz qual sera a sorte reservada aos justcs, nem se a imortalidade feliz Ihes 
sera conferida. E verdade que a religiao oficial por si mesma nao Ihe 
fernece grande auxilio. Sera preciso esperar os mkterios ou a expressao 
das crengas orficas — de que ja se encontram certos vestigios em Hesio- 
do — para chegar a uma nogao mais firme do alem-tumulo. No entanto, 
a morte nao e mais o sombrio lugar em que cs homens continuam uma 
vida diminuida sem pensamento e sem forga. feles conservam plena cons- 
ciencia e continuam a ter certa atividade, boa ou ma, em contraposigao 
com os vivos. Tambem isso indica uma evolugao em relagao a Homero. 

Toda a concepgao dos deuses, da moral e da morte, mostra que, 
para Hesiodo, o homem goza de uma liberdade real e pode escolher por 

(125). — O poeta conhe-re as tradigoes cretenses. Nao e ao fertil pais de Creta que Terra e 
Ceu enviam Reia gravida de Zeus? (Teogonia, 477) . Nao foi em Creta que Zeus 
foi nutrido e cuidado? (/bid., 480) . 



50 OS TRABALHOS E DIAS 

si o bem e o mal; pode lutar com suas forgas pela felicidade, sem estar 
preso a um destine inalteravel que o isentaria da responsabilidade: eis 
mais outro indicio de um progresso do pensamento. 

Outro aspecto interessante que descobrimos na 
O mundo grego obra de Hesiodo e o quadro que nos apresenta do 

na epoca de mundo grego por volta do seculo VIII A. C. Nos 
Hesiodo ja pedemos conhecer um pouco essa epoca atra- 

ves da obra homerica, mas os fatos da vida contem- 
poranea se encontram tao misturados com elementos hetereogenos que 
Homero tomou emprestado tanto das epopeias como das tradigoes anterio- 
res, que e dificil separar exatamente o que convem a epoca hcmerica 
propriamente dita (126). Ademais, e um mundo completamente aris- 
tocratico, o da Asia Menor, tal como aparece nesses poemas. A Odisseia 
faz-nos penetrar melhor na vida intima dos pequenos principes feudais, 
cuja riqueza e inteiremente rural e freqiientemente bem humilde, e ate 
no mundo campones, com Eumeu e o vaqueiro. Mas os Trabalhos e 
Dias, contam-nos as preocupagoes do homem da terra, seus trabalhos, 
dificuldades, querelas familiares, tele goes sociais com a "cidade"; e com 
isso, descobre-se um mundo novo, principalmente se se pensar que se 
trata desse continente, onde ha pouco terminou a Idade Media obscura 
provocada pelas invasoes, e sobrea qual estamos tao pouco documenta- 
dos (127) . 

Que nos informa essa obra sobre a historia geral desse tempo que 
viu, simultaneam/ente, o desenvolvimento das cidades jonias e eolias e 
o progresso rapido das cidades comerciantes da Eubeia e do istmo de 
Corinto, bem como a nova tendencia do movimento de colonizagao a se 
dirigir do Oriente para o Ocidente? Deve-se notar, de inicio, que nem 
todos que outrora se haviam dirigido para a Asia permaneceram nesse 
continente. £sses gregos, netos ou bisnetos de emigrantes, nao se esque- 
ceram de seu pais de origem; basta algum incidente para leva-los de 
novo ao pais dos antepassados. E o que faz o pai de Hesiodo (128): 

file 
navegava, a procura de uma vida mais facil 
e, um dia, chegou aqui, apos ter atravessado uma 

vast a extensao de ondas, 
deixando atras de si Cumas eolia, num navio negro. 

(126). — Convem citar, entretanto, o belo livro de E. Mireaux, La vie quotidienne aux temps 
d'Homere, Paris, 1954, que bem reconstitue tudo que podemos saber sobre essa 
epoca, atraves de Homero, esclarecendo muitos pormenores e tomando cheio de vida 
aquilo que poderia parecer como devendo ser apenas um trabalho de arqueologo. 

(127). — A. R. Bum, The world of Hesiod, a study of the Greek middle ages, Londres, 1936. 
(128). — Trabalhos, 635-640. 
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Nao fugia da opulencia, da riqueza, da prosperidade, 
mas sim da pobreza iunesta, que Zeus da aos homens. 

Nem todos conseguiram veneer na opulenta Asia. 
Que pais encontrou esse homem que regressa a Beocia? Terra ru- 

de Ihe foi concedida, proviavelmente ao pe do Helicao; pais "mau no 
inverno, duro no verao, jamais agradavel" diz o poeta, que nao parece 
ter amado muito o burgo maldito de Ascra. ftsse burgo dependia da ci- 
dade de Tespis. E de novo, Hesiodo informa-nos sobre o governo des- 
ta pequena cidade: tinha uma assembleia de juizes-reis (129). Pa- 
rece, pois, que o poder e menos aristocratico, que o principio monarqui- 
co e menos forte nessa regiao do que na Asia onde reinavam pequenas 
dinastias que pretendiam remontar pelo menos aos herois dja gloria 
aqueia. losses juizes-reis, Hesiodo no-los apresenta em plena agao, juizes 
que "sabem apaziguar as maiores querelas", que "atraem os coracdes 
com palavras apaziguadoras", e que fazem justiga com sentengas corre- 
tas" (130) . Embora eleitos pelo povo, tais juizes nao davam suas senten- 
gas de acordo com leis estabelecidas, — ainda nao havia chegado a bora — 
acordo com leis estabelecidas — ainda nao havia chegado a hora — 
mas, de preferencia, segundo sua tradigao e sentimento pessoal do direi- 
to e da justiga. 

Hesiodo parece muito afeigoado a Tespis; na Teogonia canta aque- 
ia que — a arqueologia provou-o — era a protetora da cidade, a velha 
deusa Hecate (131). Eseo poeta parece, as vezes, odiar Ascra, nao 
devemos, entretanto, esquecer os versos em que canta seu pequeno rin- 
cao, em que diz "que riqueza ha na malva e no asfodelo" (132). 

Foi la tambem que ele ouviu as Muses a inspira-lo. Pois, as artes 
nao parecem totalmente esquecidas nessa Grecia continental. Hesiodo 
nao e certamnte o unico a compor versos. Concursos sao orgenizados, 
tal como aquele a que comparece na Eubeia, na cidade de Calcis, onde 
obteve urn premio. O poeta ja disse quanto amava as Musas do Helicao 
(133). E isso ncs prova que, apesar da pobreza das condigoes de vida e da 
rude veste que o poeta descreve rapidamente (134), existe entre es- 
ses camponeses um certo culto da beleza. £les amam os belos cantos, res- 
peitam os aedos, assim como adornam sua lareira com vasilhames, vesti- 
gios da velha industria egeia (135). Podemos supor tambem que esses 

(129). — Teogonia, 430-435. 
(130). — Teogonia, 86-90. 
(131). — Ib:d., 411 e ss. Ver Fr. Pfister, Die Hekate-Episode in Hesiods Theogonie, em 

Philologus, 74 (1928), pp. 1-9; M.L. Nilsson, La Religion populaare dans la Grece 
antique, trad, do ingles, Paris, 1954, pp. 165 e 191. 

(132). — Trabalhos, 40-41. De Ascra so nos resta uma paisagemt triste e pouco confortavel 
onde se ergue uma torre de vigia que, provavelmente, remonta a epoca classica. Ver 
G. Roux, Le Val des Muses, etc., em Bulletin de Correspondance hellenique LXSXVItl. 
(1954), p. 48. 

(133). —• Trabalhos, 650 e ss. 
(134). — Ibid., 391 e ss; 536 e 546. 
(135). — Ibid., 26, 600, 744, 748 .etc. 
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camponeses estao habituados a poesia epica, conhecem-na, e que se essa 
poesia cavalheiresca esta longe de satisfazer a todas as aspira^oes de sua 
alma, pelo menos Ihes ensinou a pensar tanto nos problemas do mundo, 
da vida e dos deuses, ccmo naqueles da vida quotidiana e da vida moral. 

Quanto a vida campestre, vemos os camponeses que, durante todo 
o ano, ocupados com os trabalhos dos campos, se tornam, per um mo- 
mento, navegadores. Nenhuma cabana, parece-nos, onde nao seja a secar 
acima da lareira, o leme de um navio, onde nao estejam arranjados apare- 
Ihos de navegagao e velas, enquanto que, bem calgado com pedras, na 
margem, o navio espera a estagao da navagagao (136). Ela sera breve; 
trata-se, provavelmente, de ir vender longe a colheita, o vinho ou b olio 
do ano: 

Co/oca a/, diz o poeta, toda a carga, 
e apressa-te em voltar ao teu lar o mais cedo que puderes. 

Mas esse e apenas um lado da vida do campones. Hesiodo, que 
nao esqueceu a ligao paterna, aconselha (137); , 

Nao ponhas todos os teus bens no (undo de um navio 6co; 
deixa na terra a maior parte e embarca so a menor. 

Da vida campesina, o poeta fala sobretudo do tratamento da terra 
e das datas propicias. Nao se trata de arboricultura, apicultura ou cria 
gao, O que deseja e ensinar um metodo de trabalho, talvez um metodo 
novo (138): 

Trabalho bem ordenado, dira ele, e o primeiro dos bens 
para os mortals; trabalho mal ordenado, o pior dos males. 

Pode-se suspeitar que o poeta encontrou, na Beocia, uma popula- 
gao rude, a qual sente necessidade de ensinar o progresso agricola. Por 
que Hesiodo insiste na fabricagao da carroga "com cem pegas diversas", 
e na escolha das madeiras que convem para a construgao da char- 
rua (139) ? Todos esses conselhcs revelam o velho campones que con- 
duziu, ele tambem, sua junta de bois atraves das lavouras e sabe a 
atengao que e preciso dar a tudo. Diversas vezes, encontram-se nos 
Trabalhos descrigoes ou preceitos que parecem defender teses novas. 
Se o poeta insiste no fato de que as sementeiras, as lavouras e a colhei- 
ta devem fazer-se com uma simples tunica, que o alqueive e uma 

(136). — Trabalhos, 625-630. 
(137). — Ibid., 672-673; 689-690. 
f 138) . — Ibid., 471-472. 
(139) . — Ibid., 425 p ss. 
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necessidade, — ele afasta os nJaleficios e acalma os gritos das criangas — 
e porque encara as operagoes da terra na seguinte ordem: na primave- 
ra, trabalhos dos alqueives, no verao segundo amanho, em outubro as 
sementeiras — a terra ainda esta leve — seguidas do trabalho de reco- 
brir os graos "quer a terra esteja seca ou umida" (140), diz o poeta; 
e a colheita sera em julho. A terra repousa, pcis, o ano inteiro, e so e 
semeada cada dois anos. O torn, de Hesiodo indica suficientemente que 
nao era esse o metodo habitual, e que o poeta tern ideias avangadas no 
que concerne a agronomia. 

O poeta insiste novamente, ma is adiante, sobre essa maneira de 
agir (141). Nao e ainda outra vez o sinal de que faz uma indicagao 
nova ao campones beocio? A epoca das sementeiras deve situar-se antes 
do inverno, a estagao das chuvas (142); mas o poeta ensina que ha 
ainda uma esperanga de boa colheita, embora alguem se tenha atrazado; 
e preciso que, no comego da primavera, as chuvas sejam muito abun- 
dantes (143). Tambem acerca da cultura da vinha, Hesiodo tern suas 
ideias. Antes da primavera e a epoca da poda, e insiste: ttjv (pOd/ievos 

precedendo a primavera cuida de podar as vinhas: 
e o momento propicio (144). 

E quando todos os trabalhos estao terminados: colheita, debulha, fenos, 
e o outono chegou, 

 colhe e transporta para casa todos.1 os cachos. 
Expoe-nos ao sol dez dias e dez noites, 
coloca-os a sombra mais cinco. 
No sexto dia, tira-os e poe nos teus vasos 
os dons de Dioniso, ricos de alegria (145) . 

£ uma tecnica jonia, a dos vinhos de exportagao (146). 
Outras tecnicas reclamam suas observagoes. Fala das vestimentas 

de inverno e interrompe-se para falar brevemente da maneira de urdir 
tecidos quentes: "sobre uma corrente frouxa tece uma urdidura aper- 
tada" (147). Sao ainda os calgados forrados e o "impermeavel" de cou- 
ro (148). 

(140). — Trabalhos, 460. 
(141). —- Ibid., 391; 461-463. 
(142). — Ibid., 448-450. 
(143) . — Ibid., 485 e ss. 
(144). — Ibid., 570. 
(145). — Ibid., 611-614. 
(146). — E. Mireaux, Les poemes homeriques et Vhistoire grecque, Paris, 1948, I, pp. 321-322. 
(147). — Trabalhos, ' 538 . 
(148). — Ibid., 541-546. - 
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A precisao com que descreve a montagem do £rado e a escolha 
das madeiras indica que ainda nesse particular o poeta menciona uma 
tecnica que nao e conhecida de todos (149). Pois o trabalho de carpin- 
taria nao e de qualquer um (150). 

A mesma tendencia cientifica que ja comtatamos na explicagao do 
mundo, aqui tambem e reencontrada. Hesiodo adianta suas teorias so- 
bre a maneira d~ conservar as terras, sobre as fabricagao de objetos de 
primeira utilidade. E todo um progress© agricola de que o poeta se 
apresenta como campeao. Interprete dos deuses, nada repugna a sua ins- 
piragao. 

Provavelmente, tudo isso pode parecer-ncs primitive. Para deixar 
repousar a terra, so se conhece o alqueive; um pequeno escravo, atras do 
arado e que recobre com o enxadao o grao que ficou descoberto (151). 
Nao se pode porem neg?r que, em todos esses conselhos, ha uma ten- 
tativa de < istematizagao, a que nao falta interesse. 

Parece que o campones beocio e um pequeno prcprietario; pois 
a civilizacao continental, nessa parte da Helade, nao comporta grandes 
propriedades. Mas esse campones ja evoluiu suficientemente: nao e ape- 
nas o homem que vive de seus prcdutos. Exporta-os por si mesmo e 
alem de campones e um comerciante (152). Ja ha um progresso real 
em ccmparagao com a epoca homerica (153). 

Os Trabalhos tembem n:s informam sobre as relagoes sociais dessa 
epoca. Note-se como o campcnes tratava seus servidores, seus escravos 
ainda pouco numerosos nessa terra em que a influencia egeia sempre 
foi sensivel (154). Depois do trabalho, diz Hesiodo, "deixa teus escra- 
vos repcusor os seus joelhos" (155). 

Fala da alimentagao que se deve dar aos criados que receberao 
"jantor de um pao de quatro cortes e oito porgoes" (156), e deseja 

(149). — Trabalhos, 427-431. 
(150) . — Ib d., 456-457. 
v 151) . — Ibid., 469-471. 
(152). — C. PapaTostea, La pensee epique de VHellade —■ Homere et Hesiode, expression de la 

Societe et de la psychologic rurales, em Revista Classica, I, (1929), pp. 22-30. O autor 
opoe demais o mundo de Homero, da grande propriedade, ao de Hesiodo de pequenas pro- 
priedades rurais, a nao ser que se entenda por mundo homerico o aqueu tai qual o 
imaginava Homero. Mas e possivel que houvesse uma diferenga enorme entre a con- 
cep?ao asiatica e a do continente. Nao se pode acompanhar bem o autor, quando 
pretende que tivesse havido passagem da grande pronriedade a propriedade fragmen- 
tada na epoca de Hesiodo na Beoc'a (L'evolution de la pensee grecque, Hesiode, 
la Theogonie em Revista Classica, 1929, pp. 115-123). 

(153). — A. Traver, The age ol Hesiod, a study in economic history, em Classical Philology, 
1924, pp. 157-168. 

(154). — Dois estudos sobre o trabalho em Hesiodo nao puderam ser consultados: B. Bilinski, 
L' antiquite a la maniere d' Hesiode, Le travail dans la Grece antique em Revue 
d'Archeologie, II, (1948), pp. 31-104 e 486-489; e W. Kliinger, Le travail et la 
democracie grecque dans Hesiode em Lyst. Filologick, Prague, 1948 pp. 1-15. 

(155). — Trabalhos, 608. 
(156). — Trabalhos, 441-442. Ver interpretagao de P. Waltz, op. cit., pag. 26 3, oposta a de 

H. Ouvre, Les formes litteraires de la pensee grecque, p. 101. 
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que no inverno os homens recebam uma ragao mais forte (157). Tal 
e o £eu cuidado de justiga. Ja se quis interpretar os Trabalhos ccmo 
uma especie de defesa da lei e da grandeza do trabalho, defesa necessa- 
ria numa epoca em que os "trabalhos manuals comegavam a parecer 
uma tsrefa de escravos" (158). Dai a tentaitva de opor essa concep- 
gao a da epoca homerica. Parece que ha exagero, principalmente se se 
pensar que o poema e escrito para camponeses duma regiao distante e 
pobre, onde tais novidades nao podiam circular (159). 

Ainda encontramos varios outros vestigios da vida do tempo de He- 
siodo. Sao as cenas familiares da vida campesina: conselhos d^dos aos 
escravos pelo pai de familia (160); a forja ou o "Iccutorio da cidade", 
ponto de encontro dos desocupados, dos preguigosos (161); o inverno 
em que tudo tirita (162). Cenas tipicas, quaudo vemos o rendeiro in- 
digente pedir aos vizinhos o emprestimo de seus animals de carg?, ou o 
mendigo, esmolar de porta em porta, acompanhado de sua miseravel 
familia (163). 

Alguns conselhos dados por Hesiodo, notadamente no fim do poe- 
ms, embcra tenham carater religion o, podem parecer uma especie de 
ligao de polidez, que o homem educado, chegado de uma Asia em que 
os modos de agir estavam retocados de urbanidade, podia dar aos homens 
grosseiros com que vivia. Sao conselhos de higiene, decoro, boas manei- 
ras nos lugares santos e na vida familial. Se tudo isto se reveste de 
um carater religiose e porque Hesiodo esta sempre conscio da oni- 
presenga divina e tambem porque essa ambiencia confere mais valor 
aos seus conselhos, E nao e um dos aspectos menos curiosos de sua 
obra, esclarecendo-nos nao so sobre a mentelidade dos habitantes de 
Ascra ccmo sobre a formagao e as tendencias de alma do jfoeta. 

Ha tambem outros aspectos sob os quais se poderia estudar esse poe- 
ma. Voltemos ainda aos pormenores pessoais que o poeta nos da sobre 
suas dificuldades com o irmao Perses. Sao reveladores de uma evolugao 
do homem nessa regiao e nessa epoca. 

A esperanga que, na Teogonia, o poeta havia demonstrado acerca da 
justiga de sua causa e da lealdade dos juizes ficara complete mente desi- 

(157). — Trabalhos, 559. 
(158). — P. Waltz, op. cit., p. 54. 
(159). — Ver a esse respeito A. Aymard, Hierarchie du travail et autarchic rndividuelle dans la 

Grece archa'ique em Revue d'Histoire de la Philosophie, (Lille), 1943, pp. 124-146. 
Ja se interpretaram tambem os duzentos e oitenta e cinco primeiros versos dos 
Trabalhos como um arrazoado contra a expropriagao. P. B. R. Forbes, flesiod versus 
Perses, em Classical Review, (1950), pp. 82-87. Mas se trata de uma expropriagao 
ou de urrta ordenanga testamentaria? De outro lado, historiadores veem na epoca hes:6- 
dica o inicio da pequena propriedade subst'tuindo a dos grandes proprietarios. M. P. 
NiLsson ve na superpopula?ao da Grecia nessa epoca a explica^ao de pobreza do cam- 
pones e o inicio duma emigragao para as cidades (La Religion populaire dans la 

Grece antique, tradugao francesa, Paris, 1954, pp. 143-144). 
(160). — Trabalhos, 503. 
(161) . — Ibid., 493-494. 
(162) . — Ibid., 512, 535. 
(163). — Ibid., 453-454; 399-400. 
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ludida: o irmao, protegido pelos reis-juizes, pilhou sua parte do patri- 
monio. E agora, de novo, Perses caiu na miseria. Ele e preguigoso e, a 
trabalhar, prefere adquirir seus bens pela violencia, pelos processes, en- 
corajado, provavelmente, pelos favores de que gozou nos julgamentos 
precedentes. E o poeta aconselha-o a desviar dos bens de outrem seu 
espirito leviano (164). Todas as suas intrigas so o conduziram a ruina 
total, a fome (165), a vergonha que envolve o indigente (166), em fim 
— embora o poeta nao aprove essa maneira de agir — a mendicida- 
de (167). Assistimos ai a toda uma cena de familia. £ para o irmao 
que o poeta compoe todo esse poema: exorta o desgragado Perses a tra- 
balhar, a pagar suas dividas, a por-se ao abrigo da fome (168). Mos- 
tra-lhe o que deve fazer um bom campones: trabalhar, nao deixar nada 
para o dia seguinte, nao se poupar as fadigas, nao contar com os outros 
(169). Hesiodo canta ainda a felicidade do campo, do rendeiro afor- 
tunado, daquele que pode viver dos produtcs de seu proprio trabalho, 
dos produtos de sua terra. A todas essas dificuldades responde com um 
torn de exortagao. 

E tambem o torn da vinganga que aparece nesse poema, quando o poe- 
ca se dirige aqueles que foram seus juizes como, algumas vezes, a seu ir- 
"iza essas geragoes de homens, ccmo caracterisaram as outras ragas (119). 
mao. E interesnte notar que nao e unicamente a alternancia de ira e con- 
selhos que confere a obra uma certa desordem. Mas aparecem tambem 
contradigoes de pensamento no homem que, ao mesmo tempo, ama e 
detesta Ascra (170), que ama a justiga e desespera de Zeus (171). Em 
realidade, nesse poeta que ere no trabalho e na justiga e que canta um 
e outra, houve dupla desilusao: seu irmao foi um preguigoso e recor- 
reu a violencia, e os juizes negaram-lhe justiga; este sofrimento provo- 
cou movimentos diversos. De um lado, o poeta verifica que os homens 
tern sempre esta tendencia a violencia; mas sabe tambem que o trabalho 
tern um papel apaziguador: ele pode dar a cada um o suficiente, a felici- 
dade; ha um certo papel moralizador no trabalho, o que nao passou 
despercebido ao poeta. No fundo, Hesiodo ama sua terra: ela outorga- 
Ihe a independencia (172), e essa independencia carinhosamente con- 
quistada, nao deseja perde-la por causa do direito do mais forte. Em 
conseqiiencia, o trabalhador revolta-se contra os grandes que podem 
arrebatar-lhe de subito o fruto de seu trabalho. Sem duvida, a lei do mais 
forte e sempre um fato e o fraco prova-lhe a triste experiencia. Mas Hesio- 

< 164 ) . — Trabalhos, 315. 
(165). — Ibid., 299-300. 
(166) . — Ibid., 317-318. 
(167). — Ibid., 399-402. 
(168). — Ibid., 403-404. 
(169). — Ibid., 452-455. 
(170). — Ibid., 640. 
(171), —• Ibid., 270-273. 
<172). — Ibid., 365; 475-476. 
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do decide erguer diante dela a do direito, alias um direito divino: Zeus que 
estabeleceu a justiga para os deuses protege-a tambem entre os hu- 
manos. De tal maneira que, quando se encontram aves de rapina nestes 
reis dos quais se deveria esperar justiga, a sua voz se torne rude. E ja 
uma poesia "engagee". 

Justamente porque tinha fe em seus juizes, Hesiodo teve os olhcs 
abertos sobre a injustiga. Profundamente ferido nesse sentimento de 
justiga que nele e tao vivo, compreendeu que era a triste e eterna vocagao 
dos fracos serem vitimas dos fortes. E ele se insurgiu contra isso, com 
toda a independencia de quern espera da terra e de seu trabalho os meios 
de vida, com a independencia que Ihe confere tambem seu papel de ins- 
pirado: em sua arte nao tern o meio de fazer pressao sobre os gran- 
des? Homem religiose, Hesiodo julga contar com a protegao dos deuses. 
Tudo isso revela a energia do poeta. E uma figura de primeira importan- 
cia na historia da justiga social. 

Ha ainda que sublinhar na indignagao do poeta uma especie de apelo 
ao seus ouvintes, em resume, como que o nascimento da cpiniao publi- 
ca (173). Nao vamos, entretanto, acreditar que a indignagao de Hesio- 
do chegue a revolta. Nao e mais do que um primeiro passo nesse sen- 
tido. Pois, o que era ja revolta contra os grandes em Homero, a perso- 
nagem de Tersites, era ridicularizado pelo poeta epico. Aqui, ao con- 
trario, o poeta incita os grandes a justiga, ameagando-os, nao com a co- 
lera do povo, mas com a colera de Zeus sobre eles e seus suditos, se nao 
agirem de outro modo. Proclama sua independencia, ele que ousa fa- 
lar da injustiga da qual e vitima e, em voz alta, reclama uma era nova. 
Provavelmente, nao tern outro meio de fazer triunfar a justiga; mas 
tern fe nesse triunfo, e isso o consola. 

Por todos esses motives, o papel de Hesiodo e consideravel. Diante 
da forga, ele opoe, pela primeira vez, a moral fundada na justiga, o res- 
peito a pessoa humana, levando ao homem esse esperanga duma socie- 
dade humana mais justa, mais feliz. E verdadeiramente o grande bem 
que sobrou para o homem: a esperanga na Justiga divina e no seu 
trabalho. 

£ tambem o carater do campones do seculo VIII que transparece 
atraves desse poema. Rude vida, e certo, onde pouco tempo e rouba- 
do ao trabalho, salvo no verao quando a temperatura nao permite mais 
nenhuma ocupagao. Tudo depende, evidentemente, dos elementos, das 
estagoes, dos astros. O campones tambem e naturalmente adorador 

(173). — W. Jager diz: Power is held and culture is transmitted, by the landowing nobles. 
But the peasants have a life of their own, with considerable intellectual and legal 
independance. They are free agriculturists and castle-reares, living on the produce 
of their own labour: we do not hear of serfdom. . . Every day they assemble in the 
market-place or the Xlcryxj an^ discurs their public and private affairs. They are 
quite free in criticising the conduct of their fellows, and even of the noblemen. 
Paideia, the ideals of greek culture, trad, de G. Highet, Oxford, 1946, p. 58. 
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desses deuses populares, deuses da terra, do solo, que Ihe concedem a 
abundancia e a fertilidade, Mais do que ninguem, ele esta em contacto 
com todas as crengas ou superstigoes populares cujo alvo principal e 
desviar a colera dos deuses. E isso explica todas as prescrigoes do fim 
do poema, que podem fazer sorrir, mas que se encontram nos campos 
sob uma ou outra fcrma, com seu carater religioso mais acentuado por 
Hesiodo (173a). 

Esse campones e capaz de compreender a poesia de Hesiodo, pois 
e so para ele que o pieta escreve. E tambem um homem que ja procura 
compreender as razoes de suas crengas e o poeta, por sua vez, sente a 
necessidade de ordenar tais crengas para apresenta-las como um todo ho- 
mogeneo; de outro lado, quer explicar a origem do mundo, do mal. Nao 
se trata, pois, de um campones ignorante. A vida da cidade ainda nao 
atingiu um tcl estado de complexidade que se desinteresse do campones 
e o considere um cidadao de segunda im/portancia, um ignorante. 

Dessa vida campesina, de seus trabalhos o poeta mostra-nos as difi- 
culdades, relata tambem as relagoes entre vizinhos, entre senhores e es- 
cravos, e ainda os processos que a terra sempre provccou. Sao tam- 
bem as alegrias, alegria do repouso, alegria da independencia conquista- 
da, da satisfy gao do bom trabalho, da espera de belas colheitas. De pas- 
sagem, Hesiodo n:s mostra os imprevidentes ou os preguigoso;, priva- 
dos de todes essas alegrias. Sente-se todo o cuidado do campones por 
seu trabalho, sua exatidao na ordem e no tempo de execugao das tare- 
fas e, igualmente, certa desconfianga que o impele a tcmar m l precau- 
goes contra os vizinhos, a preferir criadas de uma certa idade, uma 
empregada solteira; e essa mesma desconfianga o induz a ter um cao 
que impega o ladrao de pilhar. Tudo e previsto, bem sentido; e o cam- 
pones eterno, e estrmos longe de Homero. E o ambiente rural da Helade 
que nos aparece com todo seu bom senso, sentido pratico, espirito desper- 
to para as reslidades materiais enquanto, que ao contrario, Homero pin- 
tava uma civilizagao brilhante, mais requintada. 

O proprio Homero da Odisseia, que nos apresenta uma sociedade 
de senhores rurais, so encara esse mundo do angulo do senhor. Um por- 
queiro como Eumeu infcrma-nos sobre as relagoes entre o senhor e o 
criado, mas nao sobre o mundo campones independente, que so aparece 
pela primeira vez na literatura com Hesiodo. 

fisse positivismo de Hesiodo transparece claramente em sua maneira 
de sonhar. Pois atraves de tcdo o pcema, encontramos um sonho, mas 
tao pratico! E o sonho de um mundo feliz onde o homem nao teria 
mais que trabalhar. O sonho mais concrete de um campones p£ra 
quern o bem supremo e viver a larga do produto de seu trabalho, 

(173a) — t, suficiente para convencer-se dessa permanencia do mundo campones de todos os 
 "tempos, ler o Hvro de M. P. Nilsson, La religion populaire dans 1e Grece antique, 

sobretudo pp. 178 e ss. 



O SENTIMENTO DA NATUREZA 59 

trabalho que, como homem inteligente, ele procura aperfeigoar com me- 
todos novos, sem nada entretanto recusar da expeiiencia ancestral. E 
tambem o sonho de um homem que anseia ver instaurar-se mais justiga e 
que pensa desempenhar um papel na evolugao a que aspira. 

Os Trabalhos, e alias tambem a Teogonia, indicam um progress© 
consideravel do pensamento em relagao a epoca homerica, ainda que 
tao proxima. Encontra-se de um lado uma organizagao teologica e tam- 
bem, na outra obra, uma e»plicagao da necessidade do trabalho por meio 
de uma teoria sobre a origem do mal, com um ato de fe na melhoria do 
homem, apesar de todas as miserias humanas, gragas a justiga. E e na 
Beocia, ao sair de um longo period© de ignorancia e trevas, que se ve re- 
pentinamente surgir essa ^expressao do homem da terra, que ama tanto 
o seu trabalho como a logica. 

Devemos ir alem e interpretar a parte dos Trabalhos que fala 
de navegagao como uma defesa instintiva do campones contra o mar? 
O mar e o perigo; e, pois, o jogo. Desgragado de quern nele confia ple- 
namente e nele envolve todos seus interesses. £ o reflexo, talvez, do 
filho que sabe que a navegagao nao foi proveitosa a seu pai em Cime, 
e que o trabalho da terra contem mais seguranga. Nao sera tambem uma 
tomada de posigao num problema de seu tempo? Sabemos pelos tra- 
balhos sobre Homero e sua epoca que a Odisseia e por alguns criticos 
encarada como tend© sido escrita numa ocasiao em que a navegagao 
colonial da Asia se voltava para o Ocidente. Ora, possivelmente, alguns 
espiritos se erguiam contra essa tendencia. Hesiodo teria aparecido 
vinte ou trinta anos depois. O movimento tomou vulto, e nesse movi- 
mento para o Ocidente, todas as cidades do istmo tomam a dianteira. 
Como e que as populagoes da Beocia maritima nao se sentiriam atrai- 
das por esse desconhecido? Nao ouviriam, no intimo, apesar do congra- 
gamento de ragas que muitos seculos e as invasoes haviam provocado, 
o apelo do velho sangue egeu (174)? Nao sera para rete-los que o 
poeta Ihes aponta os perigos do mar? Prudente, nao ira todavia longe 
demais. O campones que conserva perto da lareira a roda do leme e 
as redes contentara seu desejo hereditario indo vender a colheita nas 
grandes cidades do istmo, Isso deve bastar-lhe. A riqueza, deve adqui- 
ri-la permanecendo fiel a terra, a terra que o poeta canta tao bem. 

fi, pois, uma pagina completa da historia do continente helenico 
do seculo VIII o que aqui se escreve. 

<174) . — Nao se deve, entretanto, exagerar essa atragao do mar sobre as populates do Egeu. 
Ja nao se observou que na populagao que habita as ilhas e a costa do Egeu, era extre- 
mamente reduzida a proporgao de marinheiros? Ver Y. Chataigneau e J. Sion, Ged- 
graphie Universelle, t. VII, 2a. parte, pp. 513, 561-563 (citado por G. Germain, 
Genese de I'Odyasee, p. 617). 
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Seja qual for o torn de seriedade do poema, He- 
O sentimento siodo se revela em todos os mementos um observa- 
da natureza dor da natureza em que vive. De imcio observa os 

ceus como um bom campones, para conhecer a epo- 
ca das diversas operagoes campestres: eis as Pleiades (175), Sirio, "que 
caminha pouco durante o dia e progride mais a noite" (176), mas que, 
no verao, "queima a cabega e os joelhos e seca a pele" (177); eis ainda 
a Constelagao de Arcturo que "sobe, radiosa, do meio das trevas" (178). 
Para significar que as Pleiades deixam o lugar as estrelas do Escudo 
de Oriao, o poeta encontra esta formula: 

as Pleiades, fugindo diante da forga todo-poderosa 
de Oriao, caem no mar enevoado (179). 

"E realmente o homem que passou mais de uma noite ao ar livre, a vi- 
giar seus rebanhos (180), a seguir no ceu o curso das estrelas, a admirar 
seu esplendor. 

As estagoes? Os seres da natureza se encarregam de anuncia-las. 
Eis o grou que "langa do alto das nuvens seu apelo", e o "sinal das se- 
menteiras" e o anuncio "da chegada do inverno chuvoso" (181). O 
grito do cuco nos ramcs do carvalho anuncia, por sua vez, o fim do 
inverno (182), e, com a primavera, a andorinha " de gemido agudo 
se atira para a luz" (183). 

Leiam-se estes versos em que o poeta da esta impressao pesada do 
verao (184): 

Quando floresce o cardo e quando a cigarra estridente, 
empoleirada numa arvore, espalha a sonora cancao, 
com o bater apressado das asas, nos dias pesados do verao, 
as cabras estao mais gordas, o vinho melhor, 
as mulheres mais ardentes e os homens mais frouxos. 

Eis o inverno (185). 

 Boreas abate-se sobre o vavto mar, 
levanta-o com seu sopro, enquanto mugem a terra e os bosques. 

(175). — Trabalhos, 383; 572. 
(176) . —• Ibid., 417. 
(177) . — Ibid., 587. 
(178) .— Ibid., 565. 
(179) . — Ibid., 619-620. 
(180). — Teogonia, 22 e ss. 
(181). — Trabalhos, 449-450. 
(182). — Ibid., 486. 
(183) . — Ibid., 568. 
(184) . — Ibid., 582-586. 
(185) . — Ibid., 507 e ss. 
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E as arvores caem nos desfiladeiros das montanhas. Desta vez o poeta 
empresta uma alma a natureza (186): 

A floresta imensa, inteira, langa um grito; 
todos os animais tremem .... 

e ainda: 
os habitantes dos bosques, cornttdos ou sem chifres, 
rangendo tristemente os denies, pelos declrves escarpados, 
fogem   (187). 

Ate quando refere certas formulas curiosas da superstigao popular, 
que aparecem no fim do poema, Hesiodo sabe apanhar alguns tragos que 
Ihe inspira, por exemplo, a visao de um rio (188): 

que teus pes nao transponham as betas ondas 
dos rios eternos antes que tenhas, voltados os 

olhos para seu beta curso, feito uma prece 
e tuas maos antes lavado na agua amavel e branca. 

E ao mesmo tempo uma descrigao simplesmente sugestiva que, 
alem do aspecto fisico, evoca o misterio do rio que corre. Alhures, sao os 
campos que se cobrem de espigas, espigas que "no momento de sua pleni- 
tude, se curvarao para a terra", (189). 

E certo que esses pormenores sao extraidos de um texto onde apa- 
recem, sem cessar, os fatos tecnicos e os conselhos morais. Mas cada 
vez que pode, que uma ocasiao se Ihe apresenta, o poeta deixa brotar 
sua inspiragao campestre. Eds o verao, nenhum trabalho e permitido 
sob o sol ardente, e o poeta imagina um espetaculo idilico (190): 

" entao pudesse eu 
ter a sontbra de uma rocha, vinho de Biblos, 
um bolo bem recheado e leite de cabras que nao amamentam mais... 

— e e sempre boa uma ligao que se da de passagem — 

e a seguir, pudesse eu para beber o vinho negro, 
estender-me a sombra, o coragao satisfeito com meu festim, 
a face voltada para o sopro vivo do Zefiro, 
e haurindo agua de uma fonte inexaurivel e corrente 
que nada perturbou, verier para tres paries de agua 

uma parte de vinho* 

(186) . — Ibid., 511-512. 
(187). — Trabalhos, 529-530. 
(188). — Ibid., 737-740. 
(189). — Ibid., 461-473. 
(190). — Ibid., 588-596. 
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Consequentemente, e urn verdadeiro sentimento da natureza que 
transparece atraves do poema, de uma natureza que o poeta conhece, ama 
por si mesma e pelo que representa para o campones que ele nao deixa 
de ser. £ a primeira vez que se encontra esse sentimento na literatura 
grega, e isso valia a pena notar-se (191). 

Todavia, nao nos iludamos; por detras desse sentimento real, ha 
sempre um fundamento pratico. Se o poeta sabe ver e expressar tudo 
que ha de belo, delicado num quadro da natureza, e incontestavel que 
foi a necessidade de dar um conselho, de precisar uma obrigagao do cam- 
pones que atraiu a sua atengao. "Hesiodo que vivia perto da natureza, 
e gragas a ela, escreve P- Waltz, conheceu-a bem e, parece, amou-a real- 
mente. Todos os seres provocam seu interesse ou piedade; ao represen- 
tar os males do inverno, nao se esquece de apontar, ao lado dcs sofri- 
mentos humanos, os dos animais e ate das arvores. As mais humildes 
manifestagoes da vida merecem ser observadas e admiradas: a cigarra 
que canta, o cardo que se espalha, o caraccl que trepa ao longo das plan- 
tas celebram a chegada dos belos dias; a aranha e a formiga fornecem 
aos homens exemplos do trabalho; tais sao os espetaculos que o pceta 
sabe discenir sobre a terra; e, se ergue os olhos para o ceu, e para se- 
guir o voo dos passaros migradores ou para vigiar a volta da andorinha. 
E no entanto, a poesia de Hesiodo nada tern de idilico: jamais sua ima- 
ginacao pode distrai-lo das preocupagoes praticas e de seu objetivo moral; 
todas as cenas da natureza contem um ensinamento que ele se apressa 
em isolar. Ouvis o canto dos grous nas nuvens ? Ponde-vos a trabalhar. 
A visao dos insetos vem lembrar-vos que o verao avanga? Comegai a cel- 
lar. Virgilio que se gabava de seguir as pegadas de Hesiodo procurou 
fazer amar a vida dos campos pelo encanto de seus quadros rusticos. 
Seus contemporaneos, embotados ou atarefados, deviam encontrar nos 
campos um frescor desconhecido ou uma diversao para suas preocupa- 
coes; uns e outros podiam neles gozar de seus repousos. Os Trabalhos 
sao compostos com um espirito completamente diferente. Hesiodo que 
vivia numa regiao das mais pitorescas, no entanto, nao tinha sequer o 
lazer de errar ao longo dos vales heliconianos, aspirando o aroma dos mir- 
tos e dos loureiros-rosas, ou de se debsar embalar ao ruido monotone das 
cascatas. Atraem mais sua atengao e cativam seus olhos a beleza das colhei- 
tas que amadurecem ou o encanto duma vinha carregada de cachos de 
uva. £le nao nos permite esquecer por um so instante a dura exigencia 
de nosso destine; longe de nos desviar da vida real, a natureza deve nos 
reconduzir incessantemente a ela; o amor que ela Ihe inspira e sincere, 

(191). — Uma tese contraria foi sustentada por L. A. Stella, Estodo poeta georiico? em La 
parola del Passato, 1949, pp. 201-216. O autor julga que o sentimento da natureza 
e ate mesmo a poesia do trabalho sao mais o resultado do emprego de formas es- 
teriotipadas que de um amor real pela vida do campo. 
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mas nao desinteressado; pois, se a observagao da realidade exterior nao 
servisse ao homem em sua tarefa, Hesiodo teria proscrito, como o fez 
Platao, uma contemplagao sem proveito" (192). 

Chegamos assim a julgar os processes do poeta e 
A arte nos do artista. files sao, evidentemente, diferentes, con- 
Trabalhos forme a poesia seja descritiva, satirica, didatica ou 

moral. Nao sao, evidentemente, os preceitos geor- 
gicos que podem prestar-se a uma alta poesia, se bem que, nos o vimos, 
o poeta se revele freqiientemente comovido, inspirado pelo espetaculo da 
natureza. E encontra o pormenor realista, pitoresco. Trata-se de mostrar 

o pobre campones que nao soube aproveitar c tempo favoravel para tra- 
balhar sua terra, e que so recolhe pouca coisa (193): 

Ceifaras de cocoras a pouca espiga que apanhar tua mao, 

amarraras num manojo, empoeirado, com o coracao sem alegria, 
e as levaras num cesto; e pouca gente, ao te ver, se ha de admirar. 

Ao contrario, o poeta deseja sugerir que o campones nao^ deve per- 

der tempo em conversas, dizendo (194): 

Passa sem te sent ares perto da for; a e do abrigo ensolarado 

nos dias de inverno. 

E representa o indigente como aquele que perdeu tempo: 

uma esperanga pouco cordortadora acompanha o indigente, 
sentado no locutorio da cidade. 

A sua imaginagao pratica rapidamente transforma em agao viva o dia 

que se levanta (195): 

A aurora que desponta e langa tanta gente 
as estradas, e poe o jugo no pescogo de tantos bois; 

As proprias qualidades se revelam de maneira concreta: o empregado da 
fazenda (196) 

(192), — P. Waltz, op. cit., pp. 107-108. 
((193). — Trabalhos, 480-482, 

(194). — Ibid., 493-494; 500-501. 
(195). — Ibid., 580-584. 
(196). — Ibid., 443-445, 
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cuidadoso de sua tare fa em purr a direito o arado 
sem procurar com olhadelas os companheiros, 
com todo o coragao no seu servigo. 

Constantemente aparecem pequenos esbogos, rapidos, tirades do vivo: 

O vento que dobra em dois a espinha do velho (197) . 

ou ainda, no inverno, os homens 

cujo dorso e quebrado e cuja fronte olha para o solo, 
vagueiam, vergados, para escapar a neve branca (198). 

Gosta do detalhe precise, poder-se-ia dizer tecnico: tal o campones 
"comegando o trabalho e tendo nas maos o cabo que termina a rabiga" 
e que toca "o dorso dos bois que puxam na forquilha o jugo" (199). 

£ um aspecto particular do talento do poeta encontrar imediatamen- 
te a expressao concreta. Descreve quase sempre uma agao que se de- 
senrola: Ceifar e "afiar a foice" (200), cessar o trabalho com o dia e 
"desatrekr os bois" (201), enterrar o grao na terra e "com uma enxada 
prejudicar os passaros, escondendo bem a semente" (202). A palavra 
precisa aparece onde e necessaria (203): 

Puxa o navio a praia, cerca-o de todos os lados 
com pedras que param o impulso dos ventos de sopro umido, 
e retira o batoque, para que a chuva de Zeus nao apodrega nada. 
Coloca em tua casa todos os apetrechos 
em ordem; dobra cuidadosamente as asas da nau marinha, 
pendura o bom leme sobre o fumeiro 
e, tu, espera que volte a estagao navegante. 

Note-se nestes versos que nenhuma palavra e superflua, ainda a 
expreSiSao dve/xojv ixivo^ vypov aivTwv 6 necessaria ao sentido, e nao tern nada 
do termo poetico empregado pura e simplesmente por seu valor verbal. 
So a palavra Trrepd que designa as velas constitui imagem; todo o resto 
sao agoes concretas que terminam na imobilidade da espera. E uma 
cena completa que indica bem o talento descritivo do- poeta, tao diver- 
se do estilo epico, e que Ihe e pessoal, original. 

(197). —• Trabalhos, 518. 
(198). — Ibid., 532-535. 
(199). — Ibid., 467-469. 
(200). — Ibid., 387. 
(201) . — Ibid., 608. 
(202). — Ibid., 470-471. 
(203). — Ibid., 624-630. 
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Poucas descrigoes longas, percebense; algumes palavras evocado- 
las Ihe bastam, como aquelas que fazem pensar nas lengas operagoes 
da germinagao: 

" E que o grao sob o solo siga o seu destino" (204), ou ainda para 
significar que o grao sera nesse ano abundante: "Vos tirareis de vossos 
potes as teias de aranha!" (205). Sao tambem imagens cheias de vigo 
que contrastam com termos um tanto realistas. Note-se esta imagem da 

mocinha de pele delicada 
que permanece no interior da casa, ao lado da sua terna mae, 
ainda ignorante dos trabalhos de Airodite de ouro (206) . 

Mas, finalmente o poeta nao ama a descrigao por si mesma; para ele, 
tudo e submisso ao desejo de instruir e de ser util. Nao se percebe nun- 
ca o poeta impelido pelo desejo de descrever, pelo prazer de narrar, ou 
pela musica das palavras (207). Como o diz Waltz, "Hesiodo. retira 
dstematicamente de suas narrativas e expressoes tudo que nao tende 
de maneira direta a uma finalidade exortativa ou didatica" (208). 

A maneira dos poetas epicos, Hesiodo emprega a imegem. Para 
evocar a desgraga daquele que confia todos os seus bens ao navio e perde 
tudo com ele, o poeta encontra esta metafora (209): 

Seria terrivel, por ter imposto a seu carro um iardo muito pesado, 
ver, de subito, o eixo quebrado e a carga perdida 

O preguigoso 

mostra instintos do zangao sem dardo 
que, recusando-se a trabalhar, o trabalho das abelhas perturba 
devorando-o (210). 

Evidentemente, essas imagens sao muito menos numerosas que em 
Homero. O assunto presta-se menos para isso e as imagens nem sem- 
pre sao bem sucedidas, assim por exemplo aquela mao comparada "a 
um ramo de cinco galhos, sobre o qual, com o ferro negro, se desprende o 
scco do verde", isto e, de que se cortam as unhas (211) . Isso sao algumas 
poucas escorias. 

(204). — Trabalhos, 617. 
(205) . — Ibid., 475. 
(206) . — Ibid., 519-521, 
(207). — P. Girard, Le mythe de P and ore dans la poesie hesiodique em Revue de Etudes 

Grecques, XXII (1909), pp. 217-230. 
(208). — P. Waltz, A propos de 1'EIpis hesiodique em Revue des Etudes Grecques, XXIII, 

(1910), p. 38-57. 
(209). — Trabalhos, 692-693. 
(210). — Ibid., 303-306. 
(211). — Ibid., 742-743. 
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Os processes empregados pelo poeta sao muito variados. Quer ex- 
plicar a origem dos sofrimentos dos homens, surge o mito de Pandora, 
ao qual nao se deve atribuir a mesma importancia religiosa que tem 
quando aparece na Teogonia. Existe aqui unm valor bem mais poetico. 
O mito das Ragas e uma especie de explica^ao cosmogonica do mundo 
da qual o poeta reconhece o carater "douto"; mas nem por isso e um 
processo menos poetico, e Hesiodo ai encontra com a maior facilidade a 
inspiragao epica. Os belos tragos nao faltem, tal como a morte dos 
humanos da terceira geragao (212), 

a negra morte os lev\cni, 
por mais terriveis que fossem, e abandonaram a brilhante luz do sol. 

E leia-se tambem a bela narrativa da criacao da mulher pelos deuses 
do Olimpo . . . (213). O mesmo nao acontece na descrigao simultanea- 
mente comica e dramatica de Zeus enganado por Prometeu e ja sabo- 
reando sua vinganga? 
Noutras passagens o poeta cria, repentinamente, alegorias (214): 

Entao, deixando pe/bi Olimpo a terra de largas estradas, 
ocultando seus belos corpos com veus brancos, 
Consciencia e Vergonha, abandonando os homens 
subirao ate os Imortais. 

Ao descrever as violencias de que e alvo a justiga, dira (215): 

Juramento logo se apresenta, correndo sobre o rasto 
dan sentengas torcidasr 

enquanto um clamor se eleva, o da Justiga, 
arrastada para onde a lev am 

os comedores de presentes, que iazem justiga 
a forga de sentengas torcidas; 

e ela os segue, chorandp a cidade e as habitagdes dos homens, 
que a baniram e dispensaram sem direito. 

Da mesma forma por que da vida a tais alegorias, — e isso e 
tanto mais facil pois, para Hesiodo, Justiga e uma deusa, filha querida 
de Zeus — o abstrato e concretizado; o descomedimento, por exemplo, 
de que diz (216): 

(212). — Trabalhos, 154-155. 
(213). — Ibid., 59 e ss. 
(214). — Ibid., 197-200. 
(215). — Ibid., 219-224. 
(216) . — Ibid., 214-216. 
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 os grandes, ate eles, 
tem diiiculdade em supotia-lo, e seu peso os OL-maga, 
nos dias em que esbarram com desastres. 

Enfim, o apologo aparece pelo menos uma vez, sem que todavia, o 
poeta extraia a ligao diretamente, mas com sentido transparente: 

Agora aos reis, embora sabios, contarei uma hist or ia. 
Eis o que o gaviao dizia ao rouxinol de pescoco pintado, 
enquanto o carregava la no alto, no meio das 

nuvens em suas garras rapaces. 
Ele, desgragadamente, transpagado pelas garras aduncas, 
gemia; e o gaviao, brutalmente, Ihe diz (217): 
"Miseravel, por que choras? Pertences ao mais forte que tu. 
"Iras para onde eu te levar, por maravilhoso cantor que sejas, 
"e de ti, a minha vontade, farei meu jantar ou te devolverei a 

liberdade, 
"Louco e o que resiste ao mais forte que ele. 
"Nao obtem a vitoria, e a vergpnha acrescenta o sofrimento". 
Assim falou o gaviao rapido que plana as asas abertas. 

Essa imagem foi-lhe inspirada pela observagao dos fatos da vida 
do campo. Mas o pceta sabe, atraves duma cena apanhada do vivo, 
pintar um quadro de costumes sociais. Adivinham-se ate as ameagas 
que Ihe fizeram para que nao colocasse sua arte a servigo de ideias 
que podiam parecer subversivas duma ordem estabelecida, os conselhos 
de uma sabedoria que poderia parecer a verdadeira, e que consiste em 
nao esbarrar com as potencias do momento. Note-se tudo que ai pode 
haver de insultuoso aos reis, na comparagao com as aves de rapina, e 
de belo na imagem do rouxinol-poeta. 

Assim, pois, o apologo que sera empregado de maneira corrente 
no jambo por Arquiloco aqui se encontra em sua forma perfeita. Pare- 
ceria entao que esse processo, ja antes do poeta de Paros, tivesse tido 
uso normal na poesia satirica, a menos que aqui ja se encontre um ves- 
tigio da influencia exercida pelo poeta sattirico . . . 

O poeta sabe, pois, servir-se de tons diferentes. Os conselhcs que 
da ao campones poderiam ser cansativos. Ja demos exemplos desses 
tragos pitorescos^ realistas que o poeta introduz sem cessar, interca- 
lando. ora um rapido idilio, ora uma descrigao imaginada. Salientou-se, 
da descrigao do inverno, aquela historia do polvo que parece deslocada 
e cheia de ingenuidade, e que poderia ser o vestigio de um conto popular 

(217). — Trabalhos, 202-212. 
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utilizado pelo poeta (218). Em outra passagem, em dois versos, e suge- 
rida a miseria do pobre obrigado a solicitar um emprestimo e que se ve 
repelido (219): 

facil e dizer: "Da-me teus bois e teu arado", 
mais facil responder: "Meus bois tem a sua tare fa". 

A ligao e rapida, extraida da linguagem corrente de todos os dias. 
Mas a forma que caracteriza o mais das vezes o estilo de Hesiodo 

e a sua interpelagao dirigida, em geral, ao irmiao Perses, e que por ve- 
zes toma forma de uma adjuragao (220): 

Vai, regulemos nossa querela por um destes julgamentos direitos... 
Ja recebeste bast ante, no dia em que nos repartimos 

nosso patrimonio. 

Ele se torna mais incisivo, como o irmao mais velho que repreende 
o prodigo (221): 

Vai, pensa em meu conselho, 
resolve pa gar tuas dividas e poe-te ao abrigo da fome. 

Ou ainda, num quadro cheio de pitoresco, sobretudo quando se conside- 
ra que Perses ainda nao era casado (222), ele Ihe diz: 

Trabalha, Perses, pobre tolo, 
nos trabalhos que os deuses reservaram ao homem, 
se nao queres, um dia, cam teus filhos e tua mulher, 

o coragao atormentado, 

ir pedir a vida de vizinho em vizinho, sem que 
nenhum deles te atenda (223) . 

Sente-se no inicio desses versos uma certa ironia; esta se torna mais forte 
ainda (224): 

Trabalha, Parses, nobre filho, para que a fome te odeie, 
ou ainda: 

(218). — Trabalhos, 525-528. 
(219). — Ibid., 453-454. 
(220). — Ibid., 35-37. 
(221). — Ibid., 403-404. 
(222). — Ibid., 695. 
(223). — Ibid., 397-400. 
(224). — Ibid.. 299-300. 
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Eu te falo como homem que quer teu bem, grande tolo, Perses; 
da miseria ganha-se tanto quanto se quer .. . 

e sem dificuMade (225). 
E a linguagem torna-se familiar: 

A estrada e plana, e fica bem perto de nos. 

O torn passa vingador e solene. Consideremos o apologo de que fala- 
mos ha pouco. Quanta ironia neste preambulo (226): 

Agora, aos reis, embora sabios, eu contarei uma hist or ia. 

Apos alguns versos em que a descrigao — embora rapida — e 
bem pitoresca, eis a violencia de torn. O rouxinol-cantor e oprimido 
pelo gaviao que pretende fazter dele o que Ihe aprouver; mas o torn 
logo se eleva: o poeta, tal comlo um novo Tiresias, aponta os males quo 
ameagam a cidade regida por tais soberanos, e assim designa os cul- 
pados a vinganga popular; depois apela aos Deuses todo-poderosos, ao 
eterno Vidente, e as palavras se tornam rudes: loucura dos reis, opres- 
sao, obras perversas, funesto descomedimento. E e com uma certa au- 
toridade que profere (227): 

Meditai nisto para regular vossa linguagem, 6 reis 
comedores de presentes e para sempre renunciai 

as sentengas torcidas. 

Foi com justa razao que se comparou o torn do poeta ao dos pro- 
fetas da Antiga Lei. Revela umla eloquencia real que deseja ser convin- 
cente e a que nao falta grandeza. 

Ja se viu que, se esse torn e freqiientemente muito aspero nas in- 
vectivas, didatico, e mesmo terra a terra nos conselhos, Hesiodo 
sabe, em um texto concentrado, abrir perspectivas grandiosas sdbre todo 
um mundo moral e humano; eis ainda outro elemento de sua arte. 
Assim o ppeta e sensivel ao pitoresco do trago que aponta, tal como o men- 
digo apanhado de surpresa pelo inverno e que "aperta seu pe inchado 
com a mao emagrecida" (228), ou o homem que, com os filhos e a 
mulher vai de porta em porta (229). Alhures, a chuva ameaga, e He- 
siodo adverte ao campones (230): 

1225). — Trabalhos, 286-288. 
(226). — Ibid., 201 e ss. 
(227). — Ibid.. 263-264. 
(228). — Ibid., 497. 
(229). — Ibid., 399-400. 
(230). — Ibid., 554-556. 
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nao esperes para por fim a tua obra e voltar a casa, 
se nao queres que uma nuvem negra caia do ceu e te envolva, 
molhando-te os\ membros, inundando iuas vestes. 

E tambem as confidencias que o poeta nos transmite servem para 
modificar o torn, como que abrindo parenteses; ora fazem uma pausa, co- 
mo a referencia ao pai e a chegada a Beocia, no momento em que o 
poeta falava de navegagao, ou quando, com o mesmo objetivo, narra 
seus sucessos literarios; ora contribuem para dar as interpelacoes ao ir- 
mao uma feigao completamente dramatica. 

Mas, a esses tragos pessoais, o poeta acrecenta elementos que sao 
tirados da sabedoria devida a e»periencia. Numerosos versos sao ver- 
dadeiros proverbios que agradam ao seu bom senso campcnes, e que 
ele sabe que devem agradar, igualmente, ao seu auditorio de senhores 
rurais. Nem e menos sensivel, parece, a repetigao intencional dos mes- 
mos sons nesses adagios populares (231); 

/cat Sofxev, 09 Kev Sw, kou fxrj Sofxev o? Ktv fxri Sw, 
Soj i"ij jxlv Tt9 eSo)Kev, aScoTrj o 8' ov tls eSoiKev. 

Da a quem da, nao des a quem nao da. 
Da-se a um doador; a quem nao d doador, ninguem nunca deu. 

A aliteragao e um efeito frequente: acaso nao e essencialmente po- 
pular? 

Nesse acumulo de sentengas as quais o poeta sabe dar uma forma 
colorida, atraente, nao ha verdadeiramente um raciocinio. E a voz 
da sabedoria popular, E e um argument© que tern muito mais forga 
porque e apresentado sob um aspecto tocante e rudimentar. E o sinal 
de uma epcca. Na epopeia homerica nao se encontravam argumentos 
reais, afirmagoes solidas, macigas. Aqui se pode noter um progresso. 
Se nao ha raciocinio, ha a busca de uma explicagao. E essa explicagao 
e dada por meio de notas de bom senso devidas quer a observagao, quer a 
experiencia popular. A vida publica, as discussoes sociais cheggrao a pou- 
co e pouca a dar estofo a discussao, articular os argumentos. 

Enfim, ainda que a compcsigao de grandes trechos nao seja de seu 
agrado, o poeta sabe tirar partido de trechos paralelos, correspondentes 
uns aos outros. Todos os textos em que pinta a felicidade do homem 
da primeira idade e o descomedimento dos da idade de ferro (232) o 

(231). — 

(231). — 

Trabalhos, 354. Sobre as semelhangas entre a sabedor a hesiodica e os adagios popula- 
res primitivos, biblicos e modernos, veja P. Waltz, op. cit., p. 123, notas 3 e 4. 
Trabalhos, 354. Sobre as semelhangas entre a sabedor a hesiodica e os adagios popula- 
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provam on ainda quando op5e a recompensa dos povos justos ao cas- 
tigo dos povos criminosos (233). Tudo isso revela uma arte consciente, 
que nao ignora nenhuma de suas possibilidades. 

E claro que Hesicdo e tributario da lingua epica, 
A lingua de da chamada lingua de Homero. Toda a lingua da 

Hesiodo Teogonia descende diretamente da empregada pro- 
vavelmente pela hinologia e os sacerdotes. Nota-se 

grande numero de versos que parecem inspirar-se nos poemas homericos. 
Basta comparar entre si os versos seguintes: Iliada, I, 70 e Teogonia, 
32 e 38; Odisseia, VIII, 169 e ss. e os versos 83 e ss.: sao retratos ccm 
termos identicos. Outros versos hesiodicos sao repetigoes de versos ho- 
mericos. Os verses 58-59 correspondem a Odisseia. X, 469-470; o verso 
373 repete Odisseda, IV, 479 e a segunda parte do verso 705, o hemisti- 
quio da Odistieia, XV, 357. Enfim, o verso 27 e uma transposigao da 
Odisseia, XIX, 23. Provavelmente se notariam tambem numerosos ver- 
sos identicos em Hesiodo e nos poetas ciclicos se se conhecessem melhor 
estes ultimos. Asinalemos que o Hino Homerico XXV apresenta os 
mesmos versos 2-5 que a Teogonia, 94-97. Esta semelhanga prova que 
se trata mais duma lingua tradicional da poesia que de reminiscencia 
do proprio Homero, sem que, todavia, se possa negar essa influen- 
cia de maneira total. Pode-se, pois, afirmar que a lingua da Teogonia 
descende diretamente da lingua empregada pela hinologia e pelos sacerdo- 
tes. 

Reconhece-se a mesma origem "homerica" nos Trabalhos e Dias 
em que alguns versos sao retomados integralmente, tais como 317 e 318, 
um emprestimo ao mesmo tempo da Iliada e da Odisseia (234), ou o 
verso 53, que se compoe de dois pedagos da Iliada, XXIIII, 482 e I, 
511. E evidente que se trata de formulas epicas que serviram tanto a 
Homero como a Hesiodo na composigao de tais versos. Outros versos 
de Hesiodo tern uma forma completamente tradicional: 

fa/a e comega a rir o pai dos deuses e dos homens (235). 
cu ainda: 

Fa/a, e todos obedecem ao senhor Zeus, o tilho de Crono (236) . 

(233). — Trabalhos, 225-247. 
(234). — Odisseia, XVII, 347; Iliada, XVIII, 486. A. Severyns, Homere, le poete et son 

oeuvre, pp. 51-52, observou que, ao ler as diversas formulas chamadas homericas, 
mas que pertencem simplemente a tradigao epica, se chega tanto a versos homericos 
como hesiodicos; assim Trabalhos, 53 e 69. E isso demonstra como toda essa poesia 
depende da tradi<;ao literaria epica: o poeta sabe usar com pleno conhecimento as 
formulas que conhece de cor. 

(235). — Trabalhos, 59. 
(236). — Ibid., 69. Ver a este respeito a edigao Rzach; e P. Waltz, op. cit., pp. 36-37. 
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Note-se que tais sxpresscGs como os epitGtos "H^aiarov TrepLKX-vrov, 
Xpvcrtrjv 'AcfipoSLTr/v, 'Apyeio^ovTrjv (237), aparGCGm particularmGntG nos 
textos miticos. E isso indica quc o pocta csta na dGpcndcncia dircta 
dos tcmplos g dc sua litcratura. Notcmos ainda quc e sobrctudo cm fim 
dc verso quc sg cncontram as chamadas Gxprcssocs "homGricas". Sao 
cxprcssocs fcitas, conhccidas c dc quc o pocta sg utiliza para tcrminar 
um VGISO, eirl avSpojTrwv, avep-OLO 6veWrj, Ato<; 6p/3po<; (238). Mas 
cm Hcsiodo ha um dcscjo real dc adaptar a rGflcxao cssa lingua quc g 
cssGncialmcntG da narragao. Eis porquc o cstilo c nitidamcntG divcrso 
nos trcchos cm quc o pocta c apenas didatico. Quando o pcnsamcn- 
to g claramcnte difcrcntG do dos poctas cpicos, as scmclhangas sg tor- 
nam raras e sao muito mcnos pcrccbidas; c o caso dos Trabalhos. 

O vocabulario dc Hcsiodo c tambcm, o mais das vgzgs, um voca- 
bulario homcrico. Mas o pocta procura a prccisao e nao sg contcnta com 
tomar GmprGstimos puramcntc formais. Assim c quc cmprcga cm scn- 
tido justo Gxpressocs a quo a lingua cpica havia csvaziado o contGudo 
(239): apovpay o solo fccundo, tlpozroKOi 8' ote?, as ovclhas lanu- 
das, c/mos kpov, a santa luz, o^eo? -^eAioio, o sol agudo, etc.: freqiiGntGmGn- 
tc inventa cpitctos de naturcza, a mancira homcrica, g sao cpitctos des- 
conhccidos por Homcro, madeiras que nao se aferroam dS^Krorar^, 
dKtu>TaT09, o trabalhador que chega por ultimo ao trabalho e chamado 
oif/apoTrjs, a novilha que pasta nos bosques se torna vAdc^ayo? (240), o in- 
verno torna-se a epoca dos dias matadores de bois, fSovSopa. Esta ex- 
pressao /3ovS6pa foi tambem interpretada como um termo popular tira- 
do do falar dos camponeses de Ascra transposto pelo poeta numa expres- 
sao poetica (241). Ao contrario, frequentemente, Hesiodo suprime os 
epitetos que encontrava na lingua epica, quando sao apenas um orna- 
mento, sem significado real. Hla, pois, em sua lingua, algo de mais pre- 
ciso, mais sobrio — o que nao impede que Hesiodo encontre um voca- 
bulario figurado, como a palavra "torcido" que qualifica as sentengas 
injustas: GKoXifjcn StKT/o-tv (242), ou o verbo Svywacv que marca o desapa- 
recimento dos astros no horizonte (243) . O poeta nao hesita em compor 
palavras metaforicas que obrigam o ouvinte a refletir para compreender 
a que ele se refere. Depois de ter chamado com um termo generico os 
habitantes das florestas: vXr/KolTau, ele precisa, Kepaol kcu vr/Kepoi, com ou 
sem chifres. O ladrao e o que "dorme de dia": ry/xepo/cotro?, as noites sao 

(237). — Trabalhos, 60, 65, 68, 77, 84. 
(238). — Ibid., 90, 551, 626, 676. 
(239). — Ver por exemplo os epitetos homericos dos versos 117, 234, 237, 238, 339, 379, 

414, 484, 532, 537, 565, 620, 622, 674, 692, 735 dos Trabalhos. 
(240). — Trabalhos, 339, 420, 429, 435, 451, 490, 514, 516, 529, 567, 568, 581, 590 591 602. 
(241). —• Ver J. Herbillon, "Boudoros" em Revue Beige de Philologie, 1949 ,pp. 107-111. 

Ao lado dessas expressoes se encontra, no verso 172, a respeito da colheita, um epi- 
teto epico, mas pouco conveniente: KapTTOV 

(242). — Trabalhos, 250. 
(243) . — Ibid., 616. 
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as benfazejas: evcfrpovakf o caracol e <^hamado "portarcasa": faploiKos 
(244). Ha algo que tem sabor de lingua popular. As aliangas de pala- 
vras sao inesperadas. Uma palavra da lingua epica encontra-se coloca- 
da ao lado de um, termo popular, evidentemente ignorado por Homero, 
e isso cria uma impressao original : reconhece-se a expressao e, apesar 
disso, ela e inteiramente nova. Evidentemente, haveria erro em querer 
comparar o estilo dos dois poetas. Homero tem mais grandeza, mais 
amplitude; Hesiodo limita-se as frases sentenciosas mas consegue, de 
maneira original, compor essas formulas que nos impressionam, utili- 
zar os ditados populares e sabemos por alguns desenvolvimentos que 
ele sabe, quando quer, atingir amplitude e uma certa grandeza. 

Por tudo isso, a lingua de Hesiodo tem algo de mais moderno, que 
a diferencia consideravelmente da de Homero. E todavia, a lingua em- 
pregada e o dialeto jonico e comporta mais eolismos que a de Homero. 
Isso pode resultar simplesmente da tradigao manuscrita. E a questao 
reaparece, como para Homero: Hesiodo escreveu em lingua eolica pura 
ou numa mistura de dialetos? Como para Homero, ainda e a esta ul- 
tima solugao que de^mos ater-ncs. A tradigao homerica, ou simplesmen- 
te epica e religiosa, parece ter impost© essa lingua. Mas que houvesse 
mais eolismos que em Homero e muito possivel, e a propria origem da 
familia de Hesiodoi devia impelir o poeta a esse uso. 

Todavia, pode causar especie o fato de que o dialeto beocio nao 
seja empregado quando se trata de falar a camponeses dessa regiao. 
E porque a unica lingua da poesia epioa, naquela ccasiao, era a da 
Ionia, a lingua ja tao misturada com elementos antigos, particularmen- 
te aqueus, e que encontramos nos poemas homericos (245). Mas se 
aparece mais evoluida que em Homero, ja que o poeta conhece numerosas 
contragoes que a lingua homerica desconhece, ou absolutamente nao 
emprega, se ela ignora tambem numerosos arcaismos de que se utilizava 
a lingua epica, nao se deve concluir que se trate de uma lingua falada: e, 
ao contrario, uma lingua ainda artificial. O emprego do digama por si 
so seria um sinal evident© desse fato, — pois, mais ainda que em Home- 
ro, ha algo de disparatado — se nao se levar em conta que tal emprego 
aqui como em Homero, esta preso ao emprego de formulas feitas que 
remontam a uma epoca em que o digama tinha valor. A prova esta em 
que o digama faz posigao ou impede o hiato; ora, quando nao se trata mais 
de expressoes tradicionais, o poeta age como se tal letra estivesse total- 
mente enfraquecida (246). Enfim, numerosos eolismos nada tem que 
ver com a lingua epica e devem resultar de emprestimcs feitos pelo 
poeta de sua lingua materna, aquela que herdara do pai, o cidadao de 

(244). — Trabalhos, 524, 529, 560, 571, 778. 
(245) . —. Ver o estudo da lingua de Hesiodo, Sulla lingua de Esiodo e sulVesaxnetro datilico, 

em C. Gallovotti e A. Ranconi, La lingua Omerica, Bari, 1948. 
(246) , — R. Aubreton, Introdugao a Homero, pp. 67-72. 
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Cime. Todavia, sabe-se que fatos que freqiientemente se nos apresen- 
tam nessa lingua herdada da epopeia como eolismos, nada mais sao que 
iormas antigas, aqueias, que nos chegaram sob essa roupagem; assim, 
tsempre sera dificil distinguir o que o poeta deve a sua origem e o que 
Ihe advem de sua formegao poetica. 

De outro lado, a presenga de algumas formas doric'as se explica 
muito bem pelo fato de que esse genero poetico nao tinha as mesmas 
razoes que a epopeia para excluir o dialeto dorico: o assunto era neu- 
tro. Ademais, a influencia dos dorios deveria ter-se feito sentir sobre as 
populagoes que tinham visto passar a onda invasora. Apontou-se, tam- 
bem, a influencia da literatura cresmologica de Delfos sobre o nosso 
poeta, mas isso © mais do que duvidoso. 

Acrescentemos, para concluir, que o he»ametro datilico apresenta 
todas as caracteristicas do verso homerico, ainda com mais regulari- 
dade (247). 

(247). — Ver quanto ao estudo de hexametro dos Trabnlhos, P. Waltz, op. cit., Cap. Vjl, 
pp. 191 e ss.; e tambem C. Gallavotti e A. Ranconi, op .cit.. 
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CAPfTULO IV 

O POETA HESIODO 

sempre dificil o problema das fontes, quan- 
As fontes de do se trata de escritores que, para nos, aparecem 

Hesiodo como sendo os primeiros. Que podemos saber dos 
antecessores de Hesiodo? 

Quanto a Teogonia parece evidente que as fontes sao eminentemen- 
tes sacerdotais. Mas nela nao encontramos a concepgao antropomor- 
fica que Homero, e talvez outros aedos antes dele, haviam divulgado. 
Ainda que a lingua da Teogonia possa parecer hcmerica quanto a for- 
ma, seus epltetos e ainda mesmo na composigao do verso, nao ha neces- 
sidade, ja o dissemos, de conceber uma influencia direta de Homero 
sobre Hesiodo. Basta que o poeta de Ascra tenha tido conhecimento 
das obras epicas anteriores. E isso 0 evidente no que concerne ao filho 
do colono de Cime da Asia, ainda que os camiponeses de Ascra e os beo- 
cios de Tespis nao tivessem tido contacto com a literatura da Grecia e 
da Asia. Mas tambem isso e inaceitavel, pois o emprego por Hesiodo de 
uma lingua artificial feita essencialmente de eolismos e jonismos, tao dis- 
tante da dos beocios, mas todavia compreendida por eles, prova que tal 
lingua era a da poesia em geral, e, que mesmo em lugares tao recuados 
e perdidos o conhecimento dessa literatura se havia expandido. 

Ademais ha muitas divergencias entre a posigao religiosa de Hesio- 

do na Teogonia e a de Homero, para que se possa aceitar uma influen- 
cia profunda dessa obra sobre a teologia de Hesiodo. Ao contrario, ja che- 
gou a ser considerada como uma reagao ao pensamento de Homero. No en- 
tanto, como no poeta epico, sente-se em Hjesldo uma tendencia a procurar 
uma explicagao dos fatos, divinos e humanos. Mas, longe de voltar-se 
para o homem, como em Homero, a slntese hesiodica e essencialmente 
uma slntese divina. Assim, o poeta de Ascra participa, como Homero, 
da mesma tendencia "cientifica", coordenadora e mesmo unitarista, 
dando a Zeus um papel essencial no mundo dos deuses. Mas, essa ten- 
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dencia nao e olimpica, como em Homera; ela esta num estagio mais an- 
tigo, menos evoluido. Basta-lhe estabelecer entre os deuses lacos de filia- 
?ao, uma genealcgia, de acordo com a velha tendencia que se encontra 
entre os Indus e os Celtas, e que aparece tao freqiientemente nas narra- 
tivas homericas. Aqui, podemos dizer que possuimos essa tendencia em 
seu estado puro. Todavia, descobre-se um verdadeiro ensaio de racicna- 
lizagao nessa mjeneira de estabelecer uma filiagao logica entre as diver- 
sas divindades. Uma desordem de piano, algumas contradigoes provam 
que nao foi uma obra facil e que embora estando em estreita dependen- 
cia com os tempos, o poeta realiza obra pessoal (1) . Nao e um empre- 
endimento espantoso o tentar coordenar, unificar os mitos de todas as 
divindades, tais como cada hino narrava em sua honra? 

Assim, pois, atraves da Teogoriia adivinha-se uma literature hinica, 
teogonica ou teologica, e talvez ate orfica, se se pensar no papel que o 

poeta atribui ao Amor. "Nao e portanto impossivel, escreve P. Mazon, 
que Hesiodo tenha sido realmente o primeiro a fazer de um poema desse 
genero um catalog© complete dos deuses da Grecia, e a substituir nar- 
rativas cosmogonicas ou epopeias a gloria deste ou daquele deus por 
um repertorio ordenado de todas as divindades, desde o comego dos 
tempos ate a epoca do poeta. Eis o que pode ter sido a verdadeira 
originalidade de Hesiodo. Nenhum documento, nenhum indicio ncs per- 
mit© afirmar que a Teogonia hesiodica nao fosse o primeiro repertorio 
desse genero que a Grecia conheceu" (2). 

Alguns hinos homericos fornecem-nos exemplos desta literatura an- 

tiga, e Hesiodo parece ter intercalado um ©specimen na sua obra, hino de 
sua composigao e sinal duma devogao particular. E o cantico a Hecate 
que vai do verso 411 a 452 da Teogonia. Teve necessidade de explicar o 
culto desta deusa, a unica dos Titanidas a conservar o seu papel divino, a 
receber tais honras. 

As fontes dos Trabalhos e Dias sao por certo completamente diversas. 
Todavia ha duas semelhangas bem nitidas ccm a Teogonia, naturais num 
poeta que, antes de compor uma obra moral, pensara em unificar os diver- 
sos hinos individuais que conhecia. De inicio, a concepgao de Zeus, que se 
torna, por assirr* dizer, o deus unico, de quern depende a evolu^ao do 
mundo. Zeus e na verdade o deus universal. As outras divindades perma- 
nencem como divindades locais; o poeta parece quase ignora-las com 
excecao de Demeter e Posidao. Alem disso, na explicagao do mundo que 
Hesiodo retoma nos Trabalhos ccm os mitos de Pandora e das cincos ida- 

(1).   Th. Sinko, afirma que Hesiodo esta na origem de numerosos nomes inventados por 
ele e aos quais, a segu r e gra?as a ele, os mitologos e poetas deram uma vida 
particular, (De nonnulhs catologis ab Hesiodo inventia em Eos, 1937, pp. 421-428). 

12). — P. Ma^on, Hesiode, p. 22. 
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des, encontramos a mesma preocupagao e a mesma inspiragao teogonica 
da Teogonia. O poeta somente parece precisar o pensamento, depois 
de ter recolhido sobre o assunto tradigoes mais claras, e tambem porque 
se tratava nao mais de dar razoes do castigo de Prometeu, mas princi- 
palmente de explicar a origem do mal no mundo, portanto, a necessidade 
da Luta e do Trabalho. E uma arte que se ressente tanto de toda a lite- 
ratura religiosa, sacerdotal, hinica do passado, dessa arte jonica da Asia 
Menor que o poeta leva ao continente, como das tendencias filosoficas 
da Jonia que vao dentro em pouco tentar uma explicagao do mundo. 

Na Teogonia, tambem ja se encontra a tendencia do autor a falar de 
si mesmo, de seus negocios de familia; e isto a seguir ha de desenvolver- 
se cada vez mais, na segunda obra do poeta. Foi ele o iniciador desse mo- 
vimento literario? Ou devemos suspeitar uma tendencia ja estabelecida, 
pois que essa inspiragao pessoal se encontra tambem posteriormente, na 
obra de Arquiloco, e talvez no Margites atribuido a Homero? 

Mas, nos Trabalhos, o pceta parece ter apelado ainda a uma litera- 
tura completamente diversa, literatura popular, que e e»pressao de uma sa- 
bedoria pratica. Ja existiam, como havera em grande numero mais tarde, 
desde os Pisistratidas, colegoes de proverbios que sao tanto aforismos 
em que o bom senso popular e resumido, como observagoes sobre o mo- 
mento propicio aos diversos trabalhos manuals? Pode-se pensar que os 
Trabalhos retomam muitas dessas sentengas, quer o poeta as tenha adota- 
do em con junto, unindo-as como podia umas as outras, — e isso nao era 
facil — quer nelas se tenha inspirado, para resumi-las em formulas atra- 

entes e que tern permanencia (3) . Ainda literatura popular que pode ins- 
pirar-se nas cantilenas compostas para excitar o trabalhador a executar 
os gestos que convem ao seu trabalho no tempo desejado. Ja se quis 
tambem ver nos Trabalhos o vestigio da literatura cresmologica que 
muito se deve ter desenvolvido desde os tempos mais antigos. O oraculo 
desempenha um papel importante, e cs lugares em que os deuses sao 
invocados sao inumeros. Observou-se que certo num(ero de sentengas 
hesiodicas podia aproximar-se de respostas oraculares (4) . 

Se se acrescentar que os recentes trabalhos sobre a literatura orien- 
tal que nos imtpeliram a comparagoes entre as obras do oriente e as obras 
classicas nos dao a conhecer tradigoes identicas as referidas por Hesio- 
do, ter-se-a feito a soma das influencias, que se podem discernir nessa 
obra (5). E principalmente na Teogonia que se descobrem fontes co- 
muns com o mundo de Leste. Toda uma tradigao babilonica teria sido 

(3). — Ver A. Hoekstra, Hesiode, Les Travaux et les Jours, 1'element proverbial et son 
adaptation, em MnSmosyne, 1950, pp. 89-114. 

(4). — P. Waltz, op. cit., pp. 13-15. 
(5). — Sobre as origens orientals da Teogonia, ver F. Dornseff, Hes'ods Werke und Tage und 

das alte Morgenlad, em Philologus, 1934, pp. 397-415, et Altorientalisches in Hesiods 
Theogonie, em Antiquite classique, 1937, pp. 231-258. Tambem R. Cantarella, Ele- 
menti primitivi nella poesia Esiodea, em Revista Indo-greco-itaV.ca di iilologia, 1931, 
pp. 105-149. 
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transmlitida ao mundo grego atraves da literatura hitita e da epopeia de 
Kumarbi. Citemos, de acordo com G. Germain, a castragao de Ami por 
Kumarbi que se deve aproximar da de Urano (6); os filhcs nascidos da se- 
mente divina caida sobre a terra em que se pode reconhecer o nasci- 
mento de Afrodite; Kumarbi devorando seus proprios filhos e engulindo, 
como Crono, pedras. Por fim, a luta dos deuses do Olimpo e dos Titas 
da Teogonia aproxima-se da do deus da Tempestade, com a Terra de 
obscuridade, os Rios e as Montanhas das lendas orientais (7) . Todavia, a 
lenda grega aparece ja como o resultedo de uma transformagao intelec- 
tual, e a tradi^ao da qual usou Hesiodo deve ser muito mais proxima do 
fundo primitive. Compreende-se, lendo a Teogonia, que os deuses sao 
apenas, na origem, criaturas de Urano e da Terra, e nao existe nehuma 
diferenca de natureza entre os Titas, os Ciclopes, os Cem-Bragos e Crono 
com toda a sua descendencia. Todos sao gigantes, do mesmo sangue, 
da mesma forccq pode-se percebe-lo no episodic em que Prometeu dese- 
ja enganar Zeus. £sse homenageia a ciencia do Titanida: "Filho de 
Japeto, que tern mais conhecimento do que ninguem no mundo" (8). 
Aparece tambem na luta que o Cronida deve sustentar com seus irmaos 
contra seus tios, os Titas, e em que precisa, para vence-los, dos Cem-Bra- 
gos, os quais tambem pertencem a primeira geragao. Em tudo isso, pode-se 
ver a lembranga divinizada desses homens das primeiras idades, de suas 
lutas, de suas vitorias e talvez tambem da vitoria de Zeus, que conquistou 
a primazia pela sua inteligencia, invengoes, armas excepcionais. Pois, 
nao e assim que e precise interpretar o poder que Ihe conferem o raio, 
o trovao, o relampago? (9) E com o crime de Cronos contra seu pai 
que aparece sobre a terra a Morte, a Dor, a Vinganga e todos os males 

(10). Sentem-se as fontes primitivas de que o poeta hauriu. 
Quaisquer que sejam os emprestimos que o poeta pode fazer de 

tradigoes longinquas, pode-se fazer o calculo do que persiste profunda- 
mente como sua obra original, principalmente nos Trabalhos, tanto no 

(6). — G. Germain, op. cit., p. 455. O textc dessa epopeia foi pubheado por Guterbo- , 
Des Kumarbi Mythos, e a semelhan?a com a obra de Hesiodo estudada por K. . 
Barnett, The epic of Kumarbi and the Theogony of Hesiod, em Jounal of Hellenic 
Studies LXII (1945), pp. 100-101. Salientaram-se igualmente nos preceitos que 
parecem esparsos atraves dos veisos 727-765 sobrevivencias de usos muito anUgos e 
proprios da cultura mediterranea. Alias sao encontrados ate na literatura Hindu. V 
V. Pisoni, Dalle stelle alle stalle, em Rheinisches Museum fur Phtlologte, 193b, p. vo. 

239-246 e L. Rademacher, em Rheinisches Museum fur Philologie, 1938, p. • 
/ 7 \   r Dussaud, interpreta esse episodic como uma heranga dos mitos uritos e fenicios 

(Les antecedents orientaux de la Theogonie d'Hesiode em Melanges Gregoye, I, pp. 
227-231. Sobre a castra?ao de Kumarbi, veja ainda P. D. Barrett, op. cit.. 

(8). — Teogonia, 559. 
(9). — Ibid., 501-506. c , „ - * 

(10), — ^ tentador aproximar a era dos primeiros seres a idade de Ouro da qual fala Hesiodo 
nos Trabalhos. Notar-se-a que o poeta nao da nenhuma informagao sobre a cria?ao 
do homem, mas este existia ja anteriormente as lutas dos Titas e de Zeus, e dessas 
lutas os homens participaram ao lado dos Titas, pois que Hesiodo diz: Foi no tempo 
em que se resolvia a querela dos deuses e dos homens mortals, Teogonia, 535-536. 
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dominio do pensamento como no da exspressao (11). Exortagao pessoal, 
busca de explicagao para as necessidades sociais, alta concepgao do papel 
da divindade, apelo a opiniao publica contra os pcderosos, esperanga 
na justi^a tanto no mundo intimo como no dominio social, em tudo is- 
so encontramos a forte personalidade de Hesiodo. fCle soube, partindo 
de suas querelas pessoais, elevar-se as grandes ideias gerais numa lingua- 
gem que se apega profundamente ao passado assim como as tradigoes po- 
pulares (12). 

Nao mais ousaremos dizer com os criticos do 
Data e vida de seculo XIX "que se nota, na Teogonia, uma inge- 

Hesiodo nuidade de crenga e de concepgao que nao permite 
supor que essa notayel tentativa de sintese tenha 

sido composta depois da metade do seculo VII" (13). Ja dissemos o 
que se devia pensar acerca da ingenuidade dos poemas desse perio- 
do (14). Nos poemas hesiodicos, entretanto, nada nos permite atribuir- 
ihes uma data precisa. Herodoto faz Hesiodo viver quatrocentos anos an- 
tes de sua epoca, ou seja por volta de 850; Apolodoro atribue-lhe como da- 
tas 846-777; a Souda como o marmore de Paros aponta 808. E a opiniao 
ndotada por alguns modernos como Bergk, Croiset, enquanto que Beltra- 
mi opta pela data de 750 e Christ por 700 (15) . Certo e que as reminis- 
cencias de Hesiodo sao abundantes em Solao, Teognis; Semonides de 
Amorgos apresenta em suas poesias varias passagens inspiradas em nosso 
poeta (16). Hesiodo foi, pois, popular desde o seculo VII. Ademais, 
podemos muito bem considerar as reminiscencias homericas da lingua de 
Hesiodo como consequencias duma lingua tradicional do genero epico, 
da qual o poeta da Teogonia e dos Trabalhos teria herdado. Algumas 
tomadas de posigao contrarias as de Homero atestam que o poeta de 
Ascra conhecia o poeta asiatico (17). E como se poderia ter dado o 
contrario, se se pensar na proximidade de Esmirna, Quios, Mitilene e 
da cidade de que provem a famiilia de Hesiodo? Convem, pois, consi- 
dera-lo como um poeta pelo menos ligeiramente posterior ao poeta epico. 

  £ possivel, por exemplo, que a modificagao feita no mito de Pandora seja obra do poeta, 
assim como a atribuigao das desgra^as dos mortais as mulheres. Essa lenda, muito an- 
tiga, tinha outra forma na mais longinqua antiguidade, e Homero conheceu a lenda 
em que se mencionavam do:s vasos e nao um so. Ver Ch. Picard, Le peche de Pan- 
dora, em Acropole, Belles Lettres, 1932, pp. 37-39. 

(12).   A. Zacharov, Hesiode et les Travaux et les Jours, em Recueil Guebelev, pp. 118-142, 
trabalho que so conhecemos atraves duma resenha. 

(13). — A. e M. Croiset, op. cit., I, p. 557. 
(14). — R. Aubreton, Introdugao a Homero, p. 116-118; 147-151; 155-156; 258-259. 
(15). __ T. W. Allen, op. cit., admite as datas dadas por Apolodoro, isto e 846-777. R. Eis- 

ler, Metallurgical anthropology in Hesiod and Plato and the d]ate of Phoenician lie 
em Isis, XL (1941), ve uma correspondend a entre a influencia de um rei mibio e a 
obra de Hesiodo que se situaria por volta de 760. 

(16). — Comparar Semonides, frag. 7,76 (ed. Bergk) e Trlabalhos, 58; frag. 7,21 e Tra- 
balhos, 70; frag. 6 e Trabalhos, 702-703. 

(17). — E. Mireaux, Les poemes homeriques et Vhistoire grecque, II, pp. 420-430. 
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Ora, se adotarmos para a IHada uma data proxima de 750 mais ou me- 
nos, vemos, que e no fim do seculo VIII que se deve situar a existencia 
de Hesiodo (18) . 

Veremos que os fatos parecem concorder ccm esta cronologia. 
Reportando-nos aos diversos escritos da epoca bizantina, (19) notaremos 
que eles nos falam da luta poetica entre Hesicdo e Homero, ou referem 
narrativas lendarias acerca de sua morte. De tudo isso nao podemos 
extrair informagoes certas. Todavia, essa luta poetica poderia demons- 
trar que a tradigao colocava os dois poetas muito proximos um do outroT 

e que essa oposigao observada entre os dois poetas nao e unicamente 
obra dos criticos. Em conclusao e a propria obra que se devem pedir as 
informagoes mais exatas. 

O pai de Hesiodo era eolio. Era um armador de Cumas da Eolida, 
a cidade de C'me (20). O poeta conta que as dificuldades financeiras, 
e ate a pobreza foram a causa de sua partida. Pensou-se que as difi- 
culdades encontradas pelo pai de Hesiodo nao eram pessoais, e se preten- 
deu extrair de alguns fatos conhecidos da historia da Asia ^lediterranea 
uma explicagao para esse movimento migratorio do continente para a 
peninsula helenica. Os acontecimentos da Asia teriam provocado uma 
grande pertubagao nas cidades jonias e eolias. A Lidia a antiga Meo- 
nia   tinha substituido em 680 a politica pacifica dos Heraclidas pela 
conquistadora dcs Mermnados. Giges, tomando brutalmente o lugar de 
Candaulo, queria ao mesmo tempo possuir no Egeu portos bem situados 
e tomar o caminho do Ponto Euxino. Tenta entao, com auxilio de Mi- 
leto de que se torna aliado, sufocar as outras cidades ccmerciais da 
costa, provocando dessa maneira a ruina de algumas cidades, tais co- 
mo Cime, que volta entao a ser completamente agricola (21). 

Este acontecimento foi o que provocou o infortunio do armador 
eolio e o obrigou a abandonar a patria? Nao seriam suas ideias profunda- 
mente democraticas, a julgar pelas de seu filho, a causa dessa partida, qua- 
se um exilio, e em que perdeu todos os seus bens? Aceitando essa explica- 
gao, o poeta teria nascido por volta de 680. Veremos que esta cronologia 
nao deixa de encontrar dificuldades e, sem duvida, um melhor conhecimen- 
to da historia das cidades durante os anos anteriores permitiria outras su- 

u8) Ver R. Aubreton, op. cit., 265-272; encontramos mais ou menosa cro"olog de 

P. Waltz, Hesiode et son poeme moral, p. 39. A cer na cronologia de F. Jacoby, 
The date of Archilochus em Classical Quaterly, l941- PP. 97-109, Hesiodo ena J ^ 
do cinquenta anos antes de Arquiloco. Todavia adm.tmdo-se que Arquiloco tenha 
vivido na geragao subsequente a de Homero, ve-se que e precise considerar Arquiloc 
e Hesiodo como con^®r"poraneOS' . Homeri et Hesiodi, Bonn, 1916. Todas as infor- 

rigi   Ver estes textos em Wilamowitz, Vttae Homert et nesiooi, , 
09 5 * ma^oes que os antigos deram a respeito de Hesiodo se encontram reun.das na obra de 

Jacoby, Hesiodi Carmina, I: Theogoma, Berlin, 1930 pp. 106-130. 
(20). — A Cumas da Italia fo. fundada cerca de 750 por Calc.s e nada parece ter com a C.mo 

da Asia. 
(21). — E. Mireaux, op. cit., II, p. 24. 



DATA E VIDA DE HESIODO 81 

posigoes. De qualquer forma, o infeliz se dirigiu para a Beocia de onde ou- 
trora haviam partido seus antepessados, e fixou-se em Ascra, ao sul do 
Heli^ao. La nasceu o poeta, a crer em Plutarco. 

Era uma regiao cruel e triste a qual o emigrante so pudera abor- 
dar apos um pqriplo ao redor do Peloponeso, para chegar ao fundo 
do golfo de Corinto. Regiao esteril onde poucas terras araveis se en- 
contram no fundo dos vales, em que o campones tira proveito da menor 
nesga de terra suspensa no flanco da montanha. O proprio clima e rude; 
o inverno conhece longos meses de neve e as tempestades de vento do 
Norte; o verao e abafante pois o Helicao impede qualquer influencia mari- 
tima. Regiao dificilmente freqiientada, onde so vivem pobremente os 
camponeses, tal o lugar em que se fixou o infeliz homem de Cime, on- 
de criou familia. O poeta foi campones assim como se tornara o seu pai. 
Menino, provavelmente apascentava os rebanhos nas encostas do Heli- 
cao (22), mas conhecia principalmente o trabalho duro, "o trabalho dos 
bois e das mulas pacientes" (23). E, portanto, o fruto da experiencia de 
campones o que ele dara em sua obra. Seus poemas tambem nos falam 
da piedade do homem, descrevem-nos as suas lutas. Apos a morte do 
pai, Hesiodo teve que repartir a pequena heranga paterna com o irmao 
Perses. Isso deu lugar a contestagoes e Hesiodo apelou para os juizes de 
Tespis, a cidade vizinha, de que dependia Ascra. Provavelmente a esses 
juizes e que o poeta se dirige na Teogonia: 

£ nisto que se conhecem os reis sabios, porque aos homens, 
um. dia lesados, sabem dar, na praga, uma desforra 
sem combate, atraindo os coracdes com palavras apaziguadoras (24). 

Mas os juizes embargaram-lhe a demanda, pois, diz ele, seu irmao ha- 
via sabido toma-los favoraveis (25), com presentes. Sente-se por detras 
dessa confidencia toda a revolta que se exipressa, que e o sinal duma 
epoca que nao se resigna mais ao destine, em que ie sente a possibili- 
dade de mudar algo na crdem das coisas e a vontade de nao aceitar 
um julgamento presumido injusto. 

Pode-se conjecturar, de acordo com os Trabalhos, que ja estamos 
numa epoca de transigao e se tentou dar uma data ao eclodir desse es- 
pirito novc. Sabe-se que la por 670 apareceu, na Grecia, o primeiro 
tirano: em Sicions, pais dorico, Ortagoras tomou o poder, opondo-se aos 
aristocratas militares. Em 667, Cipselo estabeleceu a tirania em Co- 
r'nto. No mundo do golfo de Corinto, tais acontecimentos deviam ter 
feito eco, e supoe-se que esse apelo a uma liberdade real que se revela 

(22). — Teogonia, 23. 
(23). — Trabalhos, 46. 
(24). — Teogonia, 88-90. 
(25). — Trabalhos, 37-39. 
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em Hesiodo pode nascer desse fato. Ve-se entao, no mundo grego; um dese- 
jo de sacudir o jugo das velhas aristocracies de senhores rurais, uma 
neoessidade de conhecer as leis que regem as relagces entre os indi- 
viduos. Reclamam-se leis civis escritas; deseja-se conhecer o ritual religioso. 
Toda a obra de Hesiodo corresponde a essa necessidade de reclamar a 
justica e uma justiga de acordo com normas conhecidas de todos. Mas 
nao e precise rejuvenescer tanto a epoca em que viveu Hesiodo. Essa 
cendencia nova nao nasceu de um dia para o outro. Hesiodo da-nos um 
eco das ideias novas que entao se desenvolviam. 

A primeira obra de nosso poeta foi a Teogonia, a julgar pelo prolo- 
logo. e sua carreira poetica foi gloriosa. Ele mesmo nos relembra que 
um dia de Aulis partiu para a Eubeia: 

Foi la que, para tomar parte nos torneios do valoroso Ardidamas, 
emharquei para Calcis. Muitos premios 
eram propostos pelos tilhos do herdi; e toi entao, posso relemhrar, 
que um hino me deu a vitdria e £anhei um tripe com duas asas, 
que consagrei as Musas do Helicao 
nos mesmos lugares em que,, pela primeira vez, 

elas me colocaram na estrada dos cantos harmoniosos (26). 

fisse concurso de que nos fala Hesiodo ja causa dificuldades as cro- 
nologias precedentes, segundo as quais o poeta, nascido por volta de 680, 
escreveria em 660. De fato, esse torneio poetico em Calcis para onde 
vai o poeta condiz mal com as pertubagoes da Eubeia. A guerra lelan- 
tina que incendiou todo o Egeu, opondo as duas vizinhas durante tanto 
tempo unidas, Calcis e Eretria, devia erguer sucessivamente uma contra 
a outra, durante quase todo o seculo VTI, Corinto, Sicione, Egina, Miti- 
lene e Calcis contra Eretria e Mileto. Talvez essa luta se tivesse miciado 

no ultimo quartel do seculo VIII. 
Seria verdadeiramente esse o momento em que o p:eta tena ido a 

cidade guerreira? Nadc, nem na Teogonia nem nos Trabalhos pode 
permitir-nos crer que o poeta houvesse conhecido a luta armada ac 
seu redor, que dela tivesse presenciado os horrores. Ja observamos ate 
que, em nenhuma parte da obra, se ve alusao a guerra e que, ao contra- 
rio, se trata de um poema de paz. fisse concurso se teria realizado antes 
da guerra lelantina. Eis-nos pois recur dos a uma data anterior a 720. 
O poeta teria nascido antes de 750, e Hesiodo seria contemporaneo 
de Homero. Isso da nova luz aos acontecimentos politicos da costa da 
Asia Menor no decorrer do seculo VIII. Foi entao que o pai de Hesiodo 
e Perses procuraram abandonar a Asia, ou unicamsnte, como diz o poeta, 

(26) — Trabalhos, 651-659. Tais versos foram ronsiderados apocrifos por Fnck Flack Rzath 
e Rhode Mas a unica razao para duvidar de sua autent.cdade e o fato de Plutarco 
ja os ter repelido. sob o pretexto de que se tratava de uma alusao ao concurso poet.co 
que opusera Homero a Hesiodo. 
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em busca de fortuna, — mas nao se entende por que razao teriam vol- 
tado a Ascra! — ou, melhor, como resultado dos acontecimentos politi- 
cos, muito anteriores a conquista da Lidia por Giges, que o teriam obriga- 
do a abandonar sua cidade, completamente desprevenido. Podem-se sus- 
peitar fracassos de navegadores na politica colonizadora que impelira 
numerosas cidades para o Ponto Euxino, ou tambem as ideias novas que 
se tnanifestavam tanto na Asia como no territorio helenico, mais ou me- 
nos um seculo antes dos estabelecimentos dos poderes tiranicos, e provo- 
cadas pelo povo como reagao contra as aristocracias constituidas; de 
tudo isso o episodic de Tersitas na Iliada ja nos permitia timidamente 
suspeitar a realidade (27). Veem-se as reagoes dos grandes contra as 
novas ideias democraticas, reagoes de que o pai de Hesiodo pode ter si- 
do vitima. 

Gostariamos tambem de saber quern e o Anfidamas cuja memo- 
ria se celebrava em Calcis, se foi para um aniversario ou por ocasiao de 
funerais que cs filhos organizaram esses jogos com concurs© poetico, 
se, enfim, o epiteto de "valoroso" (28) Ihe foi dado por feitos guerreiros 
para cujo elogio o talento do jovem poeta teria sido tao pouco convenient©. 

O poeta venceu por meio de um hino. No tempo em que compos 
a Teogonia, portanto, exercitava-se na poesia hinica. Podiamos suspei- 
ta-lo, e gostariamos de conhecer o poema que Ihe teria propiciado o 
premio. Sabemos ainda atraves desse texto, que o poeta atravessou o 
o mar uma so vez: 

Nao tenho outra experiencia de naus de mil cravelhas, 

diz o poeta (29). Sua vitoria nao o incitou a renovar semelhantes aven- 
turas; no entanto, sabemos que, de acordo com sua concepgao, a poesia 
Ihe confiava uma missao: nao podia deixar de cantar. Deve-se atribuir 
a guerra essa imobilidade em seu pais natal? E possivel conjectura-lo. 

Provavelmente, Hesiodo teve outras disputes com o irmao; os ccn- 
selhos que Ihe da nos Trahalhos provam que Perses invejava os bens 
do irmao : "as riquezas nao se devem arrebatar" (30), e o poeta ja havia 
dito: 

Trabalha, Perses, nobre filho, para que a fome 
te odeie, e sejas querido de Demeter. . . 
a fome e, em toda parte, a companheira do homem que nada faz. . . 

(27). — Pretende-se ver neste episodic de Tersites um mot'vo para rejuvenescer o poema da 
Iliada ou para suspeitar uma interpola^ao recente. Ve-se que isso resulta essencialmente 
de ideas preconcebidas, pois que se ignora quase tudo acerca desse periodo. 

(28). — O texto diz 8aL(f)pOVO<; (Trabalhos, 654). 
(29). — Trabalhos, 660. 
(30). — Ibid., 320. 
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Nas condigdes em que te colacou a sorte, e de teu 
interesse trabalhar, 

afastando dos bens de outrem o teu espirito leviano. .. (31). 

Entao Hesiodo tenta urn acordo amigavel com o irmao, mas desta 
vez diante de testemunhas, para nao se arriscar a novas dificuldadea 
(32). £, pois, nessa epoca que se deve situar a composigao dos Traba- 
Ihos e Dias. 

Na Teogonia, o poeta mostrava sua afeigao pelo poder estabelecido, 
os reis "veneraveis", mas ja fazia uma diferenga entre os pnncipes que se 
mostravam prudentes , "os que todo o povo admira" e os que nao sabem 
fazer obra de justiga, encontrando as palavras apaziguadoras (33). 

O jovem poeta nao havia esquecido a mentalidade paterna, embora 
temperado pelas honras que certamente os chefes da sua terra Ihe pro- 
piciaram erp virtude de seus sucessos poeticos. Os Trabalhos revelam 
um espirito rebelde que ousa falar claro, ja pronto a luta e que nao he- 
sita em dar ligoes aos poderosos que se mostram injustos com seus su- 
ditos. A vida tornou o poeta mais amargo, mais sensivel as realidades, 
certamente mais concorde com os ensinamentos recebidos na mocida- 
de. Ele esta conscio dos problemas que se apresentam tanto ao cidadao 
como ao poeta digno desse nome, ao qual as Musas e os deuses confiaram 
uma missao. 

Infeliz em suas relagoes fratemaa, o poeta tambeta deve te-lo 
sido no amor; pois as tendencias misoginas que ja demonstra na Teogo- 
nia, no episodic de Prometeu, amplificam-se na epoca da redagao dos 
Trabalhos: "Quern confia em uma mulher confia nos ladroes"; e aconse- 
Iha ao campones que conserve a cabega fresca diante das mulheres! (34) 
Acaso ja nao propusera a questao de se saber se era ou nao^ conveniente 
casar-se? (35) Talvez que suas desgragas ainda se devam a Perses, 
ja que diz que quern rouba os bens de outrem comete um crime seme- 
Ihante a quem sobe, furtivo, no leito de um irmao para unir-se a mulher 
dele, falta repugnante! (36) ^ 

Devem-se atribuir outras obras a Hesiodo? A critica moderna (37) 
reconhece como de sua autoria os 56 primeiros versos do Escudo, que 
teriam sido tornados de emprestimo, como o diz o argumento, ao hvro IV 
do Catalogo de Hesiodo, freqlientemente chamado as Eheias porque devia 
comegar pelas palavras 1) oltj, isto e o Catalogo das Mulheres. Atribuia- 

(31) 
(32) 

(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 

Z acordo com J F. Latimer, Perse, versus ^ ^ ^r^acdons 
and Proceedings of the American Philological Association 1930, pp. /0 79. nao 
necessariamente um processo entre os dois irmaos; o autor julga, ademais, que 
houve processo, Hesiodo foi vencendor. Os argumentos nao sao convincentes. 

— Teogonia, 80-92. 
— Trabalhos, 373. 

.— Ibid., 376-380. 
— Ibid., 328. 
— P Mazon, op. cit., pp. XV e 119, 
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se ainda a Hesiodo uma Ornitomancia e uma Melampodia, poemas sobre 
a arte divinatoria (38). 

Numerosas lendas envolvem a morte de Hesiodo. Provam que o 
poeta foi ilustre e que seu corpo foi disputado, o seu tumulo pelo menos. 
Parece, entretanto, que morreu em Ascra e que, mais tarde, suas cinzas 
foram transportadas para Orcomeno, onde Aristoteles diz ter visto o seu 
tumulo (39). 

As qualidades que caracterizam o poeta sao essen- 
O carater de cialmente a piedade para com os deuses, o respeito 

Hesiodo ao trabalho e o amor a ordem. 
A piedade, ele a demonstra tanto por sua obra 

religiosa — que e um ensaio de sistematizagao, em que representa os 
deuses no que eles tern de grande, esquecendo-se das baixezas sobre que 
tanto insistia Homero — como por sua confianga em Zeus e Hecate! £ 
certo que ele nao pode silenciar sobre certa barbaric das primeiras di- 
vindades. Mas quanta confianga em Zeus, o justiceiro, quanto amor pela 
deusa Hecate e suas caras Musas! E os rniil preceitos que dita ao irmao 
campones nao sao ainda outra prova desse sentiment© da onipresenga 
divina, que e precise incessantemente respeitar e honrar? E evidentemen- 
te uma piedade pratica, pois saoi os deuses os que dao o fruto a qualquer 
trabalho. Deles provem todos os bens. Nao se pode negar que ha um 
certo idealismo e ate misticismo nesse pragmatista. Em tudo, ele ve a 
necessidade de relacionar a agao com a divindade. Assim, o trabalho 
tern sua razao de ser na independencia e seguranga que da ao homem. 
Mas Hesicdo percebe intimamente que existe outro motivo mais secreto, 
religiose, e que o trabalho depende de um desejo divino no qual sen- 
timos como que um castigo. 

Hesiodo e um trabalhador. Ja se disse que essa era uma tendencia 
natural de seu espirito. Todavia, nao se devem esquecer certos textos 
onde ele canta o tempo em que o homem vivia sem trabalho, feliz e 
prospero; e a felicidade dos herois na ilha bem-aventurada nao e recolher, 
sem fadiga, triplas colheitas anuais? Por certo e um trabalhador. Mas 
isso Ihe advem mais da necessidade, do raciocinio, do proprio sentimen- 
to religioso, do desejo de possuir independencia e bem estar que de uma 
tendencia natural, Esse trabalhador nao gostaria mais freqiientemente 
de, 

estender-se a sombra, para beher o vinho negro, 
regalar-se num bom festim, e 

o rosto voltado para o sopro do Zefiro, 

(38). — A e M. Croiset, op. cit., p. 478. 
^39). — P. Waltr, op. cit., pp. 32-33; P. Maron, Heaiode, pp. XII-XIV; W. Schiller, Die 

Tiere beim Tode Hesiods, em Anthropos (Viena), 1934, pp. 812-814. 
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bebendo duma fonte inex^aunvel e corrente, 

servir tres partes de agua e uma de vinho (40)? 

Nao gostaria de poder abendonar-se mais freqiientemente a inspiragao 
das Musas? Assim parece. Mas ele encontra tambem contentamento e 
alegria na realizagao de sua tarefa, e esta e pratica. Quando trabalhar? 
Ouando semear? Como construir uma charrua ? £ de tudo isso que se 
faz a vida de cada dia. Acima de tudo, encontramos em Hesiodo, um 
sentimento inato da justiga. Esta vem de Zeus e permite gozar em paz 
do fruto do trabalho. £ em nome dessa justiga que dira a verdade a 
todos, aos seus iguais e aos chefes, de maneira dura, aspera e ate com torn 
satirico. Mas percebe-se que, no mtimo, ele nao sente odio. Deseja ver 
Perses feliz, ate rico; pede essencialmente uma paz em que os homens 
nao mais se entredilagerem e sejam felizes. Esta sede de justiga confere- 
Ihe uma coragem real para falar claramente aos grandes, para ousar com- 
para-los a ave de rapina. Mas nessa invectiva nao ha vinganga: e com 
gravidade que ele a formula na esperanga de ver estabelecer-se uma era 
de justiga, em que, todavia, nao ousa confiar demasiadamente!. . . 

Ao mesmo tempo, pratico e idealista, quer impelir os homens a nao 
cair no vicio que causou a desgraga dos homens da quinta geragao. £sse 
idealismo nao deixa de ser acompanhado de uma certa sensibilidade 
em relagao ao homem, assim como em relagao a propria natureza. £ de 
um certo Amor que ele extrai essa confianga no future, o de^ejo de 
aperfeigor a humanidade. Diga-se o que se disser, e um belo carater que 
nos revela em seus poemas, ao mesmo tempo tao didaticos e pessoais. 

Todavia, nao se pode negar que se ha um progresso na concepgao 

da justiga, ha tambem uma face do homem que aparece em Homero e 
oue e completamente silenciado per Hesiodo. A fraternidade des corn- 
bates, a dogura da cooperagao, a amizade desinteressada, o socorro aos 
desgragados, as profundas afeigoes, tudo isso Hesiodo parece ignorar. 
Pode ser o resultado dumia existencia dura, existencia de campones em 

que e precise bastar-se a si mesmo, lutar incessantemente; as relagoes 
sao asperas entre camponeses: a posse da terra confere essa aspereza. 
E o retrato que ele descreve dos homens de seu tempo, seus contempo- 
laneos da quinta geragao, revela-nos qual era a sociedade que ele encon- 
trara na Beocia, no solo de Ascra, e que devia ser tao diferente daquela 
que seu pai conhecera na As:a, que este o fizera amar. Sua virtude pa- 
rece entao ter sido submissa a dura provagoes, e tambem o seu idealis- 
mo. Nao encontramos um eco nos versos em que parece duvidar de 
sua Missao? 

(40). — Trabalhos, 592-596. 
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Oxala hoje eu cesse de ser um homem justo, 
eu e meu filho; pois e matt ser 
justo, se o injusto ha de receber iavores da justica. 

Todavia, logo recobra o animo: 

Mas custo a crer que tais coisas sejam ratiiicadas 
pelo prudente Zeus (41). 

Isso resume bem a sua alma. A desgraga nao Ihe faltou. £le nao de- 
sespera e, ja aberto a reflexao filosofica, nao cessa de ser um idealista, 
embora permanecendo profundamente preso as realidades da vida quo- 
tidiana. Eis o que explica todo um aspecto de sua alma e obra. 

Todos os seus poemas revelam o homem serio, profundamente religio- 
so, mas sem grandes arrebatamentos Hricos. Seus dons sao esencialmente 
praticos, embora nao se possa recusar ao poeta um patetico real. Toda- 
via faltaram-lhe as dadivas que fazem os maiores poetas. 

(41). — Trabalhos, 170-173. 





CAP1TULO V 

INFLUfiNCIA DE HESfODO 

Qualquer que seja o juiza que nos modemos fizermos sobre a obra 
e a arte de Hesiodo, e incontestavel que o poeta exerceu sobre o seu tem- 
po e sobre o pensamento grego uma influencia de primeira ordem. E an- 
tes de tudo e evidente que a Teogonia deve ter contribuido a ordenar 
todo o mundo religioso, tao diverso, tao caotico, cujas tradigoes variavam 
de cidade em cidade, de templo em templo. E essa influencia, ela a re- 
partiu com a epopeia homerica. Desse prestigio, a lenda do concurso 
poetico entre Homero e Hesiodo e um trago significative (1) . Que este 
ultimo houvesse podido triunfar sobre o poeta de Quios, eis o que marca 
bem a estima que Ihe tributavam. Sem duvida, essa lenda nao nos che- 
gou, sob uma forma compilada, senao no II seculo d. C-; mas sabemos 
que, desde o V seculo a. C., ja era um fato considerado como certo, e que 
a ensinavam aos jovens. Se, como diz P. Mazon, se trata de um documen- 
to sem valor propriamente historico, isso nao diminui a prova de conside- 
ragao que envolvia a obra do poeta beocio. O fato de que seu tumulo 
tenha sido disputado por Naupacto e Orcomeno, afirmando ambas essas 
cidades seus direitos, tudo isso so nos pode esclarecer sobre a influencia 
e a gloria de Hesiodo (2) . 

Tanto quanto a de Homero, sua obra e citada por todos os escri- 
tores da Helade, seja expressamente, seja por citagoes. Evidentemente, 
nao se trata de crer que Hesiodo fosse a unica fonte das diversas tradi- 
goes da Grecia. A maneira pela qual os tragicos se ocuparam das lendas 
mostra tanto a variedade das fontes como a fantasia com que as acomo- 
davam. Ha, entretanto, atraves do mundo grego, uma persistente e con- 
sideravel influencia de Hesiodo. 

(1). — 

(2). — 

Vitae Homeri et Hesiodi, na edi?ao de U. von Wilamowitz, Bonn, 1916. Plutarco, Ques- 
tionum convivalium, V, 2, 6 (674 f>; Septem Sapient ium convivium, X 153 f. 
P. Mazon Hesiodo, pp. X-XIV, e Plutarco, MoraJia, 162 b. 
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£ incontestavel que a forma epica usada pelo poeta nao convinha 
para exprimir ideias e sentimentos novos. Rapidamente sera deixada de 
lado e se encontrara outro meio de expressao. Mas desde o nascimento 
da poesia, a influencia de Hesiodo se verifica. 

Dos poetas elegiacos so temos fragmentos que, dificilmente, nos per- 
mitem um exame de influencias . Bastara assinalar uma alusao de Tirteu 
ao vencido obrigado a mendigar com a sua farmlia; Mimnermo distin- 
guindo as /Musas, filhas de Urano e as filhas de Zeus, nao podia ignorar 
o poeta de Ascra; e Solao canta a lei, como Hesiodo a justiga, e tambem 
sua confianga na precariedade das obras de violencia, pois Zeus, que ve 
tudo, manifestara sua Vinganga (3). 

Desde o VI seculo, um filosofo como Heraclito julga util refutar 
uma opiniao do poeta beocio, conta-nos Plutarco (4). Trata-se de 
combater a distingao que o poeta faz entre dias propicios e nefastos, 
Sua autoridade e pois encarada como tendo valor e como devendc ser 
discutida num livro de ciencia. E o proprio Plutarco, quatro seculos de- 
pois, suscita a questao de saber qual dos dois tivera razao, se o poeta ou 
o filosofo. Por que essa referenda a Hesiodo, senao por ter sido ele o 
primeiro a tratar publicamente de um assunto que, mais tarde, seria 
amplamente comentado? 

£sse prestigio do poeta, nos o encontramos muitas vezes nas produ- 
goes do V seculo, nem sempre com referencia precisa a Hesiodo, mas 
como alguma coisa que e o sinal de uma influencia mais profunda. o 
resultado de um conhecimento habitual de sua obra. £ assim que en- 
contramos nas Eumenides de fisquilo (5) a formula da triplice bengao 
que recebe o homem prudente e piedoso: 

Que a rica fecundidade do solo e dos rehanhos 
jamais se canse de tornar uma cidade prospera. . . 
Que o germe dos homens ai seja tambem protegido. 

E ainda uma triplice maldigao que traz a deusa Artemis as cidades dos 
maus, dira por sua vez o poeta alexandrine Calimaco, repetindo, seis 
seculos mais tarde, o poeta de Ascra (6): 

Infeliz, tu Ihes fazes sentir tua dura colera. 
A peste devasta seus rehanhos, e as geadas, seus campos; 
os velhos, em suas casas, cortam suas cabeleiras para chorarem seus 

filhos; as mulheres 

(3). — Tirteu, /ram. 10 (Bergk), citado por Licurgo, contra Leocrates, 107; Mimnermo, 
fragm. 13, citado por Pausanias, IX, 29, 4; Solao, fragm. 4, citado por Demostenes, Em- 
baixada, 255 e fragm. 13 de Stobeu, Florilegio, IV, 15. 

(4). — Ibid., Camilo, 138 a. 
(5). — Eumenides, 916-1020. 
(6). — Hino a Artemis, 126-131. 
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morrem de parto, repentinamente, ou, se escapam disso, 
poem no mundo uma progenitura que nao se sustenta 

nem direito, nem firme". 

E, para pintar a prosperidade dos bons, ele continua a imitar Hesiodo: 

Mas aqueles que olhas com caridade e benevolencia, 

a esses as belas colheitas, o bom acrescimo 
do gado e o bem que prospera. 

Sao as mesmas bengaos, tradicionais desde Hesiodo, que, no coro das 
Suplicantes, Esquilo implora para Argos, a fim de recompensa-la da hos- 
pitalidade que ela da aos filhos de Danao (7): 

Que a peste jamais torne vazia de homens a cidade. . . 
Que a //or da mocidade permanega na haste. . . 
Que Artemis-Hecate. . , proteja o par to de suas mulheres. 

Lembrancas de Hesiodo encontram-se em outras passagens de fisquilo, 
o poeta religiose por excelencia, e que nao podia ignorar o poeta teolo- 
gico, seu predecessor, Em Agamenao, ele se inspira na lenda de Aulis, 
tal como a lemos nos Trabalhos (8): 

. . .de Aulis, onde outrora os Aqueus 
esperaram o fim da tempestade, ao tempo em que eles 

haviam reunido um vasto exercito 

para irem da Grecia santa contra Troia de belas mulheres. 

E, em Esquilo, temos a descrigao dessa espera (9): 

Velas dobradas, venires vazios, o povo dos Aqueus se enervava 
a vista de Calcis, no meio dos recifes de Aulis. 
Os ventos sopravam do Estrimao, trazendo com eles 
os atrazos funestos, a fome, os ancoradouros perigosos, 
a dispersao das equipagens e a deterioragao 
dos cascos e dos cabos; 
e, pelas delongas sempre renovadas, deapedagavam 
na expectativa a //or dos Argivos. 

(7). 
(8). 
(9). 

— Suplicantes, 645-678. 
— Trabalhos, 651-653. 
— Agamenao, 188-198; 146-150. 
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Ainda a essa espera ele fazia alusao a guns versos acima: 

E Pea que eu imploro 
a fim de que aos Danaos nao sohrevenham ventos contrarios 
que os retenham no porto em longa espera, 
exigindo, por sua vez, um sacrificio monstruoso. 

No Prometeu Encadeado Esquilo faz por duas vezes alusao ao mito do 
Tita, tal como Hesiodo comegara na Teogonia, para retoma-lo e dar-lhe 
todo seu valor nos Trabalhos: Sim, diz Prometeu, 

, . .e por um dorp aos mortal's 
que eu vergo sob o jugo de dores, infortunado. 
Um dia, na cavidade de uma ferula, eu atrebato 

minha presa, a semente 
do fogo, por mim pilhada, que se revelou para os homens 
um mestre em todas as artes, um tesouro sem prego (10) . 

Nao e essa a cena descrita na Teogonia? (11) 

Mas o bravo tilho de Japeto soube engana-lo, 
e escondeu a resplendente luz do fogo infatigavel 
na cavidade de uma ferula. . . 

E, como nessa cena da Teogonia, Esquilo qualifica Prometeu de ben- 
feitor dos homens. O drama havia comegado com a chegada do Tita 
conduzido por Poder e Forga. E sao bem esses os acolitos fieis de Zeus, 
os que sempre o acompanham: 

Zeus nao segue estrada em que eles nao escoltem seus passos. 

E o carater dessas duas personagens esta, no Prometeu, de acordo com 
o que sabemos deles pela Teogonia: a inflexibilidade desumana a ser- 
vigo do deus (12) . 
O doce Hefesto bem o diz: 

O cinismo em ti e sempre igual a dureza. . . 

e ainda: 

Ah! tua linguagem corresponde a tua aparencia. 

(10). — 
(11). — 
(12). — 

Prometeu, 107-111. 
Teogonia, 565-567; Trabalhos, 50-52. 
Teogonia, 385-401; Prometeu, 1-87. 
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Influencia poetica e religiosa, mas tambem influencia sobre os pen- 
sadores da Grecia. Se acreditarmos nas testemunhas de suas discussoes, 
Socrates parece haver feito numerosas alusoes ao poeta beocio. Basta 
ler esse escritor que foi, sem duvida, o mais fiel a sua memoria, tanto 
mais que, nao sendo filosofo, nao nos faz correr o risco de atribuir a 
Socrates o que por direito Ihe pertencia: Xenofonte. Pelas Memora- 
bilia, sabemos que certas citagoes de Hesiodo tinham sido censuradas 
em Socrates, servindo para apoiar a acusagao de corruptor da mocida- 
de sustentada contra ele. Citando estes versos em que o poeta incitava 
ao trabalho (13): 

Nao ha oprobrio em trabalhar, o oprobrio consiste em nada fazer. 
Se trabalhas, aquele que nada faz logo invejara tua riqueza: 
riqueza e dempre seguida de merito e de gloria, 

Socrates teria incitado a nao recuar diante de nada de injusto ou de 
vergonhoso, desde que ai se encontrasse um ganho certo. E disso ele 
defendia-se bem (14). Ao contrario, seu panegirista cita os versos de 
Hesiodo que, na boca de Socrates, eram um apelo a constancia (15): 

A miseria, pode^se, tanto quanto se quer, apanha-la, 
e sem fadiga; o caminho e piano e ela se aloja bem perto de nos. 
Mas, diante do merito, os deuses imortais puseram o suor. 
Longo e arduo e o caminho que a ele conduz, 
e aspero para comegar. Mas logo que o cume seja atingido, 
ei-lo entao facil, por dificil que seja. 

Nao e proprio elogio da virtude? 
Quanto a impiedade da qual o acusavam, ele nao fazia mais que lem- 

brar os versos de Hesiodo que Ihe eram familiares (16): 

Mas antes, de acordo com teus meios, oferece sacrificios 
aos deuses imortais, 

com as maos pur as e sem macula. 

Equivale a dizer que os sacrificios mais agradaveis aos deuses eram os 
dos homens mais virtuosos; e ele citava o verso seguinte para exprimir a 
loucura dos que agiam sem o auxilio divino (17): 

Pede aos deuses seus favores por meio de libagdes e oferendas. 

(13). — Trabalhos, 311-313. 
(14). — Memorabilia, I, 2, 56. 
(15). — Trabalhos, 286-292; Memorabilia, II, 1-20. 
(16). — Trabalhos, 335-336. 
(17). —' Ibid., 338; Memorabilia, I, 3, 3. 
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Platao, por sua vez nos atesta o renome de Hesiodo, Entretanto, 6 
evidente que ele, no decorrer de sua vida, nao conservou a mesma con- 
cepgao da obra do poeta, chegando ate a combater sua influencia. Mas 
isso e ainda uma prova evidente da autoridade de que Hesiodo gozava no 
seculo V. De inicio, encontramos numa das primeiras obras de Platao 
a opiniao de seu mestre, Socrates, sobre o poeta de Ascra. Na Apologia, 
o Sabio fala do alem, desse lugar onde encontrara toda justica, e acres- 
centa: "Se ai houvesse a companhia de Orfeu, Museu, Hesiodo e Ho- 
mero, o que nao darieis para gozar disso? Quanto a mim, desejaria mor- 
rer muitas vezes, se isso fosse verdade" (18). 

Para conhecermos melhor o pensamento de Platao, leiamos o Bnr- 
quete que nos fala suficientemente da gloria dos poetas tradicionais: 
"Nao ha quem nao aceite ter tal posteridade (espiritual) de preferen- 
cia a geragao humana, quando, volvendo as vistas a Homero, a Hesiodo 
e a qualquer outro poeta, considerar com inveja que descedeates ebs 
tiveram e deixaram, capazes, sendo eles proprios imortais, de confciir 
aos poetas em questao, a imortalidade da gloria e da lembranga" (19). 

Atraves de sua obra, verificamos que o poeta era uma autoridade 
que todos desejavam ter a seu lado na discussao. No Protagoras, o so- 
fista faz de Hesiodo um de seus antepassados na arte da sofistica (20). 
Cricias, no Carmidas, (21) apela para o testemunho do poeta, num intuito 
de mostrar que, se o trabalho jamais e censuravel, a obra fabric-da poie 
merecer criticas. Se no Banquete, Agatao se insurge contra a concepgeo 
de Hesiodo, que faz do Amor um deus mais antigo do que Crono e 
Japeto, o causador, portanto, das violencias e dos crimes do mundo dos 
deuses (22), Socrates julga que os nomes dos deuses correspondem e»a- 
tamente a seus caracteres: "Se eu me lembrasse da genealogia hesro- 
dica, e dos ancestrais mais remotos que ela da a esses deuses, nao me 
cansaria de explicar a exatidao de seus nomes" (23); e, desejoso de ver 
sua etimologia dos nomes divinos apoiada pelo testemunho de Hesiodo, 
no Cratilo o filosofo atribui ao poeta uma genealogia de Oceano que 
nao e sua, mas sim de Homero. £ verdade que ele esclarece: "Assim 
diz Homero e tambem, creio eu, Hesiodo. . ." (24). O poeta e verda- 
deiramente colocado no mesmo piano que Homero, como o sera ainda 
no de Arquiloco, o grande satirico (25). 

Mas, a partir da Republica, Platao toma outra atitude. Devenio 
ccnstruir a cidade ideal, ele critica ao poeta — como alias tambem a 
Homero — e tende a querer enfraquecer sua agao. Ja vemos ai Ad;- 

(18). — Apologia, 41 a. 
(19). — Banquete, 209 d. 
(20). — Protagoras, 316 d. 
(21). — Carmidas, 163 b. 
(22). — Banquete, 195 c. 
(23). — Cratilo, 396 c. 
(24). — Ibid., 402 b. 
(25) . — lao, 331 t. 
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manto citar o testemunho de Hesiodo para mostrar que a justiga nao e 
praticada senao para obter o favor dos deuses, e nao por ela mesma, pre 
tendendo que os poetas sao os primeiros a se queixarem da dificuldade 
que existe na pratica da virtude, pois que Hesiodo dissera: 

O vicio, pode-se ,tanto quanto se qtter, alcanca-lo, 
e sem fadiga: o caminho e piano e ele se aloja bem per to de nos 
Diante do merito, por em, deuses imortais puseram o suor (26). 

Enquanto no Minos, a proposito da reputagao de crueldade que os tra- 
gicos conferiram ao rei de Creta, Socrates insurge-se, afirmando nao ser 
essa a opiniao de Homero e de Hesiodo, e "que era preciso acreditar 
neles, mais do que nesse bando de tragicos", e que, ao contrario, Minos 
fora o confidente do Grande Zeus (27), nos temos na Republica asser- 
coes bem diferentes. Platao mostra-se ai hostil a Hesiodo, que consi- 
dera, como uma das razoes da pratica da justiga, a recompensa e a repu- 
tacao (28); e, se Platao julga que os guardiaes devem saber reconhecer 
a que raga pertencem os homens, essas ragas das quais fala Hesicdo (29), 
verifica que os poetas sao incapazes de ajudar os homens a se tornarem 
virtuosos (30) . Por isso ele decide exilar de sua Republica esses homens 
que se divertiram em contar fabulas mentirosas, em representar os deu- 
ses de um modo que, afirma Platao no comego, nada tern de comum com 
o original. Nao devemos crer, com efeito, que houvs tais atrocidades 
durante o reinado de Urano, que Crono exerceu uma vinganga tao cruel 
sobre seu pai, nem que os deuses tenham dado provas de tais vicios. 
Mas, se isso e realmente conforme a verdade, o filosofo pretende que 
essas sao coisas que devem ser ditas em voz baixa e diante de iniciados, 
os quais ele deseja que sejam no menor numero possivel. . . (31). En- 
fim, ele tenciona exilar os poetas da sua republica ideal, so concedendo 
o titulo de cidadao aos que estiverem de acordo sobre as virtudes das 
divindades dignas de inspirar os humanos. Nao pensara ele ai no poeta 
caro ao seu coragao, em Pindaro? Porem, mesmo essa hostilidade, nos 
e preciosa para avaliarmos a influencia de Hesiodo sobre os contempo- 
raneos de Platao, influencia tao grande, que o filosofo nao hesita em 
pronunciar a pena maxima contra os que tentcssem fazer a mesma obra 
que o poeta de Ascra. E essa segunda opiniao de Platao so aparece 
quando o filosofo toma consciencia das necessidades de construir Utopia. 

(26). — Trabalhos, 287-289. 
(27). — Republica, II, 363 a-b; 364 c-d. Nesse ultimo texto, a palavra "Kakoteta" e tomada 

em sentido diferente, pois que Adftnanlo Ihe da o sentido de vicio enquanto que Hesiodo 
fala da miseria que se consegue facilmente. Dessas transposigoes, porem, temos exem- 
plos e, aos olhos dos antigos, isso em nada dimtnuia a forga do testemunho. 

(28). — Republica, X, 612 b. 
(29). — Ibid., VIII, 546-547 a. 
(30). — Ibid., X, 600 d. 
(31). — Ibid., II, 377 d. 
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Para Aristoteles, Hesiodo e uma verdadeira autoridade cientifica, 
cujo testemunho tern a forga de uma afirmagao. A Metafisica invoca 
seu depoimento para cclocar na origem de todas as coisas o Caos, o 
Vazio. E, se Aristoteles parece aludir a uma outra teogonia, anterior 
talvez a do velho poeta, quando converte o Amor na causa principal 
de todas as coisas, devemos nos lembrar de que Hesiodo fez dele um 
ente divino (32). 

Amor, o mar's belo dent re os deuses imortais. 

A razao dessas citagoes freqiientes de Aristoteles, e que Hesiodo foi um 
dos primeiros a tratar da natureza das coisas. Para ele, tudo foi criado, 
nada ha que nao tenha sido gerado, e desses seres chamados a vidh, 
uns subsistem, outros desaparecem. Aristoteles, discorrendo sobre o que 
e corruptivel e sobre o que nao e, mostra que uns e outros nao podem 
provir dos mesmos principios; interpreta o verso em que o poeta mos- 
tra os deuses alimentando-se com nectar e ambrosia, como a afirmagao 
de que a diferenga que existe entre os seres corruptiveis e incorruptiveis 
provem dessa divergencia de alimentagao e como a busca, por parte do 
poeta, de uma explicagao dessa dissemelhanga fundamental dos seres, 
E ele opoe essa opiniao a de Melisso, a de Parmenides e a de muitos 
outros, censurando Hesiodo, pois "dos que misturam mitos e filosofia, 
nao e justo examinar as teses com demasiada precisao" (33). Ai, entretan- 
to, nao ha uma real condenagao, mas sim uma justa avaliacao do que deve 
ser a exegese de um poeta. Numerosas sao as citagoes de Hesiodo que, 
em Aristoteles, se referem a moral. E interessante notar o uso que faz 
o filosofo deste verso tao citado do poeta (34): 

Nenhuma reputagao morre completamente quando numerosos 
sao os que a pToclamaram, 

para provar que, em conseqiiencia da opiniao de um grande numero, po- 
demos considerar que a felicidade e o bem supremo procurado por to- 
dos (35) . 

Os conselhos de vida pratica sao feitos tambem de versos hesiodi- 
cos, tanto sobre a escolha da esposa, quanto sobre o numero dos amigos 
e sobre o que constitui a base da sociedade (36). E d© xamos de men- 
cionar inumeros versos de Hesiodo, tornados verdadeiros proverbios, 
que o filosofo cita sem cessar (37). 

(32). — Metafisica, I, 4, 1; Xenofanes, 1; Quesfoes Naturals, IV, 1; e de Hesiodo; Teogonia, 
116-120. 

(33). — Do Ceu, III, 13; Metaltsica, II, 4, 12-14; Teogonia, 659-641. 
(34). — Trabalhos, 763-764. 
(35). — Etica a Nicodemo, VIII, 13, 5. 
(36). — Economica, I 42; II, 1. Etica a Nicodemo, X, 10, 1; Politica, 1, 1, 6. 
(37). —• Retorica, II, 5, 21; Politica, V, 9, 10; Etica a Eudemo, VII, 10, 16; Etica a Nico- 

dento, IX, 1, 6. 
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Assim, Hesiodo e ao mesmo tempo considerado pelos maiores filo- 
sofos como uma autoridade em todos os dommios, 

£sse rencme, Hesiodo o deve tambem ao lugar que ocupou no en- 
sino da mocidade. Sabemos por Isocrates que "os versos de Hesiodo, 

de Teogn's e de Focilides foram os melhores conselheiros da vida pra- 
tica", e que havia colegoes de sentengas gnomicas tiradas de suas obras, 
as quais logo se tornaram do dommio publico (38) . fisses poetas sao, por 
issc, considerados como a propria expressao da sabedoria grega. E 
ainda o que diz ILsquines: "Po!s eu creio que, se nos aprendemos de cor 
desde nossa infancia as sentengas dos poet£S, e para aplica-las, uma vez 
chegados a idade i-dulta". E isso e uma resposta a Platao, que Ihes re- 
cusava o titulo de mestres da virtude. E o orador pede a seus ouvintes 
que fagam abstragao da forma versificada das sentengas hesiodicas para 
extrair delas o pensamento, pois que Hesiodo fora um educador das 
multidoes e um ccnselheiro das c'dades (39). Certos versos hesibdicos 
reaparecem ainda freqiientemente nos discursos dos oradores, como um 
testemunho irrecusavel da verdade dos fatos de que sao acuscdos os 
reus: 

Ela nao se dissipara jamais completamente a reputagao proclamada 
por nttmerosos homens. Ela tambem e uma dtvindade (40) . 

Hesiodo continuara, para todos os que herds rem o pensamento cien- 
dfico de Aristoteles, uma fonte legitima. Diodoro da Sicilia cita Hesiodo 
quando discute certas afirmagoes do poeta concernentes as constela- 
goes; e ai de novo Hesiodo e encarado nao como simples pceta, cujas 
teses t£m apenas um valor cientifico relstivo, mas como homem de 
ciencia (41). Trata-se da passagem em que Hesiodo marca os trabalhos 
que devem ser empreendidos quando aparece a constelagao de Oriao. 
E tambem seu desaparecimento que deve marcar a epoca da semeadura 
e o memento em que a navegagao se torna perigosa, devendo, portanto, 
ser abandonada (42). 

Se passarmos em revista os geografos, veremos Estrabao invocar 
como autoridade suficiente o testemunho do poeta arcaico a respeito 
de alguns lugares dos quais faz mengao em sua obra (43) . 

O nome de Hesiodo sai sem cessar de pena de Plutarco que e uma 
de nossas habltuais fontes para o que podemos juntar da trsdigao sobre 

(3g). — Ad Nicocleum, II, 43. 
.(39).   Contra Ctesifonte, III, 134-135, onde Esquines cita Trabalhos, 240-247. Veja ainda 

Sobre a Embaixada Infiel, 158. 
(40).   Trabalhos, 240-247; Esquines, Sobre a Embaixada Inf'el, 144; Contra Timarco, 129. 
(41). — Biblioteca Historica, IV, 854. Veja ainda outras aluaoes ao poeta em IV. 7, 2, em 

que o histor ador cita tres versos de Hesiodo, e V, 81, 4 ,onde encontramos uma ge- 
nealogia a proposito da qual o testemunho de Hesiodo e citado. 

(42). — Trabalhos, 597-621. 
(43). — I, 2, 14; I, 2, 35; VII, 66; IX, 2, 25; XIII, 4. 
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o poeta de Ascra. Plutarco e seu compatriota e nao perde uma so oca- 
siao de cantar essa honra de sua terra natal. Que homenagem Ihe presta 
quando diz que, tanto no tempo quanto na gloria, ele esta muito pro- 
ximo de Homero (44), e estamos aqui a quase um milenao do poeta. . . 
E ainda Plutarco que nos da certos detalhes ora tradicionais (45), ora 
puramente hipoteticos, a respeito dos conhecimentos medicos de Hesio- 
do (46) e de sua morte (47) . Atraves de toda a sua obra colhemos nume- 
rosas referencias ou citagoes tanto para explicar e criticar, como para 
comenter certos versos ou expressoes empregadas pelo poeta. Os co- 
mentarios que nos conservaram os escolios nos dao numerosos exemplos 
do trabalho filologico feito por Plutarco sobre a obra de seu compa- 
triota (48) . 

Filostrato, como ja o fizera Plutarco, menciona a lenda do torneio 
pcetico (49), e nos conta que Hesiodo venceu pela dogura, o que quer 
dizer, sem duvida, que ele cantava as obras da paz. E esse julgamento 
deve ser levado em consideragao (50). Atraves de sua obra, seja em 
sua narrativa edificante sobre Apolonio de Tianis, seja em suas vidas 
dos Sofistas, seja ainda em suas descrigoes de obras de arte, ele se com- 
praz em citar e em louvar o poeta; e, uma so vez, em critica-lo (51). 

Desse renome de Hesiodo, Pausanias nos da ainda uma prova quan- 
do nos conta que co decurso de sua viagem a Delfos, no seculo II d. C., 

ai encontrou uma estatua do poeta, perto, sem duvida, dessa pedra divi- 
na que Crono havia vomitado depois de a ter engulido, julgando ser o 
corpo de Zeus recem-nasddo (52): 

E Zeus a fixou na terra de largas estradas 
em Pito, a divina, ao sope dos flancos do Parnaso, 
monumento duravel para todo o sempre, admiragao 

dos homens mortals 

Na descrigao dos lugares que visita, o mesmo Pausanias conta que viu 
uma estatua do poeta igualmente em Tespis, o que era bem merecido; 
mcs uma outra encontrava-se em Olimpia, e isso era uma honra que 
Hesiodo compartilhava com Homero (53). 

Quando, no seculo III, Basilio de Cesareia, o grande prelado, se 
torna o restaurador das letras classicas, o primeiro escritor do qual men- 

(44) . — Consolagao ad Apol., VII, 105 c. 
(45). — Septem Sapientium Conviviutn, X (154 c); Quest, conv., V, 2, 6. 
(46). — Sept. Sap. Conv., XIV. , 
(47). — De solertia Animalium, XIII, 10; XXIV, 8; Sept. Sap. Conv., XIX. 
148). — Para todo esse comentario, veja por exemplo, a edi^ao ITsdot, vol. V, pp. 20-32. 
(49). —1 Herondas, 19, 3. 
(50). — Herondas, III, 37-38. 
(51). — Apolonio de Tianis, VI, 2, 2, (v. 150); Soph., I, 26, 1 (v. 125); Imag., II, 26, 2, 

(v. 442), 11, 28, 3. (v. 777). 
(52). — Descrigao da Crecia X, 24, 6; IX, 27, 5; Teogonia, 498-500. 
(53). — Pausanias, V, 26, 2; IX, 27, 5. 
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ciona o testemunho e Hesiodo. E aqui e o moralista que reaparece, e 
de quern o bispo cita, por assim1 dizer, o texto (54): 

E um homem completo esse que sempre por si mesmo ve, 
depois de refletir, o que mais tarde e ate o fim sera melhor. 
Edte tem ainda o premio que se da aos bons conselhos. 
Mas aquele que nao sabe ver por si mesmo, nem 

acolher em sua alma 
os conselhos de outrem, em compensagao, para nada presta. 

E acrescenta essas palavras que nos mostram quantos leitores o poeta 
tinha nesse tempo: "Vos mesmos vos lembrais, evidentemente, dos ver- 
sos" (55). E ainda de uma expressao analoga que ele se serve numa 
outra passagem: "Que outro motivo podia bem ter Hesiodo, na nossa 
opiniao, quando escrevia esses versos que estao em todas as bocas, se- 
nao excitar os jovens a virtude; Rude no comego, de acesso dificil, 
cheio de suor e de esforgos e o caminho que conduz a virtude, subin- 
do? Esta longe de ser o proprio texto do poeta, mas o que nos interes- 
sa e ver que Hesiodo, dez seculos apos a sua morte, e sempre para os 
gregos um autor que se le, do qual eles tiram as maximas que servem 
de guia para a vida. 

Nao e so na Grecia que o divino Hesiodo e conhecido e amado, 
Em Roma, o proprio Virgilio presta homenagem ao velho poeta quando 
diz na VI Egloga (56): 

Estas canas, toma-as, as Musas fas dao, elas 
que outrora as tinham trazido ao velho de Ascra; e 

com elas que ele se comprazia, 
cantando, em fazer descer das montanhas, os olmos de troncos rigidos. 

A sua referencia a Teogonia, o poeta latino acrescenta um grandiose elo- 
gio ao velho poeta grego, ao qual concede os mesmos milagres que a 
Orfeu. E, no momento de exaltar os trabalhos da terra em seu segundo 
canto das Georgicas, (57) e ainda a Hesiodo que ele se referira: 

Salve, grande mae das colheitas, 6 terra de Saturno, 
grande nutriz de herois; em tua honra empreendo 

cantar a arte antiga 

(54). — Trabaljioa, 293-297. 
(55). — Aos jovens, sobre o modo de tirar proveito das letras helenicas, 1, 4-20; V, 9-13. (Edi- 

£ao de F. Boulanger, Les Belles Lettres) . 
(56). — Bucolioas, VI, 70. 
(57). — Georgicas, II, 173-176. 
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que fez tua gloria; assas ousado para abrir as fontes sagradas, 
eu canto o poeta de Ascra nas cidades romanas. 

Assim, pois, toda a Antigiiidade ccnheceu, amou e venerou o ve'ho 
Hesiodo. Comentado ja por seu compatriota Plutarco, e atraves dos seculos 
pelos sabios bizantinos, e!e nos chegou como um testemunho do pensamen- 
to religioso e do despertar social dos tempos antigo&; e sua vida continua 
em nossos tempos, quando procuramos adivinhar quais poderiam ser as 
preocupagoes do mundo rural e artifice dessa epoca sobre a qual a his- 
tona nos da tao poucas luzes. Ele e ainda para nos fonte de informacoes 
sobre as origens da religiao grega e de sua mitologia. 

Alem de sua obra, ja uma outra influencia de Hesiodo da qual 
nao nos devemos esquecer. Nao sera justo crer que essa obra, colocada 
sob a protegao das Musas, contribuiu grandemente para espalhar esse' -r, 
culto atraves do mundo grego? E, nesse culto, o Vale das Musas heli- o 
ccnianas ocupa um lugar de destaque. A semelhanga desse local sacro 5 
cantado pelo poets, e sem duvida porque o poeta o cantou nesses ver- 5 
sos conhecidos em todo o mundo helenico, na Grecia peninsular e tarn- a 

bem na Magna Grecia, expande-se o costume de consagrar as Musas um 
lugar sagrado, altar, temenos, bosque, raramente um templo, como em £ 
Tespis. Encontram-se desses Museion em Atenas, Delfos, Olimpia, Tre- o 
zena, Esparta e Tera. A Magna Grecia os conhecia como Pitagoras em ^ 
Crotona, em Metaponte e ainda em Siracusa e Tarento. Alexandria o 
tambem construiu o seu, alias luxuoso. Correspondem todos eles, porem, S" 
a concepgao primitiva, a tradi^ao que provem da Beocia. Nao nos es- ^ 
quejamos de que esses lugares sacros da Grecia exerceram uma influen- ro 
cia muito importante no pensamento grego. Ai foi realmente elabora- 
da a filosofia do mundo ocidental com Pitagoras, Platao, Aristoteles, Too- » 
frasto e mesmo com Plutarco (58). Isso significa ainda uma contribuigao ^ 
cujas repercussoes totais nao podemos medir. Se Hesiodo nao nos apre- 
senta uma poesia, que possa, a nossos olhos, rivalizar com a de Homero, co- 
mo acontece com Homero, nao cansamos de ler e de reler o velho poeta 
amado pelas Musas do Helicao, de encontrar em sua obra novos escla- 
recimentos sobre o homem de seu tempo e sobre suas cren^as. 

(58). — Ver P. Boyance, Le citlte des Muses et Jes ph'Iosophes grecs, Paris ,1937. 
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