
0 grito do pobre ao Deus da vida
mos Salmos de Lamenta€ao indivi-
dual

Quando se examina na Bfolia a questao da manipulacao da vida humana,
surge  imediatamente  a pergunta:  Como  o  orante  ou  a  comunidade  de  Israel
reagem frente ao seu Deus, quando a sua vida 6 ameacada? Em outras palavras:
como se reza, o que se cr6 e se pensa sobre Deus no chtigo ifestamento, quando a
vida humana  corre  perigo?  Deus  se  revela  aos  fi6is  apenas  mos  momentos  de
bern-estaredepaz,outamb6mdesofrimento,emtemposdedesgracaeopressao?
Epossivelcomunicar-secomDeusquandoeleaparentemente"escondeasuaface"
(Sl 88,15) e "se esquece" de seu fiel ou de seu povo?

Wolfgang Gruen em seu livro a Tempo gwe se cfaama jloje[, diz com muito
acerto  que  mos  Livros  Sapienciais  o  povo  de  Israel  pensa  a  vida  (Prov6rbios,
Eclesiastes), curte a vida (Cantares) e reza a vida (Salmos). De fato, o tema da
vida,aoladodotemadaben€ao,marcaumafortepresenganaoracaodosSalmos.
Ao memos 90 dos 150 salmos tratam de modo bastante evidente do tema da vida2.
No presente estudo interessa-nos analisar brevemente, a luz de alguns salmos,
como o povo de Israel reza a vida.

Seriainteressanteumaabordagemdotemasobvariosangulos.Porexemplo,
a partir de que situae6es da vida o povo de Israel formula orag6es de louvor, de
agaodegragasoudestiplica.Restringimo-nosaquiapenasaumexamedealgumas
orag6es de stiplica presentes nos Salmos. Assim o fazemos porque a stiplica brota
deumcontextodecar6nciahumana,dapr6priaimpotenciadopedintequandove
sua vida ou a vida de sua comunidade de fe ameacadas.

1. Wolfgang GRUEN. a Ztmpo q%e se cAama Hoje.  Uma !.nfrod"€6o ao Anfiso 7bsfame"€o. Ed.
Paulinas, Sao Paulo, 1977.

2. Sobre o don da vida mos Salmos pode-se consultar o estudo de Felipe ZAGARRA R. Salmos:
el don de la vida, in Pdgjnas 14, 95 (1989) 7-20.
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queaEei::eddai:]9g:r:deffi°::]mdeanf:sd;e]:rfl::i::eo::::voa?VEe£:sgit:edees:i'C::`;.i'e8::
no assim chamado "Pequeno Credo Hist6rico" de Israel:

"Os  egtpcios  nos  maltrctaram _e  n_os  o_primi.ram,  impordo-no3 upra dur.a
escraiu;vihao.En6sclcanamosaosenhorDeusdenossospais...eosenho_r_ouuiu
nossa uoz e uiu rbossa opressao, n,ossa fed,iga e rrossa angtistia e mos libertou
do Egito... " (Dt 26,6-8; cf. Ex 2,23-25; 3,7-8).

Mas6nosSalmos,ondeserezaavida,queseencontraolugarprivflegiadopara
percebermosarelapaoentreogritodopobreemoragaoearespostafavoraveldeDeus.
0 salmista, por exemplo, diz: `Thdos os meus membros proclamarao: Senhor, quem 6
semelhante a ti, que hvras do prepotente o indefeso, e do explorador o oprimido e o
pobre?''(S135,10).Jav66oDeusquedefendeeprotegeavidaondequerqueelaesteja
ameagada(Sl146,7-9).OssalmosrespiramumaconfiangaprofundaemDeus,assim
expressadapeloorante:"Invoco-te,6Deus,porquemerespondes"(Sl17,6;86,7).Ou:
"Sei que o Senhor defende a causa do indefeso e faz justiga aos pobres" (140,13). 0

atendimentoporpartedeDeus6quaseimediato:`Uminfelizgritou,oSenhoroouviu
e o salvou de todos os perigos" (Sl 34,7).

Dividiremos nosso estudo em tres partes, perguntando-mos: Quem 6 o orante
e por que clama? a quem se dirige? o que pede?

I. 0 PEDINTH DOs sALMOs DE strLlcA INDIVIDUAL

prest=°:taesns::ocah:¥paods::asoalq=:Sod:a:ip£`sftcaafauz]:em::ta:::oi:#:i::alpad£::T::
precede a stiplica ou ao pedido especifico, o orante apresenta diante de Deus a
situagao ou o motivo que o leva a recorrer a Deus. Ele pode ser comparado ao
mendigo que pede esmolas na rua, expondo suas feridas e sua mis6ria.

a) 0 pedinte dos salmos 6 urn `bobre"
A Bfolia Hebraica conhece varios termos para designar o pobre e a situapao de

pobreza.0maiscomun6`c!n£,indicandoapessoaencurvada,queooupaumaposicao
muitobaixa,sociinentehurnilhada,sejapelapobrezaecon6mica,pelaenfermidade
ou  opressao.  A pobreza  econ6mica  6  mais  evidente  quando  o  termo  se  usa  em
combinagaocomdezou`ebD;6m4.Umtermoconexoeintercanbiavelcom`an£6`ana".
Nos salmos sempre ocorre na forma plural `o7zo"3m. Os dois termos parecem provir

3.  Seguimos basicamente a classificafao dada por Herman GUNKEL. Veja tamb6m Leopold
SABOURIN. rfte Psalms. rbejr Orrgjn and meaning, vol.  1. New York, 1969, 29-35; Clau8 WESTER-
MAr`IN. Projse and Lemen£ £n ffae Psazms. T. & T. Clark Ltd., Edimburgo, 1965.

4.VejaJamesMcPOLIN.Lossalmoscomooracionesdelospobres,in..Reujsfol,afjno-america~¢
de Ttozogj¢ 23 (1991) 169-190. Uma discussao sobre a terminologia usada no Antigo Tbstamento para
o"pobre»encontra-setamb6memEnzoCORTESE.PoverieumilineiSalmi,in:R!u!.stoBc.6!£caJfoJic!na
35 (1987) 299-306.

38'

do verbo `anaun, "iilligir", "oprimir" ou "humilhar algu6m". Os voc6bulos usados para
tradurir este8 termos varian muito nag tradu€6es modemas.

0 termo `edy6n vein de `¢baA, "querer'', "desejar". Indica o mendigo que pede
esmola. Pode significar o pobre carente de bens inateriais, ou o pobre diante de
Deus.

Outra palavra usada para o pobre 6 dez; vein do verbo daihaz , "ser pequeno","ser fraco". Indica a pessoa magra, deprimida, fraca, necessitada, insignificante.
E urn termo usado para designar pessoas de classes inferiores.

Nos salmos os termos mais usados sao `a"€,  `edy6# e deJ, embora ocorram
outros memos usados, como do fa (oprimido), he/faaA (infeliz, desamparado, misera-
vel) ou res(ser pobre).

Albert Gelin, em seu estudo sobre os pobres de Jav65, afirmava que desde
Sofonias o termo `anazofm nao indicaria tanto a carencia material, mas antes a
espiritual. Os `onc]zufm seriam os que se curvam diante de Deus, os humildes, os
justos, os tementes a Deus, os piedosos. Mas urn estudo recente sobre o Salmo 9/10
- o primeiro do Salt6rio onde encontramos o vocabuldrio quase complete para
indicar o pobre - da razao ao que ja era defendido por N. Lohfink: Os pobres com

::sqsuo:]iiJaasT:;:Lried°oCs?Ppae:s:°#duoas£,Sefxa;,aoJ;:Sdt;:ae.::°p°osb::?£rdeoss{.eaisttanb6mde

b) 0 pobre 6 urn enfermo e pecador
Urn dos motivos freqtientemente apresentados 6 a enfermidade:
"Cura-me porque estremecem meus ossos... Estou esgotado de tanto gemer.

'Ibdas as noites inundo de pranto minha cama, rego com lagrimas meu leito" (Sl
6,3.7). As vezes trata-se de uma enfermidade que se prolonga desde a infancia (Sl
88,16).

A enfermidade pode estar misturada a consciencia do pecado cometido, que
provoca a ira divina:

"Crauaram-se em rrtirrL tuas foechas,
tua mao abcteu-se sobre mim.
pr_ao a,& parte tlesa na rhinha come por cousc. de tua ira.
pr9o _ha pa_rte sa rros rneus ossos, por causa de rrueu pecedo...
Minhas ch,agas sao ptitrida,s e purulentas, deuido-a mi,nha insei'rsatez" (Sl
38'3-4.6).

Seu sofrimento assemelha-se ao de J6, com a diferen€a que o salmista se
considera culpado :

5. Albert GELIN. Les Pa%ures cze Jafaue'. Les Ed. Du Cerf, Paris,  1953.

q.RTo!*erFU_PhiHsrrF;B:."DieHoffnungderArn.enistrLichifurimmeruerloren".Psalm9|10und
die sozio-religibse Situc.tion der nc.chexilischen Gemeinde. F.S. ". Iiohank, \998, 10L-\24.
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"Minha uidn se esuai em tristeea,
e Tneus anos em, gemidos.
Meu Vigor se dissipa por cau8a de minha culpa;
consomem-se rrueus ossos.
Sou ludtbri,o pcLra os rneus opressores
e rrmito mais para os uizinhos;
os que rue ueem in rua fbgem de Tritm.
Fuli relegado ao esquecineuto como urn defuuto desconhecido,
nao sou rmais que urn uaso pcutido;
escuto os cochiehos da multi,dao:`0 espandatho de redondeza!'" (Sl 31,11-14).

Alias, confessar ou reconhecer o pr6prio pecado 6 condicao para ser atendido
no momento de perigo:

"Como saeriflcio, Oferece a Deus a corrf i.ssao

e cumpre teus uotos di,ante do AIttssimo.
Eutao poder6s invocar-rme ro _din go _p_eri_gc!.,
eu te livrarei e tu me dar6s g16rid" (Sl 50,14-15).

No Salmo 51, o mais famoso salmo penitencial, fica ben clara a relagao entre
o recondecimento do pecado e o atendimento da stiplica por parte de Deus.  0
pecador reconhece o seu pecado e pede perdao e a purificacao (51,3-11). Somente
depois pede a renovapao interior, por meio de urn triplice ``espirito'': urn "espirito
resoluto",  uni ``espirito  santo"  e urn "espfrito generoso" (v.  12-14).  Assim  o faz,
convencido de que a Deus agrada mais ``um coracao contrito e humilhado" do que
sacrificios e holocaustos (v. 18-19).

Asituacaosetornaaindamaisgravequandoaconscienciadopecado,punido
por Deus pela enfermidade, se ajunta o desprezo e a maldi€ao dos inimigos:

"Tlodo din, os ininigos mrs ultrajam
e, furiosos, praguejam cordra wi:in.
Em uez de pao alirnerito-mie com cinea
e 16grirnes misturo a, mi,nha bebjda.
Por cc[:usa de tua indignpeho e de teu furor,
tu me ergueste e arrojaste ao chdo" (Sl 102,9-11)."Os aduers6,rios rue insultam,

pergurtw,ndo-rna, todo o dip:`Onde estd o teu Deus?'" (Sl 42,11)

A expressao maxima do nao-humano, da nao-vida, talvez a encontremos no
Salmo 22, recitado por Jesus na cruz:

``Mas eu sou urn uerme e lido mat,s urn homem,
o opr6brio dos hornens e o 4espre_zo dp pouo.
Tlbdos os que ne Deem zombam de mirn,
torcern os ldbios e neneidm c. cabe?a" (Sl 22,7-8).

Nas  motiva€6es  que  preparam  a  prece,  o  salmista  tern  consciencia  das
limita€6es da vida humana:
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"Ei8 qua ftzc,ste meus dias da largura de palmos,
e a duraqao de minha uida 6 qua,se nqde diaptg _de ti.
0 homem,, seja quem i;or; 6 apenas urn sopro" (Sl 39,6).

c) 0 pobre 6 urn oprimido
Outro  motivo que leva ao  pedido  6 a opressao  dos inimigos.  Partindo  da

conviceao segundo a qual Jav6 socorre quem a ele recorre para ser libertado dos
inimigos, o orante exprime ate sua impaciencia e exclama: "Ate quando prevale-
cera o inimigo contra mim?" (Sl 13,3). Deus parece ter se esquecido do seu fiel (Sl
13,2), deixando-o a merce do adversario.

0 inimigo que amea€a a vida do orante 6 descrito como urn animal feroz,
prestes a langar-se sobre a presa indefesa:

"Ekes se fiecha;in em seu corapao inrsenstvel

e falarm com boca arroga,ate.
Eis qu,e sews passos j6, rue cercc[:rm,
com ol,hos citentos para me abater,
corrLo o lido, duido da presa,
ou coino o leaozinho, em,boscado no esconderijo" (Sl 17,10-12).``Rodei,am-me rmuitos routlhos,

Cercam-rr.ie touros de Basa.
ALbrem corutra rrtim suas fcLuces
I,ekes que deuoram e rugerm" (Sl 22,13-14).``Estou deitado ri,o meiv de lebes,

qii,e deuo;an, os frthos dos h,orneus ;
sews deutes sd,o lonqus e ftechas,
e a ttngua, urn punhal afrodo" (57,5).

d) 0 pobre 6 urn injustieado
0 salmista nao poucas vezes 6 uma pessoa que se afirma inocente, sente-se

vitima de acusae6es injustas por parte de seus adversarios. Para defender sua
inoc6ncia chega a fazer uma automaldicao:

"Senhor, meu Deus, se procedi assin,
se 7rd em minha,s rnaos esta iniqindade:`
se paguei com, o inn,I cl,o rneu aliado,
e despojei rneu adrers6rio do pouco que lhe resta,ua,
qu,e o inirr.;iso rae persiga e aleanee,
esma,gun rro chao rhirtha uidn,
e f;apa, rrinha horura habitar ro p6!" (Sl 7,4-6).

Ele se diz vitima de falso testemunho (Sl 35,11), injustamente acusado como
ladrao (69,5). Esta injustiea procede ate de pessoas que antes eram amigas:

"Porquie se abriu coritrcl mim a boca
do peruerso e do frcnd,ulerito:
fa,ha;in-rue com ltngua rnentirosa;
cerccun-me corm paha;vras de 6dto
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e combatem-me Gem motivo.
Hosttlizam-me em paga de minha aTrdecLde
e de minha oraeao" (Sl 109,2-4).

0  orante  protesta  sua inocencia,  1embra  sua  solidariedade  para com  os
inimigos, quando estes estavam enfermos; agora eles o abandonaram:

"Pagam-me o bern com o mad,
a pouto de minha uida torrar-se salidfro.
Mas eu, quando ales estoucLm erifermos,
uestia-me de bural, mortifecoua-me com jejuns
e oraua, curundo sobre o peito.
Como de luto por minha mde,
eu andcova iriste e cabisbaixo.
Agora que tropecei, ajuntoram-se, alegres,
congregaram-se coritra rhim" (Sl 35,12-15).

2. A QUEM 0 SALMISTA SE DIRIGE?
A resposta parece 6bvia: a sdplica se dirige ao Deus de Israel. Aqui o que

pretendemos 6 examinar mais de perto alguns nomes, titulos ou atributos divinos
que aparecem mos salmos de lamenta€ao individual.

2.I. A orapao se dirige ao Deus vivo
Vimos acima que o salmista recorre a Deus na sua stiplica porque sua vida

esta sendo de alguma forma amea€ada. Dirige-se a Deus, confiante de que ele o
salvara.  A opressao  dos  inimigos,  a  doen€a,  a  punifao  do  pecado,  a injusti€a
representam as amea€as de morte. Do lado de Deus esta a esperan€a de vida.

i:ensz:v¥:::'e°mn°toTd:"oD&u:;+#'sfaa£:£#V6.6bastanteraro,ocorrendoapenas
0 none "Deus vivo" comega a ser usado no periodo da monarquia, no contexto

da polemica javista e profetica contra a religiao canan6ia, que ve em Baal a fonte
de toda vida e da fertilidade. Mas, para a Bfolia, se Baal 6 urn deus que morre e
ressuscita cada ano  (com  a vegetapao),  Jav6  6 urn Deus vivo.  Ele  permanece
sempre vivo, envia a chuva, conserva a vida dos homens, das plantas e dos animais
e ate ressuscita os mortos (cf. 1Rs 17-18).

No mesmo contexto de polemica contra Baal, em Os 2,1 aparece o titulo De%s
Lijz;a. 0 profeta, ap6s a primeira invasao assfria em 733, Os6ias ou urn disofpulo
no tempo de exilio, promete uma renovagao de Israel e uma revisao da alian€a
com o povo: ``No mesmo lugar onde se dizia: `VIs nao sois meu povo', se lhes dira:`Filhos do Deus vivo" (2,1). Este Deus vivo, capaz de libertar do poder da morte

(Os 13,14), pode tamb6m fazer reviver o povo dizimado pela guerra (Os 6,2).

7. Veja o estudo de Tryggve N.D. ME"NGER. Buscando a Dfos. Sjgn!ficado y mensq/.a de /as
nombres dit;jnas en ;a Bi.bJfo. Edicione8 EI Almendro, C6rdoba, 1994, 97-106.
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A I)r'()H{t)itilL  tln  l}tiu8  vivo no meio  do  povo (talvez  na area da alian€a) d6  a
certeza dn vit/t]`iii (:ontra os povos cananeus (Js 3,10). Este mesmo tftulo Deus vivo
ocorre tamb6m no contexto da luta de Israel contra os filisteus (ism 17,26.36) e
no cerco de Jerusalem pelas tropas assirias (2Rs 19,4.16). Nos dois casos trata-se
de  insulto  de estrangeiros  contra Jav6 e  seu ex6rcito,  no  momento em  que  a
sobrevivencia do povo corre perigo.

Jeremias usa duas vezes o nome Deus vivo. Uma vez, contrapondo o Deus
verdadeiro, "o Deus vivo, o rei etemo", aos idolos dos pagaos (Jr 10,10). Outra vez,
denunciando os que pervertem as palavras do Deus vivo, ao rejeitarem as palavras
do profeta (Jr 23,36). Duas vezes aparece a formula: "o Senhor vive" (2Sm 22,47;
S1 18,47). Tamb6m J6, em meio a sua lamentagao, exclama: "Eu sei que o meu
redentor esta vivo" (J6 19,25). Uma formula de juramento que ocorre 67 vezes no
Antigo Testamento tamb6m se refere a ujde de Deus: "pela vida do Senhor" (cf. Jz
8,19); outras 23 vezes ocorre a formula de autojuramento: ``como eu vivo''.

Nos  salmos  somente  duas  vezes  a  oraeao  se  dirige  ao  ``Deus  vivo".  Isso
acontece no  Sl 42,  no iricio  do  assim chamado  Salt6rio Eloista.  0  Salmo 42  6
atribuido aos filhos de Core.  E  p6s-exflico e esta centrado no culto do segundo
templo e na Thologia de Siao:

"Cormo a cor¢a suspira pelas correiites de &gun,
assim mi,nha alrra suspira por ti, rneu Deus.
Mi,nha alma term sede de Deus, do Deus ui,uo:
qunndo eritra,rei para uer a, face de Deus?"
0  salmista esta tomado  por urn  desejo vital,  uma tensao primordial  em

diregao a Deus, ao templo, a agua, a vida. Longe do templo, sente-se afastado da
fonte da vida, que 6 o Deus vivo ou o ``Deus da minha vida" (v. 9). Longe de Deus
esta a opressao do inimigo; perto de Deus esta a seguranga simbolizada na imagem
do rochedo (42,10). 0 segredo da vida segura 6 o Deus vivo, presente no templo.
0 salmista busca com nostalgia o 'femplo, por causa desta presenca do Deus vivo.
Movido por identica fe, o vidente de Ez 47,1-12 ve brotar de debaixo da soleira do
templo uma prodigiosa fonte de agua. Ela se toma urn verdadeiro rio e transforma
o deserto em jardim, ate projetar-se nas aguas sem vida do Mar Morto, transfor-
mando-as em aguas cheias de vida.

Todos buscam a Deus porque ele 6 a fonte da vida:
"Os ftli hos dos hormens refugicLm-se a som,bra de tuas asas,

saciam-se da abundfi;nein de tua casa,
e thes dhs de beber da torrente de tons deliei,as,
porque contigo est6 a, route de Vide:' (36,8-10).

Para o salmista, andar na presenca de Deus 6 andar a luz da vida:
"Arrcuncrste de rmorte minha uida e do tropeeo rrteus p6s,

para, que eu pudesse cnd,ar ra presen€a de Deus, a luz da uiha:' (Sl 56,14).
No Salmo 22, no momento da maior afli€ao e desespero, o orante lembra que

Deus  esta  comprometido  com  sua  vida  desde  o  seu  nascimento,  como  aliado
matemo:
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"Na uerdade, 6s tu que me ti,raste do ueritre materno
e m& coTrfeaste aos seios de minha mae,
Desde o nascimento estou ci,os teus cuidados,
desde o uerttre de mi,nha mde tu 6s o rrueu Deus" (u.10-12; cf. 54,6).

Embora o titulo "Deus vivo" seja pouco freqiiente no Antigo Testamento e
raro mos salmos, veremos, ao analisar o contetido dos pedidos do salmista, que o
Deus de Israel esta profundamente comprometido com a vida.

2.2. Aorapao a Jav6 como Rei
Uma das id6ias mais caracteristicas de Deus no Antigo Testamento 6 a nocao

de Deus como Rei8. Os israelitas parecem ter herdado dos cananeus o costume de
chamar Jav6 de rei, em protesto contra a realeza atribun'da a Baal. Jav6 era rei e
nao Baal!

0 profeta Isatas, profundamente influenciado pela id6ia de Deus-Rei, excla-
ma na visao vocacional: "Meus olhos viram o rei, o Senhor dos ex6rcitos" (Is 6,5).
A id6ia de Deus-Rei 6 tamb6m muito importante no Salt6rio. Quando o salmista
comp6e seus hinos 6 a majestade real de Deus que constitui o objeto de seus elogios.
De fato, Deus 6 chamado rei 20 vezes nos Salmos: 16 vezes em hinos9, duas vezes
em salmos de lamentaeao individual (Sl 5,3;  10,16) e duas vezes em salmos de
lamentapao coletiva (Sl 44,5; 74,12).

Percebe-se tanb6m neste titulo uma certa polemica com a divindade cana-
n6ia Baal. 0 desafio lan€ado por Elias aos sacerdotes de Baal deixa claro que Baal
era incapaz de responder as stiplicas de seus fi6is ( 1Rs 18,26-29). Da mesma forma,
o rei que Israel havia escolhido para si, imitando os povos cananeus e rejeitando
assim a Jav6 ( 1Sm 8,7), era incapaz de atender aos gritos de socorro mos momentos
de ang`istia do povo (1Sm 8,17; 2Rs 6,26-27). 0 salmista, por6m, pode confiar em
Jav6 porque "6 rei para todo o sempre" (Sl 10,16), e a ele se volta confiante:

"Escuta rneu grito de socorro,
6 rrueu Rei e rrueu Deus!" (Sl 5,3).

0 orante ten a certeza de ser atendido, "porque do Senhor 6 a realeza e 6 ele
que govema as nac6es" (Sl 22,29).

Numa lamentaeao individual, em situa€ao tragica de Israel, o salmista busca
como motivo de confianfa o tema de Jav6-Rei, que entrou em luta contra o caos
para resgatar a vida de seu povo por ocasiao do 6xodo do Egito (Sl 77,15~20).
Baseado na mesma fe em Jav6-Rei e libertador, Ezequiel anuncia o novo exodo
nun momento de profundo desanimo de Israel, durante o exiTho da Babil6nia (Ez
20,32-37). Esta batalha de Jav6-Rei comeca com o exodo, continua com a peregri-
napao pelo deserto e culmina em Siao-Jerusalem (Ex 15,1-18). E nesta "cidade do
Grande Rei" (Sl 48,3), que Jav6 estabelecera a sua morada. Neste local recebera

8. Veja Tryggve N.D. METI'INGER. B"scando a D!os, 107-135.

9. Veja Sl 24,7.8.9.10; 29,10; 47,3.7.8; 48,3; 68,24; 84,4; 95,3; 98,6; 99,4; 145,1;  149,2.
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o culto do Israel renovado (Ez 20,40).  E, pois, a confianca no mesmo Deus-Rei,
libertador da opressao no Egito, que leva o orante a expressar o seu pedido mos
salmosdelamenta€aoindividualouacantarnoshinosdelouvoraa€aolibertadora
de Jav6.

0 salmista expressa sua confianea em Jav6-Rei chamando-o sua "rocha de
refugio" (Sl 18,3; 31,4) ou dando-1he o titulo de pastor. Os reis do antigo Oriente
M6dio se consideravam os pastores do seu povo, como se v6 no C6digo de leis de
Hamurabi. Como a fun€ao do pastor 6 essencial para garantir a vida do rebanho,
assimafuneaodoreieraconsideradaindispensavelparaasseguraravidadopovo,
especialmente dos mais desprotegidos. Jav6 6 visto como pastor do seu povo desde
o exodo do Egito (S178,52s). Continua exercendo esta fungao de pastor em beneficio
da vida de Israel tambem no presente:

"Escuha, Pastor de Israel,

que guias Jos6 como urn rebanho!'m qu;e estds eutrorizado sobre os querubins, monifesta-te" (Sl 80,2; cf. 95,7).

Tlata-se de uma rela€ao cheia de confianga, porque Jav6-Pastor 6 a fonte da
vida do orante:

``0 Senhor 6 rrueu pastor: nedn me falta.
Err. uerdes pastagerrs rm! fas repousar;
conduz-rrue at6 as forites trcLnqwilas
e reanima minha uiha" (Sl 23,1-3).

Nas  lamentac6es  coletivas  o  povo  clama  a  Jav6-Rei,  recordando  que  no
passado  ele  sempre ten garantido  a vit6ria contra os  ininigos  (S1  44,2-8).  0
reinado de Jav6, que se da na hist6ria de seu povo, se manifesta tamb6m sobre
toda a criaeao. Em resposta as pretens6es de Baal, que, segundo a mitologia, teria
garantido sua realeza vencendo os monstros do caos (o mar), o salmista afirma a
realeza definitiva de Jav6:

"`Th, 6 Deus, 6s rneu rei desde se!m;pre,

tu, que realizas uit6rias por tone a terra:
Fendeste o rrurr com tua forea
e esmagaste as cabequs dos drag6es marinhos,
esmigalhaste as cabe€as de Leuicta
e o deio¢aste corro presa cl,os rr.orrstros rrrarinhos" (74,12-14).

Mas 6 mos hinos de louvor que Israel costuma aclamar de modo especial a

i:a]]serzaae]d:dJeatvo6d::borsep:vconsafa]Oa:6S:b=:es]:O.ru#:::::ee::u(3]oi:~2i:aunhi£;e¥=T3
a partir de Siao-Jerusalem. Nos tempos escatol6gicos, Jav6 vai preparar em Siao
urn banquete para todos os povos, a fin de celebrar sua vit6ria na batalha final
contra a morte:

10. Veja os Salmos 24; 47; 48; 68; 95; 99.
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"Ford desaparecer a morte parci sempre.
6-5;-n~h-drr-fie-ri-s-;ri;;uidr;i-ars-ltig;i-wig;ietodesasfraces
e remouerd de tone a terra o opr6brio de seu pouo" (Is 25,8).

Mas a atenfao de Jav6-Rei, criador do universo, se volta especialmente para
os "pobres", cuja vida 6 diminuida e amea€ada. Esta acao 6 sintetizada de modo
admiravel no louvor que brota como resposta a a€ao de Deus em favor da vida
ameagada:

"Feliz a quem socorre o Deus de Jac6,

quem espera no Senhor seu Deus,
que flee o c6u e a terra,
o rmcl,r e tudo quarto ele cout6rm,
quegucndafidiiddidndeparasem;pre,
que fiaz justiecL aos oprimidos,
que ch o phs aos farmintos!
0 Senhor abre os olhos aos cegos,
o Senhor endi,reita os eneurucrdos,
o Senhor arra os justos,
o Senhor protege os forasteiros,
ampci,ra o 6rfa,o e a ui,tiva,
in,as subverte o ccLminho dos tmpios.
0 Senhor reinar& eternarnente ;
teu Deus, 6 Siao, de gera?ao em gera¢ao" (Sl 146,5-10).

Relacionado com o titulo Jav6-Rei aparece outro, o de "Jav6 dos Ex6rcitos"
(ycifazoeh Sebclo£), que algumas edig6es bfolicas traduzem por "Senhor Todo-pode-
roso''. i urn titulo usado sobretudo por profetas ligados a tradieao do templo de
Jerusalem. Das 284 vezes que o nome ocorre no Antigo 'festamento, aparece 56
vezes em Isafas  1-39,  14 vezes em Ageu, 53  vezes em Zacarias e 24 vezes em
Malaquias]]. Nos Salmos ocorre apenas 15 vezes, especialmente num Salmo que
descreve a procissao da Arca da Alianga (Sl 24), mum "salmo de peregrinagao" (Sl
84) e nos ``Salmos de Siao" (S146; 48; 84), estreitamente vinculados com Jerusalem
e seu Templo. 0 titulo ocorre ainda duas vezes em salmos de lamentacao individual
(Sl  59,6; 69,7) e cinco vezes em salmos de lamentacao coletiva (S180,5.8.15.20:
89,9). Esta maneira de caracterizar a Deus esta ligada ao titulo Jav6-Rei:

"Quem 6 esse rei dn g16ria?
Jcou6 dos edercitos,
6 ale o rei da g16ria" (Sl 24,10).

A qualificagao "dos ex6rcitos" (seboof) se caracteriza pela id6ia do Deus de
Israel como aquele que esta presente no Templo, como rei entronizado sobre os
querubins e rodeado pela corte celeste]2. AArca da Alianca era o pedestal de Jav6

i::nro2t:,£;g:2±:23,.,a:segsuee::ob£:sd:u]eavs6a]doo¥£oxepr:i::so:ueesc[:L££rsfsoeTe::r=n:

11. Veja Tryggve N.D. MEITINGER. Buscando a D!os,  137-168.

12. Veja MEITINGER, op. c££. ,  161-162.
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sua vi8ao vocacional no Tbmplo (Is 6,1-5). Mas apreBen€a e a g16ria de Jav6 dos
Ex6rcitos nao se restringem ao recinto do demplo, porque "toda a terra esta cheia

::us;:v::6E*:"JLv.m3!.n#=3:::iF.i::cv.6(i:s7,I::::i|t3)a.Seuumrep:::.qsueeeesstte6n::I
todas as nac6es, pois ele dirige sua hist6ria.

Podemos lembrar aqui o epis6dio registrado durante o cerco de Samaria pelos
arameus, no tempo do profeta Eliseu (2Rs 6,24-31). Uma mulher, no desespero da
fome, grita ao rei: "Socorro, real Majestade!" E o rei confessa sua impotencia para
resolver  o  problema,  dizendo:  "Se  o  Senhor  nao  te  socorre,  como  eu  poderia
socorrer-te?" Assim  o  Deuteronomista  confirma  o  que  previra no  discurso  de
Samuel:  "E  se  entao  urn  dia  pedirdes  socorro  por  causa  do  rei  que  tiverdes
escolhido para v6s, o Senhor naquele dia nao vos atendera" (1Sm 8,17). 0 orante
dos salmos, oprimido pelos inimigos ou sufocado pelo sofrimento,ja nao sabe mais
a quem apelar. Volta-se,  entao,  para Deus como o tiltimo refugio em que pode
confiar.  Por  isso,  quando  se  dirige  a  Deus,  chama-o  de  sua  rocha  e  esbanja
sin6nimos que significam seguran€a:

" Senhor, mirtha rocha, rhinha fortaleza e rneu refugio,
rrueu Deus, rochede em que me abrigo,
rneu esoudo, rrueu penede de saluapao, rneu baluarie!" (Sl 18,3).

Recentemente,  uma  mae,  desesperada  pela  morte  trigica  de  seu  filho,
inconsolavel gritava para mim, pedindo socorro: "Me ajuda! Me ajuda! S6 voce me
pode ajudar!" Senti naquele instante o limite da incapacidade humana de dar uma
respostaaquelamaeesmagadapelador,frenteamortedeseufilho.Enomomento
em que uma vida esta amea€ada ou 6 arrancada que mais se sente a limita€ao
humana. Surge, entao, a necessidade de clamar a Aquele que ten o poder sobre a
morte e a vida. Pensei entao comigo mesmo: "Se Deus nao te ajuda, quem sou eu
para te ajudar?" Quando do desespero se passa a confianca em Deus, entao se pode
entender  o  que  o  salmista  queria  dizer  quando  chamava  a  Deus  de  "rocha",
"fortaleza", "refugio", "esoudo", "penedo" e "baluarte".

3. 0 QUE 0 ORAI`ITE PEDE
Vrmos, inicialmente, que a stiplica parte de pessoas que podemos classificar

como pobres. Pobres, antes de tudo, por causa de sua condi€ao social baixa, com todas
as limitagives de vida, que nisso se implican. Sao pobres, tanb6m, porque ten sua
vidadiminun'da,encurtadapelaenfermidade.Saopobresporquesesentempecadores,
passiveis de umajusta puni€ao divina, que pode ser a enfermidade, a perseguieao dos
inimigos etc. Sao pobres porque estao sendo oprimidos e injustifados pelos inimigos.
A pobreza do orante se caracteriza, portanto, por situapdes econ6micas, sociais e
religiosas que limitani e aneapam a vida humana mais plena.

Examinando o contetido dos pedidos dos salmos de lanentapao individual,
percebemos o seguinte: 0 orante 6 uma pessoa que se coloca diante de Deus na
relaeao eu-tu. 0 "eu" 6 algu6m que suplica a partir das limita£6es da vida acima
descritas. Estas limita£6es caracterizam o humano em geral e o levam a pedir a
Deus urn ben que satisfafa e responda a estas limita€6es. Por isso, estas lamen-
tap6es, acompanhadas de pedidos por urn ben aparentemente individual, foram
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acolhidas no Salt6rio, o livro oficial das orac6es do povo d,e Deus. Pois nas situnc6es
de carencia e mos pedidos individuais a comunidade de Israel se identifica.

3.1. 0 orante pede a salvapao para si e a puniefro para os inimigos
A n6s cristaos pode parecer estranho que a prece pela salvapao do individuo

venha, muitas vezes, acompanhada de urn pedido de punicao ou ate de maldicao
dos inimigos]3. Estamos acostumados a ouvir que Jesus manda perdoar os inimi-
gos, oferecer a face esquerda a quem bate na direita, a orar pelos que perseguem
e caluniam, a amar e fazer o bern aos que mos odeiam. Em nossa sensibilidade
crista talvez fiquemos  confusos  ate  diante  do louvor de Maria ao  Senhor,  que
"derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, que enche de bens os

famintos e aos ricos despede de maos vazias" (Lc 1,52-53). Aceitamos, por6m, com
mais  facilidade  a  parabola  do juizo  final,  quando  o  Filho  do  Homem  ha  de
recompensar os que foram solidarios com os pobres e sofredores e punir os que se
omitiram (Mt 25,31-46).

Nao podemos  esquecer que o  salmista ainda desconhece o jufzo final e a
recompensa ap6s a morte. Para ele, Deus deve exercer seu julgamento ja neste
mundo. Salva os seus fi6is e pune os impios e pecadores ja nesta vida; por isso se
escandaliza diante da prosperidade do impio (Sl 73,2-14). A16m do mais, o salmista
se considera urn aliado de Deus. A sua causa 6 a causa de Deus. Nao 6 a vinganga
pessoal que pede, mas a interveneao salvifica de seu aliado divino.

Vimos acima que na lamenta€ao o salmista se apresenta como vitima da
perseguicao, da opressao e do desprezo por parte de pessoas que ele qualifica como
inimigos. Nestas circunstancias, evidentemente, ele pede a Deus que o proteja
contra os adversarios e o liberte:

"Aft,stai-Dos de mim, marfeitores,

porque o Senhor ouviu rneu prarito" (Sl 6,9)."Incli,na para mi,in teu ouuido e apressa-te em I,ibertar-me...
'Itran'rue de reds que, ds ocultas, rue estenderam,

porque tu 6s meu protetor" (31,3.5; cf.141,9)."Livra-me da, mfro do ininigo e do perseguidor" (31,16; cf. 142,7).

Pede a proteeao divina porque sua vida corre perigo:
"Fiquem confundidos e desacreditados
os que cite"tam coutra mi,nha uida!
Flecuem, cobertos de uergonha,
os que trcimam rhinha, desgraqu!" (35,4)."Sejarm confundidos e abctidos
os que ctenham coritra rhirtha uida,I
Cubram-se de uergonha, e desorura

13. Veja Sl 5,9.11; 6,2-6.9.11; 7,2.7.10;  17,1-2.6.6.13-14; 26,9; 28,1-3;  109,6-20, etc.

48

()s qu(.. pr()curam mirtha clesgrapa!" (Sl 71,12).
"`fe qunntos sao meus inimigos

e:o-*;-wi:-odi{;wi-:-;in6dio-i;olentd!
Guarda minJun veda e salua-rne!" (25,19-20)

Pede que Deus nao o trate como aos fmpios (Sl 28,3), mas que use seu poder
para lhe fazer justica (Sl 54,3-4), pois ele se considera inocente:

"Senhor, juiz dos pouos!

Julga-rue, Senhor, segundo minha justiea
e segundo a inocaneia que Jwi erin rmin!" (Sl 7,9).
"FCLze-me justiqu, SenhoT;

pois carhinho horndcanente
e corrfeo em ti,, Senhor, sem vaci,lcl,r„.

Eles trazem nas rnaos a info,rn,ia
e a, direitci chei,a de suborno.
Eu, por6m, procedo com integridade:
salua-me e tern piedade de mim!" (Sl 26,1.10-11).

Outras vezes, por6m, tern consciencia de que 6 solidario no pecado:
"Se leuardes em corita, Senhor; as iniqi}idrds,
Senhor, quem poderd subsistir?" (Sl 130,3).

Por isso pede para ser poupado de urn julgamento diante do tribunal divino:
"Nao cites perante o tribunal teu servo,

porque, dicute de ti,, nenhum ser viuo 6 justo!" (Sl 143,2).

Oprimido pelo inimigo, sufocado pelo sofrimento e pela doenea, o salmista 6
tomado pela sensacao de abandono por parte das pessoas e do® pr6prio Deus (Sl
142,5; 22,2).  Pede, entao, que Deus nao o abandone (Sl 22,13; 27,9), mas venha
logo em socorro de sua vida:

"Ndo ftques too longe, Serthor!
'Th, rminha fbrea, uem depressa em minha ajuda!
Liura da espnda minha uida,
minha iniea uida, dos garras dos cdes!" (Sl 22,20-21).

3.2. 0 clamor da vida frente ao pavor da morte
Vimos no ponto anterior como o salmista reage e qual 6 o conteddo de sua

oragao quando ele ve sua vida ameacada pelos inimigos. Mas como reage e o que
pede o salmista quando o inimigo que amea€a 6 a doch€a ou a morte?

poitu°guteesrept°ra¥:zsiduos:flog:=alapeoxrptraebs£Ssa:o?,omu°«¥nefe6rn¥:„°il'.''oqEfe:f„S6Vfe::6;:aed:
como urn lugar escuro, cheio de sombras, para onde vao as pessoas que perdem a

14. Cf. Felipe ZAGARRA R., art. cj£., 7-20.
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vitalidade; 6 urn lu8ar de inani€ao e de semivida. Para o isl.aelita o Bor humuno
nao 6 composto de corpo e alma, como acontece na visao grega. Na vi8ao blblica o

:::i:=:::,fi:r.prmap:nmsav¥£S:dae.apf°5r££ssrsa°:I:taT°Eit,P;cCo°:p°a#::f]cuo9£°s:bag:i:::8:
Deus e de seu don da vida. Dad a id6ia do Xeol, este estado intermediirio entre
vida e a morte absoluta. 0 Xeol 6 uma subvida, urn estado de hibemagao, uma
Vida que nao 6 vidaL5.

Assim se compreende o pavor do israelita frente a morte, expresso em varios
salmos.  Numa lamentaeao  coletiva  sobre  a ruina  da naeao  e  da  casa real,  o
salmista expressa seu medo diante do inevitavel Xeol:

"Lembra-te como 6 breve rlvinha uida,

quao efeemeros aria,ate todos os ftlhos dos hornens!
Quem ui,uerd sem uer a morte,
quem tturar6 sua uida dan gcLrras de abismo?" (Sl 89,48-49).
0 espectro da morte pode ser ao mesmo tempo urn motivo de protesto contra

Deus e uma ocasiao de stiplica:
"De que te servi,rd meu sangue,

quando eu descer ao fosso?
Pods, cueaso, o p6 louuar-te
ou procurer ton fielieidede?
Escuta, Senhor, tern piednde de min,
s6 tu, Senhor; rrueu socorro!" (Sl 30,10-11).

Para  o  salmista,  portanto,  Deus  deveria  ser  o  primeiro  interessado  em
conserva-lo em vida, para nao perder a oportunidade de ser louvado. A16m do mais,
Deus ten vida de sobra para querer encurtar a vida do salmista:

"Meu Deus - disse eu - n,ao me arrebates nn metadi3 dos rneu,s dias
em cte":ho a teus anos, que duram por todes as gerapdes" (Sl 102,25).

Urn salmista, provavelmente acometido de doenea incuravel, queixa-se de
ter sido colocado por Deus a beira do Xeol e de tor sido abandonado ate pelos
amigos. Apesar disso,  dirige insistente stiplica ao Senhor (Sl 88,4-10).  Na sua
ang`istia levanta uma s6rie de questionanentos a Deus:

"Fards, cL,caso, urn mtlagre pelos mortos?
IIeuantar-se-ao as sombras para Zouuar-te?
The; lealdnde sere anuneiada no sepulcro,
ou no irrferrto, tua ftdelidade?
... Por isso clamo a ti, Serthor; pcir awctliv;
de manha minhcl silplieajd estd dierke de t{" (Sl 88,11-14).

Com razao Von Rad afirmava que, para a antropologia bil)lica, "o louvor 6 a
forma que mais se adapta a existencia huniana. Louvar e nao mais poder louvar

15. Cf. Felipe ZAGARRA R, are. cjc., 9.
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se op6em €int,i'o Hi I:tiiiit7 ii vida e a morte"]t;. Na visao do salmista nao hd nada mais
trdgico na moi.te do que cortar a possibilidade de comunicacao com Deus. A morte
6 urn problema ate para Deus:

"E dalorosa aos othos do Senhor a morte dos seus fieis" (Sl 116,15).

Se o  salmista suplica a Deus que prolongue  sua vida,  livrando-o de uma
prematura  entrada  no  Xeol,  para  os  inimigos,  ao  contrdrio,  pede  que  sejam
riscados do livro da vida (Sl 69,29) e descam logo ao abismo:

``A morte os surpreenda e des?am uivos para o abismo,

pois no i,nteri,or de sues casas s6 ha iviqi}ihode...
Esses ardtlosos assassi,nos
nfro completardo nem a rnetcrde de seus di,as" (Sl 55,16.24)."Mos os que intentam tirar-me a Vide
des€a,in ds profundezas de terra" (Sl 63,10).

3.3. A lamentapao por ocasiao da morte de urn parente
Na Bfolia nao  faltam  cenas  de  luto  quando  morre  uma pessoa  querida,

especialmente urn parente pr6ximo. Abraao, por exemplo, faz luto quando falece
sua esposa Sara (Gn 23,2). Esat planejava matar seu irmao Jac6 ap6s os dias de
luto por seu pai Isaac (Gn 27,41). Jos6 lanea-se sobre o rosto de Jac6 quando este
acaba de falecer e depois promove urn funeral e urn luto de sete dias junto a eira
de Atad  (Gn  50,1-11),  al6m  dos  setenta  dias  de  luto  observados  no  Egito.  Os
israelitas choram a morte de Mois6s durante trinta dias (Dt 34,8). A mulher de
Urias fez a lamentacao funebre costumeira quando soube que o marido morrera
no campo de batalha (2Sm 11,27). Davi e os seus homens choraram e lamentaram
a morte de Saul e J6natas, e Davi ate comp6s uma lamentacao pelos dois her6is
tombados  na  batalha  de  Gelbo6  (2Sm  1,11-27).  Mais  tarde,  rasga  as  roupas,
veste-se de cilicio e chora em sinal de luto por Abner, general amigo assassinado
(2Sm 3,31-34). As lamentac6es de Davi por seu filho Absalao, quando soube de sua
triste morte, foram tao intensas que eclipsaram o triunfo das tropas leais contra
os revoltosos e geraram o protesto do general Joab (2Sm 19,1-9). Nestas e outras
lamentag6es prev6em-se certos ritos de luto, como rasgar as vestes em sinal de
dor e vestir-se de saco (Gn 37,34), cobrir a barba e o rosto (Ez 24,17; 2Sm 19,5),
oujogar p6 e cinza sobre a cabeca (Ez 27,30). Fazem parte do lute as lamentac6es
como as de Davi:  "Meu filho Absalao,  meu filho,  meu filho!  quem me dera ter
morrido em teu lugar, Absalao, meu filho, meu filho!" (2Sm 19,1). Em formulas
deste tipo consistia o "fazer lamentagao" por urn morto, parente ou nao. Estas
exclamag6es de dor, em casos especiais, podiam transformar-se nun canto fiinebre
(gfnafa), como a lamentacao de Davi por Saul e J6natas (2Sm 1,11-27), repleta de
emoeao humana mas sem nenhuma conotacao religiosa]7.

16. Gerhard von RAD. Teozogfo do Antjgo 7bsfamento, I. ASTE, Sao Paulo, 1973, 353.

17. Sobre os rites funebres por ocasiao da morte veja Robert DE VAUX. Le Jsfjfuejorij de/Z'Anf4.co
Ttscamento. Marietti, Tbrino, 1964, 65-70.
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Curiosamente, o contexto de luto por urn parente morto nao se exproHHti mos
salmos de lamenta€ao individual. 0 salmista suplica a partir de tantos contextos
de sua vida que sente ameaeada por inimigos, pela doenga ou pela carencia fisica
ou psiquica. Por que nao o faz quando perde a esposa, o marido, urn filho ou uma
filha?  Sera que  a dor da  perda  de  urn ente  querido  6 tamanha que  sufoca a
capacidade de se lamentar e fazer uma stiplica? Ou o israelita, diante da inevitavel
e temida "descida ao abismo'', se resigna ao silencio e se acontenta em cumprir os
rituais previstos para o luto, fora do contexto religioso?

Nao ha drivida que a dor da perda de uma pessoa querida constitui-se nun
dos  sofrimentos  mais  intensos,  sobretudo quando  a vida 6 truncada de modo
inesperado e dramatico. Devemos partir da constatagao que o sofrimento intenso

Er.ozvfc:Eisc::lei::i::.E:ed:zs:£Tmseenntt.i=::tsoaf=i.#,e8n8Cieaiio3T8?8grz.:easrsb.ard:
cura - diz ela - consiste em devolver a pessoa a capacidade de falar, verbalizar
suadoreosentimentodepotenciaparaenfrentarosofrimento]9.Esaoexatamente
os salmos de lamentapao individual que dao voz ao que esta mudo e potencia ao
impotente. Como exemplos de uma terapia do sofrimento, a autora aponta o Salmo
77, como expressao da fase inicial da impot6ncia, da incapacidade de extemar a
dor; o Salmo 88, que devolve a capacidade de expressar a dor aos que estao mudos;
o Salmo 143, que mostra urn sofredor em processo de cura, porque nao s6 verbaliza
o sofrimento mas retoma o controle da situaeao e age, identificando a origem do
soffimento e pedindo a interven€ao divina para elimina-la. Os salmos de lamen-
ta§ao individual podem ser vistos como uma ajuda ao individuo na sua dor, e
tamb6m como uma resposta a dimensao social do sofrimento. Daf a possibilidade
de a comunidade se identificar com o sofrimento individual, quando reza os salmos
de lamentagao individual. Os salmos de lamentaeao podem ser vistos como uma
resposta ao sofrimento em todas as suas dimens6es: fisicas, psfquicas e sociais.

Fala-se na existencia, no Antigo 'festamento, de urn ritual de tratamento de
urn enfermo2°. Urn profeta ou urn sacerdote realizaria urn culto de oraeao em favor
do sofredor, talvez com a presenea da familia. Os elementos essenciais do ritual
seriam: a consulta a Jav6, rituais de sacrificio e purificacao (cf. Sl 5,3; 26,6), uma
orapao do homem sofredor (cf.  Sl 3rfe;  11-13;  17; 22 etc.),  antincio da gra€a por
parte do ministro (cf.  Sl  12,5; 91,3-13). A liturgia em favor do sofredor recebia
modificac6es especificas de acordo com o caso, as vezes dando enfase a inocencia

18. Barbara A. BOZAK Suffering and the Psalms of Lament. Speech for the Speechless, Power
for the Powerless, in: EgJise e£ T%fojogie 23 (1992) 325-338.

19. De modo semelhante Erhard S. GERSTENBERGER diz a respeito dos conflitos causados
pelo sofrimento, expressos mos salmos de lamentagao, as veze8 em forma de maldi€ao aos inimigos: "Os
sentimentos  de 6dio  acumulados no homem  sofredor ten que ser externados,  e,  se for neeess6rio,
I;erbajfeados cos berros (nosso grifo). Essa 6 a rfuica maneira de libertar-se do sofiinento, respectiva-
mente de assimilar aquilo que ameafa destruir a vida" (Par ge.e sofrer?,  Ed. Sinodal, Sao Leopoldo,
1979, 102). Penso que J6 expressa semelhante processo: No infcio a mudez; depois, a verbalizafao da
dor, com momentos de extrema revolta; por fim, a humilde submissao a Deu8.

20. Erhard S. GERSTENBERGER. Par a"e sofrer?, loo.
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(cf. Sl 26), outras vezes, a confissao da culpa (cf. Sl 51), a descricao dos sintomas
da enfermidade (cf. Sl 38) ou a perseguicao por inimigos (cf. Sl 102).

Creio que, ap6s as lamentap6es e os ritos costumeiros de luto, podemos supor
uma liturgia de carater religioso, semelhante a descrita acima por Gerstenberger.

CONCLUSA0
Assistimos todos os dias a cenas de viol6ncia e de dor, que mos sao transmi-

tidas pelos telejomais. Sao cenas de guerra e de guerrilha, de atentados a bomba
que explodem por motivos politicos, agravados pelo fanatismo; chacinas em nossas
ruas e nas pris6es; repetidos massacres dos "sem-terra", que lutam pela terra, isto
6, a vida de sua familia; tiroteios entre grupos de traficantes ou com a polfcia, que
sempre provocam vitimas inocentes. Quantas maes choram seus filhos executados
friamente ou vitimas  de balas  perdidas, vitimas  de trag6dias humanas  ou de
acidentes! Quanto sofrimento causado pelas enchentes, por barreiras que sepul-
tam famflias inteiras, em geral as mais pobres. Quanta dor causada pelo descaso
das autoridades pfrolicas, que leva ao nao-atendimento e a morte de pacientes nas
filas de nossos hospitais. Quanto sofrimento silencioso dos enfermos mos hospitais
ou nas casas, especialmente de aid6ticos. Estamos, de certa forma, anestesiados
pelas freqiientes cenas de violencia dos noticiarios televisivos. Como recuperar o
sentido da solidariedade na dor e no sofrimento de quem sofre ao nosso lado? Como
auxiliar a superar o sofrimento a quem grita para n6s ``me ajuda! me ajuda!" -em
meio ao desespero da dor pela morte de urn filho?

Penso que mos Salmos, onde o povo de Israel aprendeu a rezar a partir do
sofrimento e das tens6es da vida, podemos encontrar uma enorme ajuda para n6s,
em momentos de dor, e para quem sofre ao nosso lado. Orando com os salmos de
lamentacao, podemos despertar para a solidariedade no sofrimento dos outros.

Recentemente, na Alemanha, uma novela televisiva de bastante sucesso,
intitulada "Mit Leib und Seele" (De Corpo e Alma), apresentava a figura de urn
pastor, urn sacerdote cat6lico, como protagonista. A cada capftulo era apresentada
uma cena da vida pastoral, onde o padre se deparava com problemas de tipo social,
psiquico ou espiritual. A certa altura, ele visita urn jovem aid6tico no hospital.
Diante do sofrimento do infeliz paciente, o sacerdote nao consegue dizer nenhuma
palavra de conforto. Abre, entao,  sua Bfolia e le para o enfermo o Salmo  139:"Senhor, tu me sondas e me conheces; sabes quando me sento e quando me levanto,
de longe ves todos os meus caminhos..." Aos poucos o rosto dojovem, marcado pela
dor e pelo desespero, se desanuvia e lhe volta a paz. A orafao do salmo ajudou a
paciente a verbalizar seu sofrimento. Como vimos acima, verbalizar o sofrimento
6 o primeiro passo para a terapia da pessoa.

Para essa verbaliza€ao do soffimento os salmos de lamentafao individual
sao de grande utilidade.  Eles expressam tanto a revolta frente ao soffimento,
quanto a incompreensao dos caminhos de Deus. Ajudam a recuperar a confian€a
em Deus e na vida, quando recordam os beneficios de Deus no passado. Devolvem
ao orante o controle sobre o seu sofiimento e sobre sua vida. Westermann chama
ateneao ao fato que a lamenta€ao foi "totalmente excluida no Cristianismo Oci-
dental" das rela€6es do ser humano com Deus e, com isso, desapareceu da ora€ao

53



e do culto`2L. A lamenta¢ao da expressao ao sofrimen,to, dimensao doloi.tiBii tlt` IitiBBa
vida, enquanto o louvor a Deus articula a alegria. Aexclusao da primeira de nossas
rale:a;;;9:2S2.C0mDeus6umerroe,narealidade,serveparadiminuiredistorcera

Por isso, nao deven'amos censurar os "desejos de vinganga" do salmista, nem
mesmo as maldic6es que profere contra os opressores. Por que nao podemos mos
desabafar `a,s§im diante daquele que mos criou e nos salvou? Os desabafos e as
maldig.6ds. fazem parte  da terapia humana e  crista23.  Eles  podem,  aos  poucos,
.desembocar no louvor ao Deus da vida, que ressuscitou seu Filho Jesus. Ele, sin,
urn dia "enxugara as lagrimas de seus olhos, porque a morte ja nao existira, nem
haver£ 1uto; nem. pranto, nem fadiga, porque tudo isso ja passou" (Ap 21,4).

J`"1

Ludoui,co Garrmus
Caixa Postal 90023

25689-900 Petr6polis, RJ

21. Clau§ WESTERMANN, op. cj£. , 265. E o que aconteceu, por exemplo, na "Liturgia das Horas",
oracao oficial dos sacerdotes e religiosos na Igreja Cat6lica, que omitiu os Salmos imprecat6rios, 57, 83
e 109. Curiosamente, o motivo dado para tal omissao 6 que as imprecag6es causariam "certa dificuldade
psiech6gieal" (ve3a lnstrapao Geral sobre a LiturgicL dos Horas, n. LBL, in.. Liturgia dos Horc.s, vcr.1, 66).

22. Veja Michael NEARY. The importance of Lament in the God/Man Relationship in Ancient
Israel, in: The Jr!.sh Theojogjcaz Q"orferfy 52 (1986) 180-192.

23. Talvez este aspecto possa ser acrescentado a mensagem dos Salmos que contem impreca€6es
e  maldig6es,  como  a  procura  explicar  Luis  lnacio  STADELMANN.  As  maldig6es  mos  Salmos,  in:
PerspecffucL TboJ6gica 29 (1988) 317-338.
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