
Qu" I;i li:s'l`^ QurJ SOBE I)o I}ii]sl`;RTO E VEM Ii:NcOsT^It^
AO SEU AMADO?

Celso Loraschi

0 Cf37if7.co dos ca7irz.cos ou Cfz7'ifcz7~c£ 6 urn livro que provocou e continua provocando

polemicas. Penetrar em seu sentido mais pi.ofundo constitui urn grande desafio.

Os  comeiitarios  a respeito desse  livro  sao os  lnais  variados.  As  iliterpreta?6es
vao  desde  as  que  o  concebem  como  urn  poema  nascido  s6  e  unicamente  pal.a
simbolizar o amor de Deus ao povo ate as que o consideram urn cantico criado s6 e
unicamente para cantar a beleza do amor humano.

Os rabinos judeus, em sua interpretaeao aleg6rica, lembram a Alian€a de Jav6
(o amado) com o seu povo (a amada). A busca mtitua expi.essa o dinamismo do ainor
de  Deus  para  com  o  seu  povo.  i  o  mesmo  tema  do  matrim6nio  que  os  profetas
desenvolveram  desde  Os6ias.  in  uma  e9p6cie  de  conaturalidade  entre  o  texto  do
Cantico dos canticos e a tradic5ojudaica. E o que podemos perceber nestes dois textos
de andgos rz\biT`os (Genesis Rabbdi e Zol.ar Teruiiid)..

`.Quando Adao pecou, Deus subiu ao primeiro c6u, afastando-se da tei.ri` e dos

homens. Quando Cairn pecou, subiu ao segundo c6u. Com a gera€ao de Henoc
subiu ao terceiro, com o dildvio ao quarto, com a gera€rio de Babel ao quinto,
com a escravidao do Egito subiu ilo sexto c6u e ao s6timo c6u, o dltimo e o mais
distante da terra. Por6m Deus  voltou  a tei.ra  no dia em que foi dado a Israel  o
Cantico dos canticos" (citado em G. Ravasi.12).

A Escola de Alexandria, na tradigao crista, da urn sentido 6bvio ao Cantico dos
canticos: o amor enti.e uma mulher e urn homem. i o sentido literal que leva em conta
os pr6prios tei-inos que af se encontram.

Os Pais da Igreja desenvolvem,  sobi-etudo, o sentido aleg6rico, aplicando-o ao
amor entre Cristo e a lgreja, entre Deus e a allna...

A16m dessas, ha a interpretaeao hist6rica, onde as protagonistas de Cantico dos
canticos reagem contra a ideologia de urn sistema que oprime e exclui.

A origem do texto

Os estudiosos do s6culo XIX, usando o m6todo comparativo, descobrem outros
canticos de amor, muito antigos, no contexto cultural da Mesopotamia, elm Canaa e
no mundo arabe. Sao trovas e cantatas populares que animam o povo em seus eiiconti-os
festivos.  A  Bfolia  hebraica  coloca  o  Cantico  dos  canticos  no  conjunto  dos  livros
conhecido como "Meguillot" ou 1.olos recitados durante as grandes festas:  Rute.  na
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lt`W:I  tli`  I '``iili`t.ti.`li`.I:  I ]"ii`ilil:it`()i`*  litlo  Ilo Lil.andcjcjimi comemol.{ilivtj dii destruicao

tlti  li`ili|ilo  oni  587  ii(`;  Ec`le`si{istes`  Ilo  I.csta  diis  Tendas;  Ester,  in  fesla  de  Pill.im,  e

( tall(:il.c.` C a|)I.esciilado in l`esta da  Pdscoa,  I.evestido de  muito movimento e alegl.ia.

A cxegese modeiiia  liga o Cantico dos canticos com os  textos que revelam os
iituiiisdafeili]idadeemCanaaenomundoassirio-babil6nico.0rito6sustentadopelo
mito,  coino  o  do  deus  Baal  que  se  une  com a  deusa da  fertilidade  (Anat  Ashei-a),

gill.anlindo  fertilidade  a terra,  aos  animais  e  as  pessoas.  Este  mito  6  transposto  aos
ciisamenlos  sagrados  dos  reis.  Ou  como  aquele  mito  da  deusa  Ishtai- que  desce  ao
iiiferlio  para  libeilar  o  seu  amado,  o  deus  Baal'.  Poilanto,  estes  mitos,  de  origem

I)I.6-monfi-quica, podem servir de pano de fundo do texto de Cantai.es.

Urn texto provocador

0 livro de Cantares, que nao fala de Deus (cita uma tinica vez a palavra "Jav6",
cin 8,6) e usa a Iinguagem de urn amor apaixonado, tern causado dtividas a I-espeito
de sua canonicidade. 0 apelo a tradi€ao tern salvado sua manuten€ao na lista dos livros
sagrados.  Com todas  as possi'veis  inteipreta€6es:  aleg6rica,  iiatural,  mi'tico-cultural,
hist6rica e  outras,  estamos  diante  de  urn livro que evoca  novos  caminhos,  provoca
novos posicionamentos e pi.ojeta iiovas relac6es entre inu]heres e homens.

i urn livro que aprofunda o sentido antropol6gico e teol6gico da conversao e da
busca.  0  amor da amada e do  alnado  6 caminho  aberto,  processo dinamico,  sonho
sempre em realizag5o.  Convido a  leitora  e o  leitor a relerem o Cantico dos caliticos
Ilo  intuito  de  descobrii. as  indica€6es  af apontadas  como  proposta  de  alternativa  de
vida social justa e fratema. Uma vida organizada tendo como ponto de pallida o amol.
entre uma mulher e urn homem.

Urn texto de mulher

Elaseautoqualificadenegraeformosa.Denunciaaexplora€aoporpailedeseus
ii.inaos que a obi-igam a trabalhai-nas vinhas, onde 6 queimada pelo sol. A sua vinha,

poi-6m, 6 s6 dela. Apesar de seus irmaos, desde a sua pr6-adolescencia, planejarem o
que irao fazer com ela quando vierem pedi-la em casamento, nao conseguirao o seu
intento.  Sua vinha 6 s6 dela!  0 casamento nao se realizara a inoda dos seus irmaos.
Alias, nem sera casamento.  Sera o amor vivido com o amado de sua vida a maneira
ditada pelo seu cora€ao. Ela vai construindo este amor livre com toda a paixao de seu
ser. Ao seu amado, livremente escolhido, entrega-se sem resei.vas.

"Que me beije com beijos de sua boca": 6 a declaragao que abre o livro. 0 clima

todoqueopeipassa6deabragossemconta,decarinhos,deprazer,deal8gria,defesta,
de extases... Mas tainb6m de ansiedades, tristezas, perigos, amea€as... E uma vida de

I.     A  respeito desses injtos,  sua origem e significados  ler,  neste  mesmo  volume de  £.`t`/%df;.`. Bt'/)//.t.tJ.`',  a interessantc
analise de  Soave  BUSCEMl:  Dc  Luas,  Cobras,  Mulheres e Tamai.eiras.
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I.e\Jcl"ii i'  si` i`,`colidein, dialogam e silenciam,  nuim busca mdliia c leil"]sa:  a  busca
do vci.dadi`i I.tTt I.osto urn do outro e do sentido profundo dzi I.elaei~`o que os u]]e. 0 sentido
dado pal-a zil6m de qualquer institui€ao politico-religiosa que, com sua doutrina, tenta
inanter  a  consciencia  pessoal  e  coletiva  sob  total   submissao  aos  seus  intei-esses.
Veremos isto mais adiante.

De corpo inteiro

A  iiiiciativa  6  quase  toda da  mulher  que  se  deixa contaminar pela doenca do
amor.  i ela que inicia manifestando, ai-rojadamente, os seus desejos aquele que 6 o
enamol.ado de sua alma.  Sua presen€a (e sua ausencia) 6 sentida em lodos os lugares.
0 cheii-o do seu corpo, a suavidade do seu perfume, a poesia do seu nome lan€a-a a
conquista do seu coragao. Mas tudo permanece ainda por se realizar. Ele 6 urn pastor
sempre vagueando com seu rebaiiho, dif]'cil de sei-encontrado. Ela 6 uma camponesa

que busca como e com quem ser feliz. Vejo aqui, na 6tica sociopoli'tica do p6s-exflio,
os agi-icultores e pastores em movimento:  buscam superar conflitos que os  separam.
Faz-se necessaria a uniao de for€as em \Jista do novo contexto que amea€a acabar com
a fonte de subsisteiicia das duas categorias:  a telTa. Ela esta seiido usurpada pelos que
detem  o  poder  do  templo.  A  tell.a  nao  6  inais  de  Deus  e,  assim,  nao  6  mais  dos
camponeses e dos pastores. Para isso, o pr6prio Deus esta sendo jogado piira dentro
do templo; esta sendo "trancado" no lugar mais inacessfvel:  o santo dos santos.

A Sulamita (este 6 o nome dado a amada) nao se conforma. Mulher aut6iioma e
iiidependente  iiao  descansa  enquanto  nao  ve  seu  sonho  I-ealizado.  Deus  precisa  ser
libertado das ainanas do templo. A tell-a precisa ser libellada!

Ela ouve a voz do seu querido e o ve coil-endo pelos montes na sua dii.eeao. Ela
o sente sempre mais pr,oxiino, chegando a poi-ta do seu quarto. Ouve-o convidando-a
a  sair  pelos  campos.  E  primavera!  Toda  a  iiatureza  6  coiivocada  a  pailicipar,  com
entusiasmo, do amor que vai cresceiido e se fazendo pleno.  Os animais se I.ejubilam
solid6rios. 0 ar se enche de aromas. A corpoi.eidade hiimana se faz presence e se revela
com  toda  a  sua nudez.  Transparecem os  elicantos  de  cada  parte  do  coxpo`  os  seus
mist6i.ios  mais  profundos  que  constituem  a  originalidade  do  ser  mulhei.  e  do  ser
homem.  Mist6rios s6 revelados e experimentados por quem se entrega livre e total-
mente flo amor.  "Abracada ao seu  `rei',  a mullier aguarda ser introduzida na alcova
(literalmente  `nos  aposentos  internos'),  a  area  resei.vada  e  quase  sagi.ada,  o  talamo
nupcial onde se consumara o amor, onde a alegria explodira numa festa do corpo, do
espirito e da vida" (Ravasi,  1988, p. 43).

i urn ainor que arrebata e foge integralmente dos esquemas preestabelecidos,
sejam religiosos ou politicos.  Os  esquemas restringem e oprimem as I.elac6es. Res-
ti-iligem, porque formalizam. Opi-imem. poi-que sao construfdos a partir de interesses
de quem domina.  0 amor de Cantares rompe as ball-eiras das conveiig6es e precoll-
ceitos. Zomba da forga miseravel dos poderosos. Voa livre. ve longe e profundo.
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t`oillt`iii|)I:it`{'io.   A   iiimdii  iipreseiita  o  scii  col.po  de  imilhei..   Exprime  seus  pl.t')piios

````iitimentos.  Desci.eve o corpo masculiiio.  Para cada parte, da cabega aos p6s, possui
iiii`  qtiulificativo.  Busca  vei. a  face do amado e  ouvir atentamente o sussurro de  sua
v`t/,.  Pl.ovoca a flgao amoi.osa e saboreia-a em plenitude. Ele, com rara sensibilidade,
ilcsci.eve o corpo da amada, revelando toda a sua formosura dos cabelos aos p6s. Com
ii"igens  tiradas  do  universo  da  natureza  e  da  liist6ria,  mulher  e  homem  vao  se
conhecendo, enti.elacando suas  vidas, abrindo caminhos que conduzem a realiza?ao
mtlis pi.ofunda. Amor assim s6 pode ser "fafsca de Jav6". Mesmo que nao fale de Deus,
ludo  o  que  af  6  apreselitado  6  expressao  de  Deus-Amor  na  concretude  da  relaeao
humana: mulher e homem feitos a sua imagem e semelhanga.

Existein,  por6m,  perigos.  Estao af as  I-aposas,  os  le6es  e  panteras.  Estao  af os
ii.maos  que querem exercer total  dominio  sobre  a  irma e  tii.ar dela  todo o proveito

possivel.  Estao ai os soldados, as  nobres  inulheres e toda a rea]idade da cidade que
impedem o encontro da amada com o seu amado. Esta af o rei Salomao com sua vinha
e seu poder econ6mico que compra ate mesmo o destino das mulheres.

Resist6ncia ao projeto sacerdotal

Ja situamos  a 6poca  da redacao final do livro de Cantares.  Estamos em 6poca
p6s-exflica.  Com a volta dos exilados da Babil6nia, em 538 aiites de Cristo, o povo
de Israel busca reorganizar sua vida. A dominaeao 6 do Impel.io Pei.sa que permite a
liberdade religiosa aos I.epatriados. Esdi-as (sacerdote) e Neemias sao indicados para
liderar o projeto de reconstru€ao nacional a pailii-da edificagao do segundo templo.
Apesar de oposi?6es como a dos samaritanos (Esd 4) e de grupos profeticos (Is 56-66),
vence o projeto sacerdotal.

Toda a vida social 6 I.eestruturada ao redor da lei e do templo. Acaba-se o ideal
tribal que mantinha a vida das famflias que permaneceram na ten.a durante os 50 anos
do exflio na Babil6nia. A mulher, que no tribalismo vivia uma relacao de igualdade e

pal-ticipaeao partilhada na faml'lia e no cla, agora a vemos trabalhando na reconstrueao
dos mui.os de Jerusalem (Ne 3,12); participa tamb6m da cerim6nia da leitura da Tora
(Ne 8,2-4); ha a mulhei. profetisa (Ne 6,14). Mas tamb6m ela 6 reduzida a moeda de
troca entre famflias, sendo o casamento,  muitas vezes, urn exce]ente neg6cio para o

pai ou os irmaos da noiva.

A]6m disso, o novo sistema leva as famflias a comerem o pao da mis6ria e do
desespei.o  a  ponto  de  peiihorarem  todos  os  seus  bens  e  seus  pr6pi.ios  coil)os  para

garantir o mfnimo de subsistencia (Ne 5,1-5). Os sacerdotes organizam o sistema do
puro e do impui-o. Surgem as genealogias. IInp6e-se o ideal da raga pura. As mulheres
estrangeiras, casadas com judeus, devem ser mandadas embora (Esd 9). 0 patriarca-
lismo surge coin toda sua for€a. Toda a vida das pessoas 6 controlada e regulada. Para
ter uma id6ia da ideologia sacerdotal e suas conseqiiencias  no cotidiano da vida do

povo basta ler o livro de Levftico e tamb6m Ex 25-31 e 3540.
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Os   pttbi.i`,s.   coin   o   sistema   de   pureza,   sao  einpui-rados   sempi.e   mais   a   mat.gein.
Espccifllmeiile  sofre  a  mulher,  pois  al6m de ja  nascei.  peilencendo a  categoria  das

pessoas impuras, a lei contro]a ate mesmo as diversas secree6es do seu corpo. Poilaiito,
os  camponeses,  os  pobres,  as  miilheres,  as  criangas,  os  doentes,  os  estrangeiros

permanecem  impuros ou  se endividam para conseguir a purificagao,  aumentando a
sua  dependencia  em rela€ao  aos  sacerdotes  do  templo.  Poi.6m,  ha  uma outi.a  saida:
organizar-sc poi. caminhos nao oficiais.  i ai' que surgem movimentos de resistencia
coino o de Rute, Ester, Jonas, J6, Judite e o nosso Caiitico dos canticos.

Urn movimento de mulheres

A quase total preqominaiicia da inulher iiesse livro demonstra que se ti-ata de urn
movimento feminino. E urn movimeiito de 1.ebeldia contra os homens do templo, cuja
ideologia inacliuca pi;ofundamente o ideal dos pequenos agricultores, dos pastores, de
suas faml'lias e clas. E urn movimento de reivindicacao do direito sobre o seu pi-6prio
destino. i iim dii.eito de liberta€ao da terra, cujos frutos devem servir a vida de quem
nela trabalha. i urn direito que envolve a liberdflde Ilo govemo de seu pr6pi.io coxpo.

A iiisistencia na descri€ao da beleza dos col.pos, mos mfnimos detalhes, I.evela o

grande objetivo desse movimento que 6 libertar-se das exigencias absurdas do templo
e da lei de pureza. A enfase dada a busca e a escolha livre do amado do seu cora€ao
revela  a  opeao  das  mulheres  pelo  rompimento  do  sistema  sacerdotal,  forteinente
marcado pelo machismo e pati.iarcalismo.

0 amor construfdo na liberdade de consciencia substitui o legalismo que oprime
e exclui.  A  identificagao dos enamorados -camponesa e pastor -situa o espaco
vital  desse  movimento.  Ele  vein do  campo.  A  cidade  6  lugar de  violencifl.  Daf  a
evoca€ao de toda a simbologia da natui-eza, do cosmos e dos animais`  pr6prios do
muiido  cflmpesino.  Daf  o  convite  pal-a  viver  o  amor  com  toda  a  sufl  intensidade
debaixLo da macieira, no espaco da I.o€a-pomar-jardim (cf. Milton schwantes, ETSJwcZos
Bi'17licos, n° 40).

A proposta: resgatar o ideal original

No come€o era diferente. A proposta 6 de volta flo estado original da criaeao de
Deus.  Mulher e homem se reconhecem  uma f.rente ao outro,  numa rela€ao de  total
transpai.encia e confianga. Ambos usufruem da teiTa como espago de liberdade e vida
em  abuiidancia.  i,  na  verdade,  o  resgate  de  uma  religiao  que  o  projeto  dos  reis
(inonarquia) e dos sacerdotes (2° templo) usuxpou: a religiao do amor que se faz came
no cotidiano da existencia. Uma I.eligiao reconquistada por caminhos somente susci-.
tados  pelo Espfrito  de  Deus  no  meio  das  pessoas  exclufdas.  i  a  agao  de  Jav6  quc
sempre  intei.v6m na hist6i.ia em favor dos oprimidos,  apontaiido para o grande ideal
da fraternidade: "Ah, se tosses o ineu irmao!" (8,1). Sim, o amor 6 mais forte do qili'
os poderosos, vence a pr6pria morte.
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Ei.I tiiie elii (a amadii) ``obe do deserlo cncostada ao seu amado. i a indica€ao de
vilt`iiia  do pi.ojeto  de  liberdade  e  vida.  0  deserto  lelnbi.a  o caminho  trilhado  pelo

iiovo  de  Israel,  sflindo  da  opressao  egl`pcia  e  conquistalido  a  terra  sem  males.  0
desei.to 6 a  fonte de  resistencia e  lnilitancia  dos  oprimidos.  i mem6ria perigosa
Clue  suscitn  altemativas  de  organizaeao  social.  E  lembremo-mos  de  que  tamb6m
tlquele projeto -o do Exodo -foi gestado pela atitude rebelde de algumas mulheres
pal.tell.as  (Ex  1,15-22).

Na trilha do Cantico dos canticos

Ao pontualizar estas reflex6es, partindo do caminho aberto pelas  mulheres no
contexto de reconstrugao do segundo temp]o, ao redor do ano 400 ac, tive a intencao
decontribuii-natarefaquetodosabra?amos:construirrela€6esnovas.Asprotagonistas
de Cantares levantam a proposta do amor livre e libeilador como o caminho que vence
as  baiTeiras  impostas  por  grupos  de  poder  nas  igrejas  e  na  sociedade.  Podemos
flprofundar essa proposta ligando ao contexto em que vivemos hoje. Para isto acres-
cento  algumas  considera€6es  hermeneuticas  que  podem  ser  acrescidas  a  partir da
I.ealidade de cada urn/a:

• Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhanca:  "homem e mulhei. ele
os criou" (Gn  1,27). Cantares 6 uma crftica ao inodo como os rabinos foi.mulavam a
teologia da cria€ao dentro da ideologia do sistelna do puro e do jmpuro. Cantares quer
recuperar o sentido original da igualdade entre a mulher e o holnem.

•  Igualdade nao 6 uiiiformidade. A ainada e o amado conservam sua originali-
dade. Mulher e homem sao constitui'dos de col-pos e psicologin originais. Af reside
a  beleza do amor,  mas  tamb6m a sua dificuldade.  A diferen€a  atrai  e completa a
ambos, mas tamb6m revela as limitae6es e barreiras no caminho do conhecimento
mrituo:  ha buscas e fugas; encontros e desencontros, prazer e dor, uniao e separa-

€ao...  i  necessario  empenho  carinhoso  pal-a  a  descoberta  mtitua  do  dinamismo
pi.6prio de cada urn.  Entrar no caminho do conhecimento das diferen€as 6 entrar
no processo de contfnuo amadui.eci mento na dinamica do dar e I.eceber na gratuidade.
Assim, ambos vao se descobrindo e se assumindo como "uma s6 carne na difei.enca".
E explode  o desejo  em  toda  a  sua  intensidade,  expandindo-se  no  compromisso de
justiea social e de fratemidade.

•  0  Cantico  dos  canticos  6  resistencia  contra  a  sujeicao  do  amor  a  16gicas
opressoras  na  6poca  da  dominaeao  persa.  Hoje,  em  nosso  mundo  capitalista,  "a
exploraeao do amor se da por cinco 16gicas opressoras:

1) a cco7ac)#2z.cq, que, reduz o amor a mera mei.cadoria, e a lnulher, especialmente,
a objeto sexual do macho;

2) a poJr'Jjc¢,  que instaura a censura,  negando a sexualidade,  impedindo a sua
compreensao e interditando a siia pratica;
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.`cxii:Il  tlti  I.i`liLtit)Iitlmc»to  amoi.oso;                                         `

4)  n  t?/it`ci,  que  entende o  amor como  mero  instrumento  a  servieo  de  urn fim
sublime:  procria?ao;

5)  a rcJz.gr.osfl, que nega a eroticidade do amor, desgenitaliza-o, e coloca-o em

posigao inferior na hierarquia da espiritualidade (cf. Jdlio Zabatiero, Es/#dos Bz'b/!.cos,
n°4°):Nahist6riadas|grejascristasfoisendoreforeadaaJ//isaodua]istaquefoi

integrada fortemente em nossa espiritualidade. 0 coil)o, sobretudo o sexo, esta ligado
com a id6ia de "perigo" e "pecado". Cantares 6 uma proposta de superaeao dessa visao.
0  corpo  da  mulher  e  do  homem,  em  todas  as  suas  partes,  6  belo  e  digno  de  ser
contemplado e admirado em todos os seus detalhes. A sexualidade deve ser vivida em
toda a sua beleza, sem preconceitos ou falsos moralismos. A pessoa humana 6 urn ser
inteiro.  A  espiritualidade  tamb6m  6  coxp6rea  e  material,  pexpassa  a  natureza  e  a
hist6ria, o mundo visfvel e o invisfvel, o pessoal e o social...

• Cantares 6 muito atual, em sua mensagem, tamb6m para a Igreja cat6lica como
institui?ao. Estainos vivendo urn processo de desclericalizaeao. Diz Gilberto Gorgu-
lho:  "0 clei.icalismo 6 uma atitude antropol6gica ambi'gua, frustrante e prepotente".
Por que nos demoramos tanto a abi.ir-nos as propostas de caminhos novos, apontados

pelas "Sulamitas" de hoje?
• 0 amor do Cantico dos canticos nao 6 expressao de urn roinantismo vazio. Nao

se I.eduz a encontros mais ou menos agradaveis. 0 amor envolve o coraeao, a mente,
o psfquico... i o ser inteiro livremente empenhado na realiza€ao do ideal de uma vida
feliz para todas as mulheres e homens. Assim, toma-se reveladol-do verdadeiro rosto
de Deus, que 6 o maximo em carinho, do?ura, beleza, amizade e gostosui.a...

Referencias bibliograficas

DAL Pozzo, Aldo. "Projeto de felicidade de uma camponesa no Cantico dos canticos", ESJftdos
b{b[icos. ILO  53.

RAVAsi, G. C4;7/i.co dos ca;]rz.cos. Sao Paulo: Edig6es Paulinas,  1988 (Col. Pequeno Comentdrio
Bfolico).

STORNioLo,  I.  &  BALANclN, E.  Co777o  /cr  Ca;t/7.co  dos  cc?;ifz.cos.  Sao  Paulo:  Edi€6es  Paulinas,
1991.

VV.AA.  "Amor  e  paixao,  o  Cantico  dos  canticos",  Efrz4dos  bz'b/!.cos,  n° 40.  Petr6polis/Sao
Leopoldo: Ed. Vozes/Sinodal,1993.


