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Se este amor
Ficar entre n6s dots
Vai ser tdo pobre amor
Vai se gastar
Se eu te ci:mo e tu me amas
Urn amor a dots profana
0 amor de todos os mortais
Porque quem gosta de ma€a
Ira gostar de todas
Porque todas sdo iguais

Raul Seixas

Introdueao

A letra de Raul Seixas ai esta para nos lembrar que falar em monogamia, hoje,
sempre parece restringir, limitar, cercear a liberdade. Afinal, tanto a nossa cultura car-
navalescaquantoacartilhaaculturadorahollywoodianafizeramdaliberdadesexualalgo
tao exaltado que qualquer opiniao contrata 6 rotulada como retr6grada e pietista.

A  questao  6  se  isto  6  uma  novidade  de  nosso  tempo  ou  se ja  vein desde  a
Antiguidade. Talvez a tinica novidade real do nosso tempo seja a facilidade com que
se divulgam tais valores e o seu poder de penetraeao na vida de cada pessoa. Afinal,
o ser humano tern dentro de si, e isso nao 6 novo, urn insaciavel desejo de provar o
novo, o diferente, e de nao satisfazer-se com o que ja foi alcaneado. E, nesta busca
pelo novo, algumas pessoas estao em vantagem sobre as outras - quem pode, pode;
quem nao pode, se sacode. E geralmente ter 6 poder. Quem pode 6 aquela pessoa que
ten: que tern poder, dinheiro, luxo e conforto. Em outras palavras, em uma sociedade
estratificada, a poligamia sempre sera urn privil6gio de quem 6 mais forte e, conse-
quentemente, pode ter uma variedade maior de magas em sua cesta de frutas.

i  nesta  perspectiva  que  queremos  propor  uma  leitura  do  salmo  128.  Nao
tomando-o  isoladamente  para julga-lo  a  partir  de  nossos  parametros,  mas  como
vefculo  de  uma  proposta  endereeada  ao  seu  tempo,  em  contrapartida  a  "famflia"
monarquica. Para isto, partiremos de uma breve consideraeao da crftica a poligamia
de Salomao em lRs  11,I-3, e a seguir analisaremos a proposta do Sl  128.
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l`tti   t|ilcm  deu  ini`cio  ao  processo  que  iria  se  agravando  progressivamente  mos
s6ciilos seguintes ate culminar no caos social que antecede o exflio, em que grande

piirtc da populagao camponesa foi  levada ao empobrecimento.  Tudo o que  mais
tarde  sera combatido pelos  profetas  do  s6culo  VIII  em diante  6,  simplesmente,
consequencianaturaldapolfticasalom6nicae,porisso,ele6aquireferidocomoicone
da monarquia israelita.

1. 0 projeto salom6nico

Salomao foi o primeiro lider em Israel a nascer em bergo de ouro, sendo criado
na corte de urn reino estabelecido territorial e hierarquicamente. Ele nao viveu a luta
do povo de Israel contra a opress5o, seja a opressao egipcia, a opressao das cidades-
estado canan6ias ou a opressao militar filisteia. Nao conhecia a obsessao das fami'lias,
clas  e  tribos  israelitas  pela  terra,  nao  como  propriedade  privada  a  ser possuida  e
ampliada, mas como bengao de Jav6 para que cada famflia em Israel tivesse meios
para prover o seu sustento e viver em condie6es de igualdade, felicidade e paz. Seu
projeto de govemo nao era o de transformar Israel em urn reino de justiea e solidarie-
dade, mas em urn reino pr6spero e poderoso, respeitado intemacionalmente.

Estas breves considera€6es sobre a visao de mundo de Salomao mos ajudam a
compreender a sua postura mos pontos analisados a seguir.

1.1. Muitas mulheres, urn filho

Em lRs 3,1 lemos que Salomao tomou por esposa a filha de Fara6. Roboao, seu
sucessor,  era filho de Naama,  amonita.  Ao todo,  teve  Salomao 700 esposas e  300
concubinas. Certamente o ntimero 6 arredondado e exagerado, mas nao deixa dtividas
quanto ao fato de Salomao ter urn harem extremamente numeroso, no qual "colecio-
nava" esposas de diversas origens.

i interessante notar que o texto bfolico cita apenas mulheres estrangeiras como
esposas de Salomao. Bram moabitas, amonitas, edomitas, sid6nias e het6ias, al6m da
egipcia filha de Fara6. Esta 6 provavelmente apenas uma rapida amostragem, podendo
haver esposas de outras origens no harem real. 0 mais provavel 6 que estas esposas
Cram "presentes" de reis  vizinhos, tributados ou em alianea com Salomao.  Muitas
delas  podem  ter  sido  filhas  de  aristocratas  ou  parceiros  comerciais,  tomadas  por
conveniencia quando do fechamento de acordos importantes.

Assim, pode-se dizer que Salomao nunca teve uma familia propriamente dita.
Teve urn harem, que era apenas uma necessidade polftica que, 6 claro, dava ao rei o
privil6gio de escolher uma mulher para passar a noite como quem hoje escolhe, de
controleremotonamao,umcanaldetelevisaoparaassistir.Nestesistema,aidentidade
damulher6anulada.Cadaesposa6apenasmaisumaemmeioatantasoutras.Algumas
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cinco ;ii`os. () hal.6m I.eal torna-se, em termos de relac6es humam`s, o lado imis c`i.iiel
doespi'iiloconcentradordeprivil6giosdamonarquia.Naoharelacionamento|tc``st)ul,
nao ha companheirismo, nao ha comprometimento mdtuo. A verdadeira funeao do
harem real 6 mostrar a g16ria do rei, sendo apenas parte de suas "riquezas".

Outra caracteristica da "familia" real que a distingue das demais 6 a importanciu
dada aos filhos. Embora tivessem muitos filhos], os reis de Israel nao pareciam dar
tanta importancia a isso. Alias, a quantidade de filhos gerava muitos problemas, como
disputas pelo trono e intrigas palacianas. 0 importante era gerar pelo menos urn filho
homem apto para herdar o trono e assegurar a continuidade da dinastia.  Se os reis
tinham mais filhos, era para garantir que ao menos urn deles preencheria os requisitos
necessarios  para reinar.  Quando  mais  do que  urn filho  tinha essas  qualificag6es  e
ambigao, o derramamento de sangue era inevitavel.

Esta 16gica transparece mos relatos dos livros dos Reis e das Cr6nicas.  Os reis

possuem muitas mulheres e concubinas, que s6 sao citadas por nome quando repre-
sentam urn acordo diplomatico ou comercial importante (o mesmo vale para as filhas)
ou quando maes do herdeiro do trono. Possuem tamb6m muitos filhos e filhas, mas
s6 os que chegam ao trono sao dignos de ser identificados.

Portanto, a ``fami'lia" real vivia e existia em funcao do poder.  0  seu ideal era
"muitas  mulheres,  urn  herdeiro".  Muitas  mulheres,  para  ostentar  este  poder;  urn

herdeiro apto, para garantir a sua estabilidade. i esta 16gica, em que as pessoas valem
pelo poder e pelo i5Jczfz4s que proporcionam, que passou a ser cultivada mos cfrculos
aristocraticos da corte israelita a partir da afirmagao da monarquia. E 6 esta 16gica que
sera confrontada pelo salmo 128.

1.2. Mui.tas casas, trabalho alheio

Quem casa quer casa, diz o ditado. Isto 6 porque a casa 6 o espaeo onde marido
e esposa encontram-se face a face, sem nenhuma interferencia extema, para estabele-
cer as regras que norteiam o seu relacionamento.

Nesse sentido, nao se pode dizer que o rei tenha uma casa. 0 palacio real nao 6
urn espaeo familiar, e os aposentos do rei sao claramente distintos do harem, onde
ficam suas esposas e concubinas. Ao construir urn palacio separado para a filha de
Fara6, Salomao aumentou esta separagao, mostrando que nao havia interesse em urn
relacionamento pr6ximo com aquela esposa. Mais tarde, construiria tamb6m santua-
rios para o culto aos deuses de suas esposas, mostrando que sua polftica era realmente
a de "cada urn na sua".

1.  Cf.  2Rs  10,I;  11,2;  25,7;  2Cr  11,14;  13,21;  18,21;  21,2-17;  24,3-27.
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Pfli.d a construeao destes palfcios, assim como para a constru€ao do templo e das
cidades  fortificadas  (1Rs  9,15s),  Salomao tinha recursos e mao-de-obra a vontade.
Para sustentar as despesas do rei, os tributos pagos pelos povos vassalos ja nao Cram
suficientes.  A solucao foi tributar o povo, dividindo o reino em doze distritos, cada
urn responsavel pelo sustento da corte por urn mss do ano. Se a mao-de-obra fongada
dos cananeus nao era suficiente para tantas edificac6es, tamb6m nao havia problema:
o  pr6prio  povo  israelita  foi  submetido  a  corv6ia.  1Reis  5,13-18  fala  em  180  nil
trabalhadoresenvolvidosnaedificacaodotemplo,umamassadetrabalhadoresbracais
jamais vista em Israel antes ou depois de Salomao.

Portanto, casa e trabalho tamb6m serviam como elementos da dorfunaeao do rei
sobre o povo. A casa, enquanto testemunho s6lido e visfvel da grandeza do poder real,
sustentado com os recursos do tributo, e o trabalho enquanto forma de exercer o poder e
viabilizar a construeao de obras arquitet6nicas que tomem este poder visivel e tem'vel.

2. 0 contraprojeto Salmo 128

2.1.  Estrutura

0 salmo  128, apesar de breve, consegue, em seus seis versos, estabelecer uma
critica de cada urn dos quatro pontos abordados acima. Evidentemente, nao 6 uma
criticaabertaedeclarada,masseconsiderarmosqueeraexpressanocontextodoculto,
justamenteporaquelesfi6isque,detodososlugaresdoreino,vinhamemperegrina€ao
para o templo de Jerusalem,  entao o contraste com a realidade palaciana  se toma
revolucionario em seu conterido e profetico em sua dentincia.

Observando  a  estrutura  do  salmo,  podemos  perceber  como  os  temas  estao
relacionados:

Pessoa do                   Membros
discurso

scpai.u€ao

1    Feliz todo aquele que teme aJav6,
gztc anda mos seus caminhos!

2        Do trabalho co;7/ormc tuas maos, portanto,
comeras, havera felicidade e ben para ti.

dc cspa¢tis  r7t>.¢`sibilitiivii  I;uiiht;in

3a

2a

2. Cf.  Mt 6,29. W[TTENBERG, G.H.  KI./!g So/a;"ow ci/Id //Ie 7l/!co/og!.ajls, p.  12.
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tc`islilhos,       colnomudasdeoliveiri`       i`oredor       diituamesa.

4                   Eis como sera abencoado

o varao que teme a Jav6 !

5     Abeneoe-te Jav6 desde siao,

2,         I)'

3aA,

3aa

para que vejascm bern a Jerusalem focJos os dias de tua vida;                       2a       b
6              Evejasosfilhosdeteusfilhos.                                                                             2a           b'

Paz sobre lsrael!                                                                                        3a                      a'

Nos versos I-4, temos quatro unidades, sendo que a primeira e a dltima formam
uma moldui-a em terceira pessoa que indica o tema central do salmo:  a b6neao de
Jav6 aos que o temem e andam em seus caminhos. Esta 6 uma enfase enconti.ada
em varios salmos3, que sao muitas vezes considerados "salmos de sabedoria", pelo
seu interesse na vivencia cotidiana da fe e em abordar os problemas do dia-a-dia
pela 6tica da fidelidade de Jav6. Estes salmos se caracterizam pelo dualismo !frop!.os
jr/.z4sfos, no qual o que 6 afirmado a respeito da pessoa justa 6 negado a impia, e

:;c.en-,:::s:.c:::i:-i.p::amd:s::sesa.oa::ep::.fEzeg,aepr::suor:.juqs;:,ppeordmei-,seeqcuoenco`usi:TZ:
critique o rei,  mesmo que nao o cite.  Ao exaltar o estilo de vida oposto ao real, o
salmista esta rejeitando aquilo que ocorre em Jerusalem.

Por isso, os versos 2-3 sao tao importantes neste salmo. Apesar de parecerem
mera descrigao adicional da pessoa justa, eles identificam quais as caracterfsticas da
casa abencoada por Jav6 na visao do salmista e de quem recita o salmo. Estes versos
estao escritos na segunda pessoa do singular e tern a forma de uma promessa.

Os versos 5-6 retomam a mesma sequencia dos versos 1-4, mas agora colocando
Jav6  como  sujeito.  0  salmista  pede  a  b6neao  de  Jav6  sobre  cada  participante  da
peregrinagao  e,  enfim,  a todo  o povo de Israel  enquanto povo que teme a Jav6,  e
descreve esta bencao em termos de bern, descendencia e longevidade.

2.2. Ui'ra esposa, muitos filJros

0 verso 3 escolhe uma situapao oposta a descrita acima para apresentar o seu
ideal de vida familiar. 0 salmista fala em "a tua mulher", singular, e "os teus filhos".
plural, ao descrever a ben€5o de Jav6. E a principal diferenga do projeto do salmista
esta nos motivos pelos quais esposa e filhos sao considerados bengaos.

3. Cf.  Sl  I;  19;  37;  49;  112;  119, etc.
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t!i`I.iilliii`i`tc  6  ciitciidido  coino  colocando  a  feililidade  da  esposa  como  a  sua  inaior
i|`iiil idude. A mulher 6 uma bengao quando gera muitos filhos. 0 erro desta interpretapao
c\`tt'L cm desconsiderar que o termo usado para videira4 nunca 6 usado para simbolizar
l`cililidiide.  Seu uso sempre implica a produgao de uvas, das quais se faz o vinho, que
scmpre lembra alegria, festa, prazer. Escolhemos tres passagens para ilustrar:

Jz 9,12-13

Is 24,7-9

Ct 7,8b-12

Entao, disseram as arvores a videira: Vein tu e reina sobre n6s. Por6m a videira
lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e
iria pairar sobre as arvores?

Pranteia  o  vinho,  enlanguesce  a  vide,  e  gemem  todos  os  que  estavam  de
cora€ao  alegre.  Cessou  o  folguedo  dos  tamboris,  acabou  o  ruido  dos  que
exultan, e descansou a alegria da harpa. Ja nao se bebe vinho entre can€6es;
a bebida forte 6 amarga para os que a bebem.

Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiraeao, como
o  das  magas.  Os  teus  beijos  sao  como  o  born  vinho,  vinho  que  se  escoa
suavemente para o meu amado, deslizando entre seus labios e dentes. Eu sou
do meu amado, e ele ten saudades de mim. Vein, 6 meu amado, saiamos ao
campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-mos cedo de manha para
ir as vinhas; vejamos se florescem as vides, se se abre a flor, se ja brotam as
romeiras; dar-te-ei ali o meu amor.

Os tr6s textos acima utilizam a figura da videira sempre em conexao com seus
frutos e, de forma especial, com o vinho produzido a partir deles. E o vinho representa
respectivamente o prazer, a alegria e a paixao. Isso significa que o que se promete
ao homem que teme a Jav6 6 que a sua esposa sera uma fonte de alegria, prazer e
paixao dentro do "aconchego do lar", e nao uma reprodutora fertil com a missao
de povoar a casa. Ou seja, a esposa 6 uma ben?ao por causa do que ela, enquanto
pessoa, 6 e proporciona, e nao unicamente por causa dos filhos que gera. 0 mesmo,
podemos concluir, deve valer tamb6m para o esposo, que nao 6 uma beneao para a
esposa apenas pelos filhos que gera, mas pelo relacionamento em que partilha o amor,
a paixao, o prazer e a alegria.

Outro argumento em favor desta intexpretagao 6 que os filhos nao sao compara-
dos com os frutos da videira,  mas com mudas de plantas  frutfferas que, portanto,
oferecerao os seus pr6prios frutos/alegrias para a pessoa temente a Jav6.

Resumindo,  podemos  dizer  que  aqui  as  pessoas  sao  valorizadas  nao  pelo
poder, mas pela alegria e pela felicidade que proporcionam. A famflia abeneoada

4. 0 temo hebralco 19), gc/c;i.

46

]it.I. J:ivi{ i{  Iiliiilii  |iclos  laet]s  dt> iimol.  mi`Itilt>.  pcla  1`c]ii`idiLdc c`t.mpiil.lilh:IdiL  r7tii.  tt7d{).`
OS  .`C`ls  illlugl`1ullcs.

2.3. Ulna casa, trabalho das pr6prias mdos

Sobreacasajasealudiuacima.Eolugarondeab6neaodeJav66experimentada
e compartilhada. Lugar onde se revela nossa verdadeira identidade - aquela que nao
pode ser mascarada pelo poder, pois onde este se imp6e a alegria se acaba. Para quem
teme a Jav6 6 prometida uma casa onde a felicidade, e nao o poder, 6 a base. Por isso,
nao ha ali necessidade de ostenta€ao, mas a possibilidade de vcr na simplicidade do
relacionamento familiar a mais valiosa beneao concedida por Jav6.

Ostenta€ao tamb6m nao 6 o objetivo do trabalho, segundo o salmista. 0 que se
promete nao 6 uma riqueza invejavel e excepcional, mas o que 6 necessario para uma
vida digna -comer e estar ben, o suficiente para que algu6m se considere feliz.
Para isso nao 6 necessario apropriar-se do trabalho alheio.  Pois o  importante na
promessa 6 este detalhe: 6 do fruto do trabalho de tuas maos que Jav6 garantira o
teu alimento, bern e felicidade. Apropriar-se do trabalho alheio torna-se nao s6 uma
violencia contra essas pessoas, mas uma falta de confianea na bencao prometida
por Jav6.  Os filhos,  6 claro,  participam deste trabalho, mas tamb6m desfrutam do
mesmo, e por isso nao t6m sua forea de trabalho explorada, mas somada a de toda a
famflia para o seu sustento.

3. Conclusao

0 amor e o poder - sao eles compatfveis? Talvez nao sejam auto-excludentes,
mas, como Jesus Cristo mos ensina no Evangelho de Mateus, ningu6m pode servir
a dois senhores. Portanto, somente urn dos dois pode ser a base sobre a qual algu6m
constr6i as suas relae6es. E isto mostra o quanto a discussao levantada pelo Sl  128
gira em torno do tema da idolatria. A pessoa temente a Jav6 assume o projeto do
amor,  aceitando  receber  a  b6ncao  de  urn lar  onde  a  felicidade  6  compartilhada
atrav6s de relag6es humanas e toda forma de apropria?ao do que 6 alheio com fins de
actimulo para si 6 rejeitada.

A pessoa que escolhe o projeto baseado no poder, consequentemente, escolhe o
oposto. Elege-se a si mesma como fim tiltimo, e todas as relapdes construfdas serao
valorizadas enquanto titeis para gerar, manter e exercer o poder. Este poder egocentrico
usa o actimulo e a concentragao de excedentes como pressuposto natural do exercfcio
do poder, e evidentemente enxerga neste actimulo a b6ncao divina. Para o salmista,
por6m, isto significa rejeitar o caminho de Jav6, trocando-o por projetos humanos e,
portanto, idolatricos.

No contexto do salmo 128, a relagao familiar 6 escolhida como sinal desta op€ao
por urn projeto ou outro, por Jav6 ou pelos fdolos. A monogamia 6 apresentada como
esfera de  exercfcio  da  sexualidade  conjugal  em que  a felicidade  6  experimentada
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atrav6s de urn relacionamento intimo e de fidelidade mtitua, dssim como devc scr o
relacionamento entre a pessoa e Jav6. i neste relacionamento que a pessoa torna-se
verdadeiramente aben?oada, e toma-se tamb6m ela uma beneao para os que estao em
relacionamento com ela, al6m de permitir que a beneao de Jav6 se estenda a toda a
comunidade de Israel, ao abrir mao de apropriar-se do trabalho alheio.

Ao lermos este salmo, devemos ter o cuidado de nao o tomarmos como modelo
universal, em que todos devem se espelhar. Como lembra H.-J. Kraus, o salmista nao
esta preocupado em formular uma doutrina da sexualidade, mas, sim, em descrever
como, na sua 6tica, Deus abeneoa os que nele confiam5.

A sexualidade muitas vezes passa ao largo das discuss6es do povo de Deus sobre
temas como idolatria, exclusao e poder. Pois no Sl 128 temos urn exemplo de como
tamb6m a nossa sexualidade pode se tornar urn pilar da nossa vida de testemunho
e fe. Para Deus, sexualidade nao 6 tabu. Ao contrario, 6 uma b6neao a ser desfrutada
dentro de uma relagao baseada no amor. Nao no amor ao poder, mas no poder do
amor. Amor que se doa, reparte, com-partilha. Como o amor que Deus nos demonstrou
em Cristo Jesus.
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