
0 LOUVOR DO AMOR APAIXONADO
0cor o e a afetividade mos salmos

Marcelo Barros I

Narelacaocomocorpoequandosetratadeafetividade,amaioriaden6sfoiedu-
cado/a de forma repressiva e contradit6ria, tanto por parte das Igrejas, como da socie-
dade.  Ainda  vivendo  urn ambiente  de  cultura  dualista  e  neoplat6nica,  as  Igrejas
desconfiam do corpo e do prazer e insistem numa doutrina moral na qual muitos cris-
t5os nao se reconhecem mais totalmente. Do outro lado, a sociedade modema erotiza a
cultura para vender mais e, ao mesmo tempo, continua uma educagao repressora e
pouco profunda. 0 fato de ter-se escolhido o tema do coxpo e da afetividade para esse
ntimero da revista "Estudos Biblicos" revela a esperanea de que a Biblia, com sua cul-
tura semita, mos possa ajudar a superar esse dilema. Normalmente, a proposta de 6tica
afetivaesexual,comumemgruposcristaosabertos,enemcairnapermissividadefutil
e degradante, nem na desumanidade de sofrimentos provocados por uma educa¢ao fe-
chada. Pediram-me que abordasse o tema no livro dos Salmos.

Os Salmos sao poemas de amor: amor a Deus, vivido no contexto comunitario.
Nesse sentido, os salmos tom a vcr com o corpo e a afetividade e mos podem mostrar
comoaspessoasecomunidades,revelando-seporinteironaoragaoenolouvor,tamb6m
se revelam afetivamente. Na cultura que gerou os salmos, as quest6es afetivas e a rela-
caocomocorpoeramvividasdeformatotalmentediferentedoquehojeconhecemos.

Quando se quer na Biblia urn livro para expressar o amor, pensa-se no Cantico
dos Canticos. Qualquer que tenha sido a origem e o uso que o povo biblico fez dessas
canc6es er6ticas, o certo 6 que essa pequenaj6ia literaria e espiritual enriquece o ca-
non biblico com sentimentos de temura, desejo de uniao e tensao er6tico-sexual. Re-
vela que o amor humano 6 profunda experiencia de intimidade com Deus, cujo nome
nunca 6 propriamente mencionado no livro2.

0 Livro dos Salmos 6, por excelencia, o testemunho do louvor de Israel, canto
novo que, conforme algumas alus6es e testemunhos, parece que no tempo p6s-exilico
comeeou a servir para as comunidades substituirem os sacrificios do templo. Os sal-
mos se colocam no movimento profetico, atrav6s do qual o povo aprendeu que o Se-
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h",  I,,.cl`ct.ca miscl.ict'jrdi{\ c {i iiiiior at>S sticrilicios, o conhccimcntodc Dcus (isto ¢'a
lnl ll ni.I"tl€) aos holocaustos (cf. Os 6, 6). Salmo significa louvor. 0 louvor 6 a primcira
itl llillh tlc qucm ama. Bascia-se na admirac5o e se expressa na a¢ao de gracas, na con-
1 li`ii\.I` tli` stlplica e na esperanca da promessa.

` lm salmo como o 40(39) expressa esta mudanea no modo de culto e renovapao
• lii Ill i:m¢a: "Esperei ansiosamente pelo Senhor; inclinou-se para mim e escutou meu
ii ulu. ( . . . ) P6s-me na boca urn cantico novo de louvor (salmo) a nosso Deus. (. . . ) "Sa-
i I I I itii`i`q e oferendas nao queres, me cavaste ouvidos. N5o pedes holocaustos nem viti-
IiiHH i:xpiat6rias. Entao, eu digo: `Aqui vim' . No texto do rolo, escreve-se de mim que
lii` I `lc cumprir tua vontade: e eu o quero, Deus meu. Levo tua instrucao nas entranhas"

:,  ' ,,,, 2.4.7-9)3.

Evidentemente, essa evolucao dos sacrificios de animais para o canto de louvor
I wil mo) nao acontece repentinamente, nem 6 uma mudanga tranqtiila e oficial. Mesmo
iii` \'i|)oca de Jesus, os sacerdotes continuani fazendo sacrificios de animals no templo.
A I+i,tins estudiosos, como Joachim Jeremias, acreditam que, na 6poca de Jesus, canta-
vlHii-se salmos no templo, mas o seu uso espalhava-se mais pelas sinagogas, onde os
I li'.i* os aprendiam de mem6ria e, em casa, faziam deles a substancia maior da sua ora-
\11,I,  (,iaria4.

Talvez a primeira abordagem desse assunto (a afetividade mos salmos) seja exa-
1iHiicntecaminharcomaBiblianessaevolucaodoculto:deritosextemosparao"culto
i1.icoragao",louvorexpressonossalmosevividonfintegridadedoser,corpo,almae
I.!{itirito. Os salmos testemunham o coracao de urn louvor, no qual a afetividade e vivi-
ih` I)ara Deus e diante de Deus.

A Biblia contem centenas de canticos e poemas. E possivel que os mais antigos
I.t`tritos da Biblia sejam canticos como o de D6bora (Jz 5), de Ana (1 Sin 2) e outros.
I .)` iando quase tudo ainda era tradicao oral, as comunidadesja contavam com hinos es-
•`i'itos. Alguns relatos antigos sao desenvolvimentos de urn poema, ou hist6rias para

|ilHtificar e explicar urn poema sagrado. Mesmo mos santuarios do interior, de onde vi-
`.I-:im muitos salmos de stiplica e lamentagao, o grito dos lavradores pobres e das pes-
:N)asdoenteseinjusticadas6,aomenos,umelementocentraleimportantedoculto5.

A tradig5o biblica liga esses salmos mais antigos com situac6es de libertac5o co-
iiiunitaria ou pessoal (vcr os canticos de Miriam em Ex 15, de D6bora em Jz 5, de Ana
i`m 1 Sin 2 e assim por diante). Quase todos s5o atribuidos a uma mulher profetisa. S6
iliais tarde, os salmos sao atribuidos, em sua maioria, a Davi, aos levitas, aos filhos de
t lore, a Salomao (Sl 72) e mesmo a Mois6s (Sl 90). 0 livro dos Salmos foi organizado

.1.  Tradngao de SCHOKEL, Luis Alonso -CARNITI, C. Sa/mos /. Sao Paulo: Ed. Paulus,  1996, p. 568.

4.  JEREMIAS, J., citado por DUPONT, J. J6sus ct la Pri6re Liturgique, in:  £a A4cii.i.oJ!-D!.ew. 95, p.  22.

5.  GERSTENBERGER, E. Scj/i#os /. Coinissao de Publicac6es da Faculdadc dc Tcologia da IECLB. Sao Leopoldo,
1982,  p.14-15.
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j`',pclo s6culo lv antcs da nossa era,cm uma realidadc na qual o tcnli)l{i i.I n ..I iiili..ikldo

pclos sacerdotes sadoquitas. Nao aparece mais sinal da autoria feminimi. M:`*, :i vcr-
dade 6 que os salmos continuam urn tipo de profecia e de revelac5o que, em sous inici-
osepeloseutipodeinspiracao,atradic5obiblicahaviamostradosermaisfemininodo
que masculino. Essa constatacfro 6 importante quando mos propomos a aprofundar o
lugar do coxpo e da afetividade mos salmos.

1. A situa¢ao hist6rica per tras dos salmos

Nao 6 facil estabelecer a realidade historica na qual nasceu urn salmo. Os salmos
de lamentacao referem-se a situap6es dificeis enfrentadas no plano individual (sdplicas
individuais) ou comunitalo e mesmo nacional (lamentae6es coletivas), mas raramente
opr6priosalmocontemalus6esclarasatalmomentohist6ricoouaumasituapaoconhe-
cida na historia de Israel. Quem os estuda pode comparar a linguagem mais p6s-exilica
(cheia de aramaismos) ou memos. Pode observar as referencias ao templo ou ao rei. Pode
verificarseelessereferemmaisaconflitosintemosdelsraelouaguerrascomestrangei-
ros. Com esses dados, prop6e uma hip6tese sobre a 6poca do salmo e afirma se ele 6 pr6
ou p6s-exilico. Mas, sobre isso, ha poucos pontos de converg6ncia.

Uma das caracteristicas dos salmos e exatamente sua "#epef!.bj./I.dczcJe" , isto e,
sua capacidade de serem repetidos e de encontrarem atualidade em diversas 6pocas
hist6ricas. Tomando urn caso concreto, o salmo 2 surgiu provavelmente como hino
para festejar a entronizapao de Davi ou de urn dos seus descendentes como rei de Juda.
Em documentos p6s-exilicos e da comunidade de Qumran ha alus6es de que o povo
rezou este salmo como messianico, vendo na figura do rei, que o salmo proclama
como filho de Deus, o Messias esperado. Nos Atos dos Ap6stolos, Paulo o interpreta
como profecia da ressurreigao de Jesus (At 1 3,33) e a comunidade de pedro o liga a pai-
xao e ressurrei¢ao (At 4,25-28). Exatamente para poder ser repetido em cada 6poca, o
salmo que surge em condic6es hist6ricas concretas e mos ensina a orar a partir da hist6-
ria mantem-se "aberto". Quando alude a doeneas ou sofrimentos, poucos salmos nar-
ram exatamente de que se trata (no caso o Salmo 6 e 3 8 sao mais expressivos). Quando
fala em opressor, com excecfro dos salmos 135 e 136 que falam em Seon, rei dos amorreus,
e 0g, rei de Bas5, raramente se sabe exatamente de quem se trata. Urn dos mais dificeis e
arriscadosexerciciosdeexegesebiblica6darnomeaosalmistaoriginal(quemequando
orou ou cantou) e dizer em que circunstancias comp6s. Isso toma mais dificil aprofun-
dar como as pessoas ou grupos que compuseram esses hinos e as comunidades que os
assumiram viveram a relacao com o corpo e com a sua afetividade.

2. A sexua]idade e as re]ac6es de genero na cu]tura dos salmos

A sociedade israelita na qual os salmos surgiram tinha uma visao do ser humano
e da vida totalmente diferente da nossa. Nao podemos procurar nos salmos correspon-
dencias diretas com os problemas e perguntas de hoje.
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^iidi.€ ('htiLii':itiiii,  unu  t;Liii ciiltili.ii jiitliiici`,  I.cconliccc:  "I)ois iiiil€iiio.I c v:'irit>s

iii'.`.ul`is ]ios scpiii-iim tltiH i`iitoi.cs dos Salmos. Ccrtamcntc, elcs nao rcconhcccriam o
n iiiii{lo cm quc vivcmos: nds, por6m, nao deixamos de mos reconhecer em seus cantos.
( ) lunipo nao dcsgastou suas imagens e sua mensagem nao cessa de ser atual. Sua exi-

i.,t\nciadejusticaedeuniversalidade,suavisaodaordemcriadoraedoserhumanopa-
ri liciido exprimirao etemamente as mais gritantes necessidades de uma humanidade
I |Iic continua ainda a degustar a embriaguez cega e mortifera da taca da viol6ncia"6.

Nesta sociedade atomizada, cada vez mais as pessoas se conectam, mas nao se
`.uiiiunicam. A humanidade tern fome de pao, de paz e de amor. 0 amor, em sua ex-
iii'cssao biblica, 6 solidariedade social e efetiva, mas 6 tamb6m desejo ( '¢fo¢bd), que o
ii,iLi!gotraduziuporeros,en6spordese/.o,ouomundodequest6esqueenvolvemaafe-
I ividade e a sexualidade.

Os salmos vein de urn mundo antigo e de uma cultura distante da nossa. No mun-
•1.i:intigonaoseconheciaafuncaodo6vulonareproducao.Pensava-sequetodaares-
iMiiisabilidade pela fecundacao era do homem. 0 coxpo da mulher seria apenas urn
lni``i)edeiro do feto. Provavelmente, urn salmo alude a urn costume muito antigo: no
ii I icio da gravidez, a mulher deitava-se com o ventre na terra nua e a mac-terra recebia
`.rttt{i vida nova para formar o corpo. De modo misterioso, urn ou dois meses depois, a
l``i.I.:` devolvia o fetoja com o corpo formado ao dtero da mulher e assim se realizava a
Ill I I ima parte da gravidez (cf. S1 139,15). Essa concepgao da mulher como mera hospe-
i li`ii.a da vida legitimava mais ainda uma sociedade que ja era machista por condie6es
•,iicio-econ6micas. Isso explica muito por que, no blano da fe, a imagem biblica pre-

iuti`derantedeDeus6adeCriadorePai.Amulherestavaligadaapropriedadedaterra
I. :\ casa. Nos primeiros tempos de Israel, parece que a mulher teve urn maior protago-
i I i *ino social. A Biblia fala de mulheres como Miriam, D6bora, Ana e, mais tarde, Hul-
ilH, comojuizas ou profetisas. Com a monarquia, e mais ainda com o contato com os
Hr:*ii.ios e babil6nios, a sociedade de Israel tornou-se mais machista.

Nos salmos, o silencio sobre a sexualidade deve-se ao fato de que no antigo Ca-
I I; I:i inuitos cultos Cram ligados a fertilidade da terra, dos rebanhos e mesmo da familia.
I 't ti. isso, era tao espalhado o culto do touro, simbolo da potencia sexual e da fertilidade
( t. l`.1 Rs 12, 28 e Ex 32). A sexualidade era sacralizada. Ou era prostituie5o sagrada, ou
•`i`i.via como rito agrario ou c6smico. A mulher era peca essencial desse culto, no qual
I t ct)rpo dos amantes revivia o mito do casal divino. A religiao canan6ia adorava Baal e
r\ *cra, a deusa sua esposa. 0 culto impregnava toda a vida. Os lugares altos reproduzi-
iu`i o quarto nupcial celeste e, por meio do ato sexual, homens e mulheres atualizavam
H:` tcrra a uniao de Baal e Asera. Era uma liturgia muito voluptuosa, contra a qual os
itrtirctas e comunidades javistas lutaram e tiveram de esforcar-se muito para supe-
i `'i,pla7. 0lhando essa situacao com a sensibilidade atual, podemosjulgar a posieao dos

I..  t .l]OURAQUI, A. So/#?os /.  Rio dc Janciro:  Ed.  Imago,1998, p. 35.

/.   M ICHAUD, Robert. Dc / 'eti/7-6e €w Caitafl» 6 / 'eri./ c} BaJPJ/a;Ie. Col. Lire la Bible, 57. Paris: Ed du Ccrf, 1982, p. 76-77.

41



prol`ctas como anticcum¢nica c dominadora, qucrcndo impor o culto javista. Ccr(a-
mente, houve elementos dessa natureza, mas a mesma sensibilidadc atual dove tam-
bem  levar  em  conta  a  situacao  de  explorapao  da  mulher,  objeto  de  violencia  e
instrumentalizapao em muitos desses cultos. Por causa disso, no culto do Israel bibli-
co, a mulher foi, pouco a pouco, perdendo a sua funcfro de profetisa da sensibilidade.
Tamb6m isso pode explicar por que nao encontramos indicios claros de uma autoria
feminina nos salmos.

At6hoje,nojudaismoortodoxo,amulhertemafunc5odeacenderascandeiasna
celebrapao que inicia o Shabbat e e quem proclama a primeira bencao da luz. Sera que
no mundo antigo algum salmo estaria ligado a essa fun¢ao? 0 salmo 1 13 mostra Deus
abaixando-se do seu trono para ver o mais pequenino e tomando a mulher esteril m5e
feliz de muitos filhos. Talvez essa imagem de mae teria sido de autoria feminina. De-
pois, o salmo foi incolporado ao Halel, colecao dos salmos pascais, cantado pelos sa-
cerdotes e levitas. A partir dai, o pequenino, citado no salmo, deixou de ser o cacula da
familia. A est6ril nao era mais a mulher do povo, tida como condenada por Deus pelo
fato de nao tor fimos, e sim a pr6pria comunidade de Israel que, de esposa abandonada,
toma-se m5e de uma multid5o de filhos. 0 salmo 131 fala de Deus como uma mae que
acabou de dar de mamar a sua crian9a e a deixa cochilando, saciada, em seu peito. Essa
imagemesfaligadaaprofeciado3°Isalas(Is66,9-14).Foioprofetaqueseinspirounosal-
mo, ou o salmo que copiou o profeta? Originalmente, essa experiencia 6 mais feminina do
que masculina e poderia se pensar que a primeira redap5o tenha vindo de urn circulo mais
feminino. Este grupo expressava-se no culto. 0 salmo seria, enfao, mais primitivo. De-
pois,foiretocadoeatualizadonalinguagemdossalmosdaultima(5a)colee5odosalterioe
posteriormente ainda aproveitado no poema da comunidade profetica.

Toda a Biblia insiste em "desmitizar" a sexualidade, ou seja, A24mo«z.zd-/cz. Ao
casal divino, a revelaeao biblica insiste em apresentar Deus como dnico e nele mostra
caracteristicas masculinas e femininas. Acentua que Deus e o Pai dos dteros, ou Deus
da "miseric6rdia" (amor uterino). O zohar, livro fundamental para a espiritualidade da
Cabalajudaica, ensina: "Toda figura que, ao mesmo tempo, nao representa o macho e
a femea, nao e semelhante a figura celeste"8.

hebra£:e6S.E;;t:md:i:::::ieesx::f,I::Sd°ousscea:L#snd°esaait:::°o'shaa[::4S;9TE°uC:i:i:::
para acompanhar o rei nas cerim6nias do seu casamento. Uma leitura a partir de nossa
6poca identificaria o rei, a rainha e as damas de honra. De fato, o quadro e mais com-
plexo e os costumes da corte antiga diferentes dos nossos. 0 rei 6 poligamo. A figura
feminina mais importante 6 a rainha, m5e do rei. Ela e encarregada dos assuntos matri-

8.   ZOHAR,I ; 55 8, citado por E. AMADO LEVY-VALENSI. £es Ivi.veaur de / 'G/rL». Paris: P. U. F.,1962, p. 153 .

9./edi.dof6`untermoqucaBibliahcrdadoirabcwfldaecstcsalmo6oinicolugarnoqunt6cmpregado.Significaoamorc
suas express6es de carinho. Cf. CHOURAQUI, A. A Bi'b/i'a -foowores /. RIo dc Janeiro: Ed. Imago,  1998, p. 239.
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'„'„'i:Ii*,I.;I:I¢ (lu¢ csl{'i :\ tlil.citi` tl{t rci (c 1` S145. I ()),cspcr€mdo it mo¢ii, cscolhid{i cntro
Ii* ctii`cubiiias, p€`i.ii si`I. ii i"~ic do hcrdciro do trono. 0 pocta salicnta urn traco comum
Hil rc o rci e a sua prctendcntc: a beleza fisica (v. 3 e 1 2). Numa 6poca na qual os monar-
`.:i* casavam por interesses intemacionais, ou de com6rcio, o salmo salienta que o rei
ti*I:'i apaixonado (v.  12). A moca entra com suas companheiras do harem no palacio
I.i`:il (v.  15). Nenhuma alusao ao gozo ou ao prazer do amor e sim a sucessao real (v.
17 ), que de fato 6 o interesse da monarquia. A mistica hebraica viu na figura do rei a
ii"igem do Messias e na representac5o da mulher a imagem de Israel, esposa do Se-
i ilior. O salmo seria expressao de urn casamento mistico que os autoresjudaicos e cris-
'(`Itis explorar5o mais no Cantico dos Canticos, mas tamb6m neste salmo. Fora de uma
t`xcgese literaria mais profunda e contextual, uma leitura aleg6rica, comum em circu-
h t* medievais, associou as conquistas militares do rei as suas proezas no harem e leu na
I le`qcrieao da espada e da flecha do rei simbolos falicos e alus6es a ritos sexuais. Nova-
i i`cnte aqui, temos urn exemplo de como uma sociedade que procurava libertar-se dos
I:`iltos erotizados de Baal e Asera, como tamb6m de Adonis, podia ser s6bria, mas ao
iiicsmo tempo impregnada dessa cultura na qual estava inserida.

.I. "Diante de Ti, todo o meu desejo" (Sl 38,10)
(il €xpressao da sensibi]idade humana mos salmos)

0 temo hebraico /c! '¢waty,  de  'czw¢fe (desejar), aparece aqui em paralelismo

::::::u':"::i?e:rgies:i.g°;a::;o;,S;:#mnsq::eagit:[Sfi:rprtrba°druacrae:::rae::tnedv°e:su£::,tors?¥ia£
IIi:I presenca esfao todas as minhas ansias"]°. No hebraico, o temo mais comum para
ilc*ejo 6  'czAczbafe e usa-se para expressar a paix5o. Diferencia-se mas se relaciona com
n /icsed, temura, miseric6rdia da alianea. No grego, o termo eros traduz, ao mesmo
li`mpo, desejo e amor. De fato, separar ou opor "desejo" e "amor" 6 cair mum falso es-
iiil.itualismo e provocar urn dualismo artificial que n5o existe no real da vida.

Esse verso do salmo expressa a atitude fundamental da comunidade que ora os
I::ilmos: alimentar o desejo e a ternura da rela9ao amorosa com o senhor. Como oracao
it{ira renovar a alianga, seria normal que os salmos apelassem para uma linguagem de
I iiio conjugal como expressao da relaeao com Deus. Entretanto, no conjunto dos sal-
in`}s, quase nao aparecem express6es que conotam paix5o ou linguagem er6tica ou de
it`lacao conjugal. Certamente, a razao 6 evitar confusao com os cultos cananeus de fer-
I il idade e uniao sexual com a divindade. Por outro lado, na concepcao biblica da alian-
``:i, a relapao com Deus respeita a autonomia humana e a alteridade divina. 0 encontro
tl;i alianca se da na intimidade do amor misericordioso (Aesed) que respeita uma dis-
lfincia ou alteridade entre Deus e a comunidade que ora. Os termos do amor aparecem
`liscretamente e a relacao parece mais de amizade do que de fus5o conjugal. Entretan-
I{i, ha uma inteireza do ser humano na orap5o: coapo, alma e espirito. Isso faz com que

111. SCH6KEL-CARNITI. Sa/mar /.  Sao Paulo:  Paulus, p. 547.
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ll('s sill mos tic cnc(iiitrcm i.S |tciisiuiii`ntos do il`tc]ioI. tlo Ct.CIltc, lllil* illil l,il,:,I,,,c,,tc OS

scntimcntos. Como os salmos expressam a vida da pessoa c da com`mitl:`tlc i|ilc ora, o

que mais salta aos olhos no salterio 6 o c`onjunto dos sentimentos humanos, cxpressos
diretamente e sem quaisquer disfarces. As vezes, as pessoas estranham que os salmos
contenham express6es de 6dio, inveja, desejo de vinganea, ou mesmo medo, confusao
e raiva. Seja que se traduza o verso que aparece em varios salmos: "em ti esfao minhas
ansias", ou "todo o meu desejo", essa 6 a realidade: mos salmos, o ser humano aparece
em sua veracidade mais profunda e sem disfarces religiosos ou morais. Os sentimen-
tos bons e puros, como os que parecem negativos e feios, aparecem como sao, por intei-
ro. Ali se expressam para Deus sentimentos como admirapao, afeto, amor, carinho,
cobranca de protecao, decepeao, gratidao, humilhap5o, magoa, medo, pessimismo,
ressentimento, temor e vergonha. Ali aparecem sentimentos para com os outros seres
humanos: afeto, desconfianca, cidme, compaixao, despeito, magoa, medo, simpatia,
antipatia, rancor, desejo de vinganga e assim por diante.

0 coxp6reo serve como expressao de gestos lithrgicos: "ergo o olhar", "levanto
as maos", "curvo a cabeca", ``prostro-me", "corro", "derramo lagrimas" e assim por
diante. Mas, al6m de expressao lithrgica, mos salmos, o coxpo aparece como manifes-
tacao do mais intimo. Por exemplo, ``todo o meu coxpo treme de medo", ou "meus in-
testinos se retorcem" nao sao express6es lithrgicas ou rituais. i simplesmente que a
comunidade ou pessoa orante se poe inteira no louvor, na sdplica e na esperanca, as
tres notas maiores nas quais se passa a sinfonia salmica.

4. Da rea]idade atual para os saLmos da Bib]ia
(sem querer concluir nada)

A espiritualidade judaica e a crista assumiram os salmos como orac6es atrav6s
das quais as pessoas se renovam na comunhao com o povo da alianca e mergulham
mais profundamente na intimidade com Deus. Os salmos revelam a vida e os senti-
mentos do orante na sua inteireza nua e crua. Buscam, assim, unificar o coragao do ser
humano para uni-lo a Deus. ``Unifica o meu coracao para que ele estremeca (vibre?)
diante do teu nome" (Sl 86,11).

Hoje, urn longo e penoso caminho de unificaeao interior 6 a conquista de alguma
estabilidade afetiva. Na Biblia e nos salmos, Deus nao pede a ningu6m que renuncie a
seu amor ou a suas paix6es. 0 que se prop6e 6 que se ordenem estes sentimentos de
modo que o amor de Deus seja fonte e principio de nossos amores. Assim como ajudou
outras gerae6es nessa aventura arriscada e dificil, a oraeao dos salmos pode ser de pre-
ciosa ajuda.  Para isso, seria importante conseguirmos uma vers5o que nao traduza
apenas os termos hebraicos, mas os transponha para a realidade de nossa vida e assim
possibilite mos sentir melhor, hoje, orando estas preces do povo de Deus.

0 caminho afetivo de cada urn 6 lento e nao se realiza linearmente. Por isso, 6 im-
portante confiar que Deus aceita a nossa fragilidade e esta conosco mesmo em nossas
ambigtiidades e nas nossas divis6es interiores e afetivas. 0 importante e que nao desa-
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iililiuiiiti* tl:i h`itlci` tlc  *u:I  l`:ici` c  lms sillt:uiltis  Siilicici`tcilicntc  ct)ill'lfmtcs |liii.ii ()I'iit. t)a
•m1iinisliic``mt)(lil:`l`tlo"luc`)ii)I)I.cci`(lcmosncman6smcsinos.Fazpartcdocaminho

iln I.{: :iccitar a I.calidii{lc ii`lcrioi. c afctiva como ela 6 e cada dia retomar o caminho da
I I iiivcl..qao a partir dc oiidc cstamos realmente.

Lcndoossalmos,vemoscomonelesaspessoaspuderamsecolocardiantedeDeus
i I n i in cram e como se sentiam, com seus sentimentos ambiguos, puros ou nao, santos ou
iM.`.:itloi.cs,demiseric6rdiaoudecrueldade.Deusosacolheueossantificouapartirda
i``:i1itk`dequeelesviviameentregaramnasmaosdoSenhor.Issoqueossalmosmostram
int|tk`nodarealidadesocial,podemostamb6mn6svivernoniveldoafetivoeintimo.

"i preciso cantar os salmos na noite dos nossos exilios (das nossas solid6es e

1uiHt`:isdecepc6esafetivaseefetivas).Assim,poderemoscompreendertodasasforcas
I11ti`I.ladorasdessaoraeao.Assim,experimentaremoscomoosalmopodeassumiroser
liul"`noeeleva-1o.(...)Noitesdomundoenoitesdoespirito.Aalmaseentregaasal-
ni`ttlia, identifica-se a humanidade dnica que no salmo geme e sofre, que e assaltada
iwluiniqtiidadeequesangra,que6mortificada,masquenaocessadecantarnaextra-
iirtlinaria certeza que a inunda. (. . .) Lentamente, nossa alma se compenetra e se ali-
mH`tadaalmadocantor(oucantora)delsrael,obrilhoqueoagitanostraspassa,aluz
`iui. cle pede nos deslumbra, transfigura nossas trevas em inefavel alegria. Uma voz
m* habita e mos encanta: ela nos arranca de nossos limites, mos faz atravessar o muro
ili` i`ossas pris6es (e de nossas paix6es), mos une aos esplendores subitamente mais

iii.`'iximosden6sdoquen6smesmos:umrostonosi,1umina,umapresenganosfecunda
i`, Ilo caminho do verdadeiro conhecimento, urn canto mos conduz a extremidade da
liliitc, em tua luz, Jerusalem. . .""
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