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Uma releitura de Genesis

Maria Soave Buscemi

1. Mem6ria e recordacfro

Paroparalembrar.Querorecordarascoisaseaspessoasdopassadoqueajudem
areavivaraesperaneadepobres,mumeresecriangas.Comoescolherosacontecimentos
a serem lembrados? Qual 6 a magica que faz a gente recordar? Por que as estantes das
grandes  bibliotecas  estao  cheias  de  livros  que  exaltam  a mem6ria dos  grandes,  dos
vencedores,dosher6ispoderosos,brancos,masculinos,elitistasemilitares?Nosencon-
tros de releitura bil]1ica, muitos homens e mulheres com as maos calejadas me dizem:
"Soave, a mem6ria nao acompanha a gente, somos fracos de mem6ria..."

Osempobrecidos...tamb6mempobrecidosdamem6ria.Afaculdadeeodireito
de lembrar parecem ser s6 de quem tern poder. Onde esta a mem6ria dos fracos, dos
empobrecidos, das criangas, dos idosos, das mulheres?

Paroparalembrar.Eestamem6riaquequeroencontrar.Recordarmepareceter
muito a vcr com desejo. Conseguimos fazer mem6ria quando o sonho vive dentro de
n6s. S6 quem sonha e deseja consegue lembrar e o sonho se alimenta de lembranea.
A mem6ria 6 er6tica como er6tica 6 a alma. Desejo e mem6ria vivem entrelapados
numamorfeitobemdevagar,taodevagarcomootempodanossavidatemaee-tema.
Recordar...  fazer voltar ao corapao.  Os nossos  antigos pais  e macs  acharam e mos
ensinaram que o lugar da mem6ria 6 o corapao.

Hoje  sabemos que o infinito espapo da mem6ria esta colocado mos imensos
caminhos  do  c6rebro.  Recordar  nao  6  urn processo  do  corapao,  mas  da  mente.
Definieao fria para quem, como eu, vive e mergulha na poesia. Procuro os sentidos
dos termos mem6ria e recordapao. Procuro as rafzes antigas destas duas palavras.

Mem6ria vein de mente. A raiz recente desta palavra vein do latim ``mc#£cm",
dogrego"mefl.s",dosanscrito"mafl.s".Significa,invariavelmente,pensar,conhecer,
entender, medir.

Araizmaisantigadapalavramente6apalavraindo-europ6ia"ma#czs'',``ma7t¢"
ou "me# ", isto 6, espfrito. Esta raiz 6 urn atributo de #a¢, a mac suprema geradora de
id6ias e fomas. Raiz tamb6m relacionada a palavra latina "mc"s " que significa tanto
menteelua,quantoumamisteriosaqualidadedopoderespiritual:``#w-me#".

Apalavragrega"mc#os"significatantoluaquantopoder."Me"",quesignifica
mss em grego, 6 a raiz das palavras medida e menstruapao. A palavra mem6ria, do
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ILitiiii   "r77cimort.it7,".  vcm  da  raiz  indo-europ6ia  ``b-m&r",   "mclr".  0  termo  sansciito
"bTwi,r/i.£ " significa mem6ria, mas tambem recordapfo (smczr-cz"flm) e desejo.

Paro para lembrar. Quero ouvir a mem6ria silenciosa de mulheres, criangas e
empobrecidos... Mem6ria tern a vcr com desejo. Mem6ria 6 sonho e utopia, compro-
misso e caminhada. Onde o nosso p6 pisa, o nosso coragao ama, a nossa cabeea pensa,
a nossa mem6ria lembra... E o nosso corpo deseja. A nossa opc5o, o nosso ponto de
partida hermeneutico, faz surgir perguntas para o passado contado ou escrito.

A nossa opgao, o nosso ponto de partida hermeneutico, faz nascer o desejo que
desperta a mem6ria do chao onde a gente pisa.

Sou mulher, pobre contadora de est6rias da vida e da Bfolia. Quero, na partilha da
vidaedaBil)1ia,entrepobres,mulheresecrianeas,resgataravidaeavidaemabundincia.

2. Mem6ria: urn desejo entre a mente, o titero e o corae5o

voitanNd:S:1;i::;af::t::o:i:'ite°a:°dbareAf9]c:;:ea:6d±Ta%::uM:#'£££et±f:::ed::::ia;
para  fazer  tamb6m  da Italia  urn grande  imp6rio.  0  av6  foi  para  a  guerra  como
voluntario. Pegou urn navio s6 com as roupas do corpo e uma marmita de macarrao
com feijao.  Naquele  dia,  e mos  60  anos  seguintes,  a minha av6  vestiu-se de  luto.
Totalmente  envolvida em tecidos pretos,  cinco  filhos  pequenos  e urn na barriga.
Quatroarvoresdeoliveirasnumpedacinhodeterradurodetrabalhar.Umacasabranca
de duas pegas sem agua e sem esgoto. Terra e casa adquiridas com os 3.000 contos
pagos pelo sacriffcio da vida de urn homem morto voluntino na guerra.

Os filhos cresceram naquela terra seca queimados pelo sol. 0 nene morreu ainda
na barriga da minha av6.  0 pequeno morreu com tres aninhos por causa de uma
meningite  fulminante.  Os  outros  quatro  filhos,  dois  meninos  e  duas  meninas,  se
criaram trabalhando  nas  terras  dos  grandes  proprietinos,  na colheita da uva,  das
azeitonas e do fumo. Viveram entre febres tif6ides e fome matada com urn pedapo de
pao duro molhado na agua, uma cebola, urn tomate ou urn punhado de azeitonas pegas
as escondidas, entre aquelas cafdas no chao das inrores de oliveiras do parfeo.

"rcmo#z. ", assim sao, ainda hoje, chamados os povos do sul da Italia, "comeczo-

res cZc fcmz ". Tao pobres, tao lascados... comedores de terra...

A minha mac cresceu trabalhando por dia nas terras dos grandes proprietarios.
Sonhava uma vida melhor, sem explorapao. Como sempre aconteceu na hist6ria da
humanidade,  emigrou  para  outro  pars  em  busca de  melhores  condie6es  de  vida.
Trabalhou nas fabricas,12 horas por dia, todos os dias da semana, fazendo tumos de
trabalho dia e noite, mos parses desenvolvidos do norte da Europa. Mulher das terras
quentes do Mediterrfroeo aprendeu a sobreviver nas neves da Sufea.

Voltou para os mares quentes do sul da Italia para me parir. Os seios fartos de
leite, mas teve que me desmamar aos 30 dias de vida para voltar a trabalhar numa
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I.4brjca do Ilo(.(c.  A mac ficou com os seios cheios de leite a uma dor quc, d€sdc os
seios, chegara a cortar ate a alma. Eu fiquei chorando perdida nos bra€os da av6.

Uma mulher obrigada a tirar do peito a pr6pria crianga para n5o ser mandada
embora do emprego. Uma mulher obrigada a tirar do peito a crianga como muitas
mulheres das regi6es do nosso Brasil e do mundo.

"EAbrafrodeuw'rafestanodiaemquelsaacfioidesmanndo..."(Gn2,i,8kJ».

3. Costurando colchas

A Bfolia 6 como uma grande colcha de retalhos. Dona Cida decidiu fazer uma
colcha de retalhos para o seu filho Joao, de quatro aninhos. Cida gosta de costurar
para a sua familia. Nao e uma fina costureira, mas da para o gasto. Ja espalhou para
as  suas vizinhas o desejo de fazer uma colcha e as comadres comeearam a trazer
pedapos de tecidos, sobras das costuras das mulheres que Cida guardou com carinho
numa grande sacola. Na casa da Cida, como em nossas casas, ten algumas roupas que
nao servem mais por causa de rasgos que n5o dfi mais para costurar, velhas demais
para ser passadas em frente... Uma velha calea do Z6, esposo da Cida, uma roupinha
de quando o Joao era bern pequenino, urn vestido de algodao azul de quando a Cida
namorava com o Z6... Cida corta os pedapos aproveitaveis destas roupas e os guarda
dentro da sacola da colcha.

Com o passar do tempo a sacola esta cheia e Cida pega agulha, tesoura e fio para
comegar a costurar. Nao se lembra mais qual foi o primeiro pedapo de tecido que
ganhou das suas vizinhas. Mas nao tern importancia nenhuma em costurar os pedaci-
nhos segundo a ordem com que foram cortados e guardados. 0 que Cida deseja 6 fazer
uma colcha bonita e colorida para o seu Joaozinho. Ela pega todos os pedapos de
tecidos e os espalha em cima da cama. Cida comeea a costurar juntando as cores
segundo o seu gosto. Uma colcha colorida que possa falar do amor que ela tern para
o seu filho. Em poucos dias a colcha esta pronta e Cida a arruma na cama do Joao. 0
rosto da crian€a se enche de alegria voltando para casa depois de ter brincado na rua.
Naquela noite, antes de dormir, Cida e Z6 sentani na cama do filho. Muitas sao as
perguntas e as descobertas do pequeno Joao:

-"Olha, pai, aqui esta a tua calea, aquela de todos os dias de trabalho..."

- "Meu filho, com esta calga eu fiquei em frente a fabrica mos dias de greve por
urn salfrio mais digno..."

- "E este pedacinho, de onde vein, mac?"

-"Edovestidodariedotempoemqueconheceuopai.Eesteaqui6dequandovcee
era bern pequeno. Urn lindo nerfe desde sempre sonhado no corapao do pai e da mde !"

Uma colcha de retalhos, fmto das relap5es de vizinhan€a, das lutas, do amor.„
Costurada para contar estas hist6rias de relap6es.

De muitos pedapos da colcha nao sabemos a origem. Alguns pedapos sao frutos
da exploraeao de quem trabalha costurando a vida inteira no fundo da casa, ganhando
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ulna  mis6riii.  E  a colcha  acabtl  "falando"  de  opressores  e  oprimidos,  de  relap6es
violentas e lapos de temura.

ABfolia6comoumagrandecolchaderetalhos.Cadatexto,muitasvezes,6uma
colcha de  retalhos.  Muitas  hist6rias,  muitas  lutas,  muitas  alegrias  e  sofrimentos.
Hist6rias conhecidas e hist6rias escondidas. Trabalho em mutifao. Quando relemos a
Bfolia em grupos deitamos nesta grande colcha e, com os nossos corpos de homens,
mulheres, criangas, velhos empobrecidos, jovens, indfgenas, negros, doentes... toca-
mos os teeidos ate que falem e mos contem hist6rias. ``Limpanos" estas hist6rias ate
encontrar a voz dos fracos e oprimidos, a voz da resist6ncia e da esperanea. A voz da
presenga da divindade. E a vida volta a ser viva.

4. Descosturando colchas

Deitamos na colcha de retalhos que 6 o texto de Gn 21,8-21. Os nossos corpos
de mulheres, pobres e criangas no embalo dos pequenos pedaeos de tecidos, quentes,
coloridos e na rede de fios que a costura produz. Passamos os nossos dedos cheios de
mem6ria e de desejo, de feridas e esperangas nas costuras da colcha.

As costuras nos trazem o cheiro de uma cultura fortemente androcentrica. Urn
cheiro comum a todas as costuras do livro de Genesis. Provavelmente os tfulos dados
no livro "c6u-terra" (Gn 2,49), Tars (Gn  11,27), Isaac (Gn 25,19) e Jac6 (Gn 37,2)
pertencemaummundoreligiosoandrocentrico.Quemcosturouacolcha,quemfeza
biblioteca, quem editou o livro foram os escribas e sacerdotes no projeto de recons-
trugao do segundo templo (Esdras e Neemias), em 6poca p6s-exilica.

Emuitodiffcilencontrarafaladospequenosedasmulheresnestascosturas.Sao
costuras impregnadas do cheiro de uma teologia funcional ao palacio e ao templo. A
teologia do puro e do impuro que massacrava o coxpo dos pobres enriquecendo os
celeiros do Sumo Sacerdote. Uma teologia da retribuieao construida para que o medo
tivesse etema morada mos rostos de homens, mulheres e criangas. Precisamos reco-
nhecer as costuras dos textos do livro de Genesis, mergulhar no enredo de palavras
para encontrar a fala de mulheres, criancas e pobres, a fala divina, que mos alimenta
na fe e na esperanea.

Parecem-meexistirdoisgrandesblocosnestetexto.Duasvis6esdemundo,dois
tipos de mem6rias e de desejos. Duas falas de Deus. Dois projetos para o mundo.

5 .... existem tecidos que mos falam de amargura...

Provavelmente  podemos  dividir  o  texto  entre  Gn  21,1-13  (obra da redagao
fortemente  androcentrica)  e  Gn  21,14-21.  Tocanos  o  tecido  de  Gn  21,1-13.  Esta
primeirapartepareceseraobradoredator.Aquiotextonaotemumlugargeogrffico
e cultural especifico. i uma obra de intelectuais que olham de cima.

Estamos na terra de Juda, provavelmente antes de 587. Com a invasao e a total
destruigao da cidade de Jerusalem e do templo por obra do ex6rcito da Babil6nia, os
ismaelitas comeeam a ser considerados inimigos. Este texto (v. 13) diz que Deus faz
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dos ismaclitat` un`a griLil{Ic ilc.icciid€nciii, lem entao uma visaoposi,ivtldal`ilmfliadti.tt
ismaelitas que sao tamb6m os edomitas. Podemos pensar em datar este texto antes de
587porque,depoisdasegundadeportaeaoparaBabil6nia,queinajudouosbabil6nios
aatearfogoemJerusal6mforamosedomitas,isto6,osismaelitasque,apartirdaqueles
dias, viraram inimigos mortais de Juda (confira Abdias).

Numa primeira leitura,  urn tanto  superficial,  podemos  cair na armadilha de
pensar que, nesta primeira parte, se encontre uma palavra de mulheres na pessoa de
Sara  (Gn  21,6-7).  A armadilha de pensar que  o  texto  cont6m o conflito  de duas
mulheres: uma patroa rica e ciumenta e uma escrava negra.

Sou  mulher,  instintivamente  desconfiada  quando  tento  descosturar  colchas
costuradas mos templos e palacios dos reis. Sou mulher, instintivamente desconfiada
quando  toco  os pedapos  de  tecidos  tentando  ouvir a voz  abafada e escondida de
empobrecidos, mulheres e criangas.

Temos alguns cheiros, alguns indfcios, para hipotizar que, na fala de Sara, esteja a
fala desesperada de mulheres.  Sara se preocupa com a heranca,  com a terra (v.  10).
Preocupapaoestamuitopr6priadoshomensdaterra.NopedidodeexpulsaoqueSarafaz
parece haver uma visao dos homens colocada a fonga, para poder sobreviver, na boca de
mulheres. Nestes versfculos Sara nfro fala como mulher, mas segundo as categorias e os
pensamentos de quem deve se preocupar com a heranea para ser reconhecida numa
sociedade. Este texto de v.  1-13 surge de urn mundo de profunda exclusao.

``0 menino cresceu e foi desmando. E ne dia em que Isaac foi desn'ra-

mado Abrdeo deu unra grande festa" (v. 8).
i ainda hoje muito comum, entre as mulheres dos meios populares, pensar que

a possibilidade de engravidar esteja ligada com a amamentapao. Por muito tempo as
mulherespensaramque,at6queestivessemanamentandoumacrianga,naopoderiam
ficar  gfavidas  novamente.  Amamentar  significa  proteger  uma  crianea  de  muitas
doengas.  Amamentar significa permitir-1he as primeiras fases do conhecimento da
realidade, que acontecem atrav6s da sucgao. Amamentar 6 dar tempo, 6 criar relapao,
6 sonhar e ajudar a construir a pessoa. Amamentar hoje 6 urn jeito de a mulher ser
memos propensa ao cancer de mama.  Desmamar 6 urn ato violento para todos  os
mamfferos. Na desmama a vida nao 6 mais assegurada, protegida. Nao foi Isaac, com
os seus versos incompreensfveis e as suas primeiras gargalhadas, que fez festa para o
fim da amanentapao.

Nao foi Sara que se alegrou com a desmama, por ter tirado o seu filho do peito.
Foi Abraao que, no dia em que Isaac foi desmamado, deu uma grande festa.

Para o mundo androcentrico dos homens guerreiros 6 mais interessante uma
crianea desmamada. Sem o peito da mie, o lugar do conhecimento 6 a forea, as armas
e as guerras. Interesse do pai sao os filhos aptos para as batalhas que vao poder honrar ao
Deus dos ex6rcitos, dos sacriffcios e da morte. Para o mundo androcentrico dos homens
guerreirosatreladosatodasasmonarquias,cadavezmaisviolentas,desdeasmonarquias
nacionaisat6asmonarquiasestrangeiras,6maisinteressanteumacriangadesmamada.
Semopeitodamaehaespagoabertoparaoutragravidez,outrosfilhosparaaguerra...
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Qucm far fe.tta 6 Abrato e quem esta sendo ameapado no seu direito a vid& sao
mulheresecriangas.Saomulheresecrianeasquesaoexpulsasdomundoedaeconomia
no tempo das monarquias. i urn tempo, este das monarquias estrangeiras,  de fortes
tributos, muita fome e exploraeao. Mulheres sao obrigadas a cozinhar os filhos de
outras mulheres para nao ver os pr6prios filhos morrerem de fome (2Rs 6,24-30).

Mulheres,numgrupochamadoSara,estaopercebendoavidadospr6priosfilhos
ameapada. Sao obrigadas, pelos homens no poder, a tirar os pr6prios filhos do peito e
a pedir a expulsao de outras mulheres e criangas (v. 10).

i desta atitude desesperada de quem deixa os pr6prios nenes com poucos meses
numa creche, na vizinha, na rua, no lixo... para nao perder o trabalho, que surge uma
teologia.Edestegritosufocadodemulheresquesurgeumapalavrasobreadivindade.

``Nao fique afoito (Abredo) por causa do menino e da escr.ova. A!?nap

ao p;di-de de  Sara, pots  sera atrav6s de Isaac que  s:!a d.escendencia
lev-are o nome que voca tern. Entretanto, tamb6m do filho da escrava eu
farei uma grande napdo, pots ele 6 descendancia sun" (v.1`2rl5).

Este texto, como o seu paralelo de Gn 22, 6 fortemente anti-sacrificial. Deus nao
quer a morte de mulheres e crianeas. Deus nao quer uma sociedade onde existam
pessoas sobrando que tern que ser eliminadas. Deus nao quer excluidos e desempre-
gados. Deus nao quer coxpos sacrificados.

Mas Abraao nao escuta Deus. Abraao nao escuta Sara. Sara pediu para mandar
embora Agar e Ismael. Deus pede a Abraao para atender o pedido de Sara. Abraao
manda morrer no deserto a escrava negra e o menino.

0 termo "escravo" significa "quem esta sujeito a urn senhor como propriedade
dele" (Aur61io). 0 escravagismo, como venda e compra de pessoas, comeeou a ser
implantado, na hist6ria de Israel, em 6poca p6s-exilica, sobretudo no dominio grego
e romano. Nos perfodos anteriores podemos falar de trabalho forcado, de corv6ia.

Provavelmente Agar tinha trabalho, amparo, comida, era inclufda na sociedade
de Abraao. Agora se encontra "desempregada" andando pelo deserto de Bersab6ia.

A sociedade monarquica, sobretudo a sociedade das monarquias estrangeiras, 6
uma sociedade fortemente excludente. Mulheres e criangas sao sobras... devem ser
sacrificadas para a sociedade excludente se manter.

Esta 6 hoje a "teologia" do desemprego, da exclusao, do sacriffcio a servieo do
deus dinheiro e do sistema neoliberal... E mulheres cozinhando os pr6prios filhos ou
os filhos de outras mulheres para nao vcr a maioria dos filhos morrerem de fome.

``Abrado levantou-se de manhd, pegou pdo e un ccuntil de dgun e os deu

a Agar,.  colocou a crianca sobre oS  ombros dela e depois  a mandou
emborc}" (v.14).

Quanta firmeza nas apses de Abraao! Podemos ate imaginar o corpo de Agar e
Ismael, juntos, indo embora... 0 deserto... "quem 6 do mar nao enjoa..." e quem 6 do
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deserto sabe quanta fgua preciL`a ]evar para chegar ao primeiro ofisi`i...  MLis a tiguiL
faltou antes. Sara pediu para mandar embora Agar e Ismael. Deus pede a Abraao para
atenderopedidodeSara.Abra5omandamorrernodesertoaescravanegraeomenino.

Deus, os meninos, as mulheres, na defesa desesperada da vida, e do outro lado
Abraao, tao firme, obediente, moralista... tao impregnado da ``teologia do poder" que
justifica a exclusao e o sacrificio. Abraao nao ouviu, por tfas das palavras, a voz de
Deus, das mulheres e das criangas.„

6 .... e existem tecidos que reanimam sonhos...

Os versiculos de  14 a 21  mos trazem cheiros e sons de muito longe, cheiros e
sons que fazem os nossos rostos voltarem a sorrir e esperar.

Nesta segunda parte do texto o mundo nao 6 gen6rico como na primeira parte.
0 texto mergulha mum ch5o geografico bern especifico. Bersab6ia, o deserto. 0 texto

Fr:rp¥:[aEnou:u:i:°d:n::€:ic:,'ddoep:rgeos,e[nu9gaard:ehr:Ta;:I:dsa::pneaqu8een°£r::I:fl::i::

;eodg°or,[du°g:°€:;t¥d££Si6:,:.:i:i:afrefo9,:::addeaffseaTau|[::ensapb::c:i:a%ausa:a:::a°:edfnud:
parte, de chao, deserto, de relap5es pr6ximas entre mulheres e criangas, bern diferente
do olhar de cima, distante, de quem relatou a primeira parte.

Provavelmente aqui encontramos uma antiga hist6ria de tempo tribal, resgatada
emtempoexilicoep6s-exilico,umahist6riadevidaameaeadadecrianeasemulheres,
contada por mulheres negras ao redor de urn pogo. Est6rias criadas dos mitos, ex-
plicando para as crian€as o nascimento de Ismael, crianga negra, amada e protegida
pela divindade.

As crianeas perguntan o porque das cores e dos rostos diferentes na humanidade.
As crian€as tern medo dos perigos, da escuridao e da solidao. Desde sempre, em todas as
culturas e povos, est6rias sao contadas, tiradas da hist6ria popular, para fazer os filhos
crescerem anados, desejados, confiantes, protegidos... Filhos crescem s6 se sonhados.„

i o "mundo pequeno" de mulheres e crianeas ao redor da tarefa quotidiana de
buscar agua mum poeo, que transparece nesta segunda parte do texto.

Urn "mundo pequeno" e includente. Urn mundo onde mulheres se preocupan
com crianeas. Urn mundo de mulheres conspiradoras, que respiram o mesmo respiro
das crianeas. Urn mundo onde as lagrimas das macs sao as lagrimas dos filhos.

Neste conto desapareceu o cheiro de monarquia, de desemprego, de exclusao,
deviolencia...Tomacontadoaredosnossoscoxposocheirodotribalismo,derelap6es
recriadas na partilha, na inclusao de homens, mulheres e criangas. Abrapos de sexos,
idades e etnias... Do deserto, lugar do perigo, vein o resgate da vida de mulheres e
crianeas expulsadas pelo poder de homens totalmente atrelad6s as monarquias.
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Deserto...  Tribalismo...  pequenas  comunidades  finiliares...  pequenos  grupos
humanos... relae5es quotidianas solidfrias... 0 sonho e o desejo alimentam a coragem
deselevantarevoltaraviveroantigoprojetodeDeus.Amem6riadetempospassados
na partilha e na inclus5o faz surgir o desejo e o sonho de urn mundo novanente tribal.
Urn ``mundo de irmaos e irmas", mundo da Alianea e de urn tribalismo renovado.

Durante o exilio da Babil6nia, em diferentes deportap6es, urn grupo de altos
funcionatos, urn grupo de mao-de-obra especializada e urn grupo de servieais foram
levados para Babil6nia pelo ex6rcito de Nabucodonosor.

Uma grande parte do povo ficou na terra de Juda. Tinha gente intemacionalista
entre eles,  gente a favor das monarquias assfrio-babil6nicas. Tinha urn grupo bern
nacionalista,  chamado  "povo  da  terra".  E  existiam  em  Juda,  durante  o  exilio  da
Babil6nia, os assim chamados "pobres da terra". Esta gente se encontrou numa terra
totalmente destrufda, sem cidade, sem templo, sem proprietdrios das terras.

Tudo destruido e tudo para ser re-criado... Mem6ria e desejo... Provavelmente
o desejo de re-construir o mundo e relap5es depois de tanta violencia fez surgir em
Juda a mem6ria. Homens, mulheres e crianeas, contando hist6rias de libertap5o dos
antigos pais e maes da fe, resgataram antigos projetos de familias reunidas, patriarcais
sim, mas de relap6es includentes, economia partilhada (Ex 16,1 -33), poder repartido
(Ex 18,13-27), defesa da vida dos pequenos (Ex 20,1-17)...

Juda, com os pobres da terra no tempo do exilio, teve urn pen`odo de re-tribali-
zap5o, de convivencia com os povos diferentes e de outras ragas. E a experiencia do
divino voltou a ter o cheiro da temura, as muitas cores da inclusao e os rostos de quem
defende a vida de crianeas, pobres e mulheres... A amadura de ferro do Deus dos
ex6rcitos, das guerras e da violencia foi deixada por urn born tempo na poeira do
esquecimento...

7. E Dens(a) ouviu o choro do nen6

Mu]toEnesrfanfro¥:dT:tpvoorsTtuo;::_t::dpe:oqsuo::rT£#:[¥.aEd::£;r,amde£Vd££:g:rdaemerqau:::ts;
divindade que tern nome, Deus, nao tern sexo, raga e idade... mas nunca ouvi falar ou
representar Deus como uma menina negra brincando de se esconder... Era, em nosso
imaginario, urn velho s6rio de barba branca, olhos azuis e pele clara.

Ensinaram-me o temor de Deus. Deus dos ex6reitos, vingativo, ciumento...

Hoje nao tenho palavras claras para definir a divindade... i como urn abrapo de
amor,  com cheiros,  sons,  cores,  sabores...  Fazendo  amor com a divindade vamos
parindo a divindade...

Experiencia do divino ten a vcr com vida. Hoje, num longo e, as vezes, doido
processo de des-construgao e conversao,  empresto palavras pobres e estreitas para"gaguejar" o cheiro do divino. Tentamos des-construir palavras sexistas, violentas,

racistas que excluem muitas pessoas da experiencia da divindade.
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divindade foi l`icando cnda vcz mais violento e masculinizado ,quanto mais aumenta-
ram as guerras e os trabalhos da laminapao do ferro. A descoberta do ferro, o seu uso
nas guerras e na agricultura, expulsou mulheres, crian€as e idosos da produg5o e da
participapao na sociedade (do ano 1000 ac em diante). Isto provocou uma masculi-
nizapao  do  poder.  Masculinos,  militares  e ricos  foram  os  "fazedores  de  hist6ria"
oficiais da 6poca do ferro em diante.„ Ate os nossos dias...

Poderosos...militares...fortes...masculinos...Foramdandonomesparaadivindade.
Do mundo dos homens "machos", das monarquias, das fronteiras das guerras e da fome,
da exclusao, surgiram palavras para dizer... Deus todo-poderoso, Senhor dos ex6rcitos.

"Pots qunndo paramos de queimar incenso para a ralnha de c6u e de

derramar vinho em sun honra, conefou a faltar tndo, e n6s morremos
pela espeda e pelafome" (1[ 44,18).

Parece que a entrada do ferro e da espada neste pedapo de terra e de humanidade
esta ligada com a morte, a guerra e a fome. Parece tamb6m que a entrada do ferro esta
ligada com uma total  masculinizapao  do  divino.  Deus,  fome,  morte,  espada.  Que
Deus?ODeustotalmentemasculinizadoeviolentocriadopelos"te6logos"apologetas
dos reis, dos palacios e do templo!

" Qundo a dgua do odre se esgotou, ela (Agar) atirou a crianca debaixo

de urn dos arbustos. Depots foi sentar-se nu,in canto, a distancia de urn
tirodefoecha.Diz,ia,comofeito:`Queeundoassistadmortedacrianga.I'
Sentada a parte levantou a voz e chorou" (Gn 21,15-16).

Agar tinha caminhado pelo deserto com a crianea sobre o ombro. Corpo de filho
grudado no coxpo da mac. Sara tinha vivido ate entao com a crianga grudada no seio.
Coxpo de mac unido ao coxpo do filho.

Abraao deu uma festa no dia em que Isaac foi desmamado. Abraao festejou no
dia em que o corpo de Isaac foi separado do coxpo de Sara. Abraao mandou embora
Agar e Ismael no deserto com agua insuficiente. Pouca agua que obrigou Agar a
separar do seu coxpo o filho Ismael. Ela atirou a crianga debaixo de urn dos arbustos
e foi sentar-se num canto a distincia de urn tiro de flecha.

0 mesmo destino de separaeao, de exclusao, de sacriffcio para as duas mulheres
e as duas criangas. Abraao quer vcr os corpos das m5es separados dos corpos dos
filhos. Abraao 6 o poder (cZ[.vz.de cf I.mper¢ = divida, separe, e mande para sempre!).
Coxpos  separados  sao  corpos  fragilizados,  sujeitos  aos  mandos  e  desmandos  dos
poderosos. Abraao quer separar os corpos dos pequenos e dos pobres. "Sentada a parte
(Agar), levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino" (v. 17).

Uma mac chora e Deus ouve a voz da crianga. Corpo de mulher de novo junto
ao corpo do filho. Deus nao aprova o poder que separa macs dos filhos. A divindade
temouvidotemoematemo,escutaochorodoneneaindaantesdechorar...Adivindade
conhece os coapos de criangas e mulheres. A experiencia do divino se faz ao redor de
pogos, olho d'agua, mie, pai, temura, relap5es recriadas, est6rias para fazer o medo
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ir embora, uniao de corpos,  lagos de solidariedade, rede de pequenas comunidades
sem oprimidos e exclufdos ..., o antigo sonho, desejo das tribos, a antiga mem6ria das
tribos... Do deserto vein urn pequeno olho d'agua, uma pequena esperanea... o cheiro
de Deus(a) que escuta o choro de empobrecidos, criangas, mulheres (Ex 3,7-8); 6
Exodo, 6 1ibertapao ! 0 fim do desemprego, do subemprego e da escravidao.

"Teologia 6 urn jeito de falar sobre o corpo.

0 corpo dos sacrificados.
Sdo os corpos que pronunciam o nome sagrado: DEUS...
A teologia 6 urn poema do corpo,
0 corpo orando,
0 corpo dizendo as sues esperangas,
Falando sobre o seu medo de morrer,
Sua ansia de imortalidade,
Apontando para utopias.
Espadas transformadas em arados,
Ilanfas f a:ndidas em podadeiras...
Por meio desta fala
Os corpos se ddo as mdos,
Se fundem num abraco de amor:,
E se sustentam para resistir e para caminhar."

Rubem Alves
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