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Introdue5o

Quando chegara o dia em que a mulher sera dona de seu corpo? Qlhando a
hist6ria constatamos que, hoje como ontem, ha urn sistema que controla a produ€ao,
inclusivedoventredasmulheres,emfungaodointeressedosgrandes,deseusprojetos.
Nesse sistema, a mulher nao 6 considerada como pessoa, mas como maquina repro-
dutora na engrenagem do sistema. Ter filhos ou nao te-los lhe 6 predeterminado.

0 texto que vanos analisar,Ism 1,1-28, mos apresenta o controle do corpo da
mulher por instituie6es  polfticas e religiosas.  A hist6ria af contada, cuja principal
protagonista 6 Ana, se repete. Antes de entrar em nosso estudo, contemplemos alguns
fatos dos dias de hoje: mos anos de 1981 a 83, na pequena cidade de Fagundes, estado
da Parail)a,  houve  uma  seca  fatal.  Para  minorar  a  situapao,  o  govemo  distribufa
mensalmenteuma"feira"(cestabasica)paraasmaes.Juntocomosalimentosestavam
os comprimidos contraceptivos. As mulheres que engravidavam perdiam o direito as
necessdrias e esperadas ``feiras".

A igreja tamb6m participa do controle do ventre das mulheres. Estas, por sua
vez,estaocrescendonaconscienciadoseuvalor.EmumacidadedointeriordeMinas,
M. dos Anjos, uma jovem, semi-analfabeta, atuante na comunidade, ao engravidar
pela terceira vez disse: "embora a igreja insista que 6 pecado a ligadura de trompas,
eu sinto que nao posso ter mais filhos, porque meu marido s6 me ajuda a gefa-los. 0
resto,6porminhaconta.Vouligarminhastrompas.Euseiquesoumaen5os6daqueles
que safram de minha `barriga', mas de todos os que Deus coloca em meu caminho
para que eu de alguma forma de ateneao."

Com a vida destas mulheres no corapao e na cabeea, entremos no texto de Ism
1,1-28. A tradugao que temos em maos procura manter os termos tais quais estao no
texto hebraico, para preservar as constantes refer6ncias ao corpo da mulher.

Texto

(I) HoiAve un homem de Ranataim, un sufita da regido montanhosa de Efraim,
que se chcunava Elcana, filho de Jeroam, fillho de Eliti, filho de T]ou, filho de Srf, un
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I.,rl`ililnL(ti. (2) Elcana |it),N,NLtrti ili!ilN IiiLilheres:  unra se chulililviL ^IIii tl, {L t]utra FenQJ:na.

II'"i'natLnhafilhos;Ana,|it]rdm,ndotinhafilho.(3)Anualmerute,aquelehomemsubia
IIIi .Niiii cidade para prostrar e Oferecer sacrif{cios a Java dos Ex6rcitos, em Silo. Os
IIIIi,N .fillhos de Eli, Hofai e Fin6ias, sacerdotes de Java, estavam all. (4) No dia em que
I I|I.I.cJ!cta sacrif{cio, Elcana tinha o costume de dar poxp6es a sun mulher Fenena e a
ltl{I(Is os filhos e fiilhas dela, (5) por6m a Ana, embora a amasse rneis, dava apenas
nnm pongdo, pots Java lhe tinha fechado o titero. (6) A sun rival tamb6m a irritava
lIIIInilhando-a, porque Java lhe tinha fechndo o diero. (7) E isso acontecia todos os
liiltls, sempre qua eles subiam a casa de Java: ela a Ofendia. -E Are chorava e ndo
.w alimehiava. (8) Eutdo Elcana, o seu marido, lhe diz.}a: ``Arra, por que choras e ndo
lt' alimeutas? Por que estds de coracdo triste? Serd que eu ndo valho para ti rrrais do
tiue  dez fiilhos?"  (9)  Entdo  Ana,  depots  de  ter  comido  em  Silo,  se  levautou  e  se
IIi)resentoudianledeJav6-osacerdoteEliestavaassenladoemsuncadeira,nolimiar
il{I porta de casa de Java. ( 10) Na an'iargura de sun alma, ela orou a Java e chorou
lnuito. (11) E fez urn voto, diz;endo:  "Jav6 dos Ex6rcitos, se quiseres dar atengdo a
{[foicdo da tun serva e te lembrares de mim, e ndo te esqueceres de tan serva e lhe
deres urn filho honem, entdo eu o cousagrarei a Java por todos os dias da sun vida,
e a navalha ndo passard sobre a sun cabeca." (12) Coma se demorasse ne orapdo a
Java, Eli observava a sun boca. ( 13) Arra s6 ro corapdofalava: seus ldbios se moviam,
mas  nao  se  podia  oavir  o  que  ela  dizja,  e  por  isso  Eli julgou  que  ela  estivesse
embriagada. ( 14) Entdo lhe disse Eli.. "Ate qua:ndo estards embriagada? Livra-te do
teu vinho! "  ( 15) Ana, por6m, lhe respondeu com estas palavras..  ``Ndo, meu senhor:,
eu sou uma mulher atribulada de esp{rito; ndo bebi vinho nem bebida forte: derramo
a minha alma perante Java. ( 16) Ndo julgues a tua serva coma rna filha de Belial.
± poique estou muito triste e aflita que tenho falado ate agora."  ( 17) Eli entdo lhe
disse:  "Vai  em paz,  e  que  o  Deus  de  Israel te  conceda o  que  lhe  pediste."  (18)
Respondeu-lhe ela.. "Ache a tua servo grafa aos teus olhos." E a mulher seguiu o seu
caminho;  comeu e o seu rosto ndo era nirais o mesmo. (19) Levantaram-se cedo e,
depots de se terem prostrado diante de Java, voltaram a sun casa, em Ramd. Elcana
conheceu a sua mulher Ana, e Java se lembrou dela. (20) Ana concebeu e, no devido
termpo, deu a luz urn filho a quem chamou de Samuel, porque, disse ela, " eu o pedi a
Jav6". (21) Elcana, seu marido, subiu com toda a sua casa para oferecer a Java o
sacrifrcio anunl e cunprir o seu voto. (22) A:ra, pordm, ndo subiu, porque ela disse a
seu marido:  "Ndo antes que o menino seja desmamado! Enldo, eu o levarei, e sera
apresentado perante Java e ld ficard para sempre." (23) Respondeu-lhe Elcana, seu
marido: "Faz;e o que melhor te aprouver:, e espera at6 que ele seja desmando. Que
someute Java 1.ealize a sun palavra." Assim, a mulherficou e criou seufilho com peito .
(24) The logo o desmamou, levou-o consigo, com tras novilhos, urn efa de farinha e
urn odre de vinho, e o conduz.iu a casa de Java, em Silo. 0 menino era ainde muito
pequeno.  (25)  Eles  imolaram o touro  e  levaram o  menino  a Eli.  (26)  Ela disse:`` Perddo, meu senhor! Tdao certo como tuvives, meu senhor:, eu sou aquela mulher que

aqui esteve contigo, orando a Java. (27) Eu orava por este rnenino, e Java atendeu a
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itllnlra sdi)lica. (28' Da minha I)iJrtc QJu () entrego a jtiv6 I)()r I tjiLils t]s ilitls qi" viver,
assim o entrego a Java" . E se prostraram diante de Java.

OIhando de perto o `tecido' do texto de Ism 1,1-28

Sitwndo o texto...

Os livros 1 e 2Samuel fazem parte da Obra Hist6rica Deuteronomista (HD), que
tamb6m ihclui Josu6, Jufzes,1 e 2Reis. Portanto, para bern intelpretar Ism 1,1-28, 6
preciso 16-lo na perspectiva e na teologia do conjunto da HD.

Esta obra 6  muito  complexa.  Ela contem fatos  e  textos  de  6pocas  e  lugares
diferentes e passou por muitas releituras. Fatos da 6poca tribal entraram no ambiente
da corte do Norte, especialmente atrav6s do movimento profetico de Eliseu, que se
tomou conselheiro do rei (cf. 2Rs  13,14-19). Com a guerra siro-efraimita (734-732
ac) e a queda de Samaria (722 ac), este material foi levado para o Sul. Neste momento
o rei Ezequias (716-687 ac), aproveitando a situapao de debilidade do imp6rio assfrio,
estava promovendo uma reforma politico-religiosa para unificar Juda e Israel, atrav6s
da centralizapao no templo de Jerusalem (cf. 2Cr 31 ; 2Rs 18-20).

As tradic6es vindas do Norte foram reelaboradas e adaptadas dentro do projeto
reformista de Ezequias. Os escribas da corte, chamados mais tarde de ``deuteronomis-
tas", organizaram o material recebido dentro do objetivo da teologia davidista de dar
sustentapao ideol6gica ao rei. Segundo essa teologia, Jav6 6 Deus tinico, patrono da
dinastia davfdica e o rei 6 filho de Deus, o intermediario entre Deus e o povo. A alianea
entre Jav6 e o povo se transformou em alianea entre Jav6 e Davi e seus descendentes.

A reforma de Ezequias foi interrompida com a invasao de Senaquerib (701 ac).
Maistarde,oreiJosias(640-609ac),aproveitandoumvacuonoceninointemacional,
ja que a Assfria estava em declinio e a Babil6nia ainda nao havia emergido como uma
grande potencia,  levou as tiltimas conseqtiencias o projeto reformista de Ezequias
contido no nticleo antigo do Deuteron6mio (12-26). Josias fez de Jerusalem o grande
centro politico-econ6mico e religioso.

hist6npaardaor;£%[::pe:::preecft:vT%:::::#::dd°arvaf'd:csa£.d£6a]:a:Smda%:::dea::Cor;::£r;Tc:
da HD. 0 grande enfoque desta HD era mostrar a sobrevivencia de Juda, grapas a
fidelidade  de  Jav6  a  alianea  com  Davi  e  seus  descendentes  (2Sm  7).  Josias  foi
apresentado como urn rei piedoso, que seguiu em tudo "seu pai Davi" (2Rs 22,1-2).
Aredagaojosianicainsistianaid6iadequeotemplodeJerusal6meraolugarescolhido
por Deus para sua morada (2Rs 22-23), e que a dinastia davidica tinha futuro, pois
estava em plena expansao, segundo os caminhos de Jav6.

Mas...  veio  o  exilio  e  com  ele  a  destruieao  tao  bern  descrita  no  livro  das
Lamentap6es e de Jeremias. 0 povo comegou a duvidar de tudo, ate do poder de Jav6
(Lm 5,20; Jr  10,14).  Quais  serao as causas de tanta desgrapa? Em resposta a esta
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i,iluii\.rtt7,  {)``  redatoi-c.I  cxilict)``  cl:ibt"II.lull  ii  *i`,t!timki  cdi¢fLo  di`  lil).  C`hamaremo*  tl

I :vl n I.ctkitfio de "reda€ao exflica".  N€xtc ti.ithtilhti clc.` tcntaram harmonizar o triunl-iL-
liiHiiu  da  primeira  reda€ao  com  a  crise  cautlada  pe]a  destrui€ao  e  intervengao  da
I liiltih^)nia (Dt 29,22). Seu argumento: ci cl/i.¢#£`a/o!. qwebrfld¢ e a gra"de cw/p¢cJo c' a

I.11`'11,  I)t)is ndo observou os mandamentos de Java,  instalou a monarquia e adorou
I/ii/t.t/,`'  cJcwses  (1Rs  11,1-13).  Agora  estava  passando  por  urn julgamento justo.  0
Hiulii]hodereconstrugaopropostopelaredapaoexilicaparaopovoeraaceitarajustiea
I lu jiilgamento de Jav6 e suas conseqtiencias, o que deveria levar ao arrependimento
`` {'\ conversao.

Neste sentido, temos de ter presente que o texto em estudo conta uma hist6ria
iln i`no 1000 ac, escrita por volta de 620 ac. Este texto faz parte de urn conjunto de
ljvros reelaborados no pen'odo exilico (587-538 ac), e concluidos no p6s-exilio, no
lt`mpo de Esdras e Neemias (400 ac).

Outro aspecto a considerar no estudo de Ism 1,1-28, 6 a sua localizapao no livro
tlc  lsamuel, dentro do grande bloco que vai do capfulo  1  ao 7. A hist6ria contada
iicstes capftulos comeea com o nascimento de Samuel (1,1-28) e termina com a sufl
:t¢tio libertadora de juiz e profeta (7,2-17). Este conjunto passou por releituras de
tliversos grupos com interesses muito diferentes. Ao que tudo indica, nosso texto 6
tibra da redapfro josiinica. Portanto, vamos destacar apenas a perspectiva deste grupo
de redatores.

Na redapao josianica, favofavel a dinastia davidica, a hist6ria de Samuel ( 1-7)
mostra a angtistia do povo que ve seu  sistema tribal caindo,  numa espera longa e
ansiosa por urn rei-messias,  que  defende e  liberta os  pobres  (2,10).  Essa redaeao
apresenta  Samuel  como  urn  menino  nascido  por  graga  de  Deus  com  a  vocaeao
profetica e sacerdotal de apontar para o povo o futuro rei Davi (16,12). Certamente,
a figura de  Samuel,  que  se  apresenta como uma autoridade  ideal  voltada  a Jav6
(7,2-17), foi ampliada mais tarde pela redapao exilica para expressar a desconfianca
na monarquia e a volta a antiga alianea com Jav6, o tinico Deus (7,3). A id6ia da volta
a Jav6 pode ser lida nas entrelinhas da hist6ria da arca (4nd).

Estriitura do texto.„

0  primeiro  livro  de  Samuel  abre-se  com  o  drama  de  uma  mulher  est6ril.
Humilhada pela esterilidade, ela vai adorar e invocar a Deus, pedindo urn filho em
troca de seu voto e fidelidade a Ele. Em tomo desse voto, o redator estrutura o texto
de  Ism 1,1-28.

A.  1-2: Sem filho, sem esperanga
8. 3-8: A humilhaeao toma conta

C. 9-18: A oragfo e voto de Ana
8'.19-23: A alegria toma conta. 0 nascimento de Samuel

A' . 24-28 : Com filho, com esperan€a. A consagrapao de Samuel
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Comentando o texto...

0 texto de Ism 1,1-28 apresenta muitas palavras e express6es relacionadas ao
corpo da mulher. Vejamos alguns exemplos: "ter filho e nao ter filho" (v. 2.8.11.23);
"filhos  e  filhas  dela"  (v.  4);  "titero"  v.  5.6;  "seus  labios"  (v.  13);  "rosto"  (v.  18);
"conhecer"  (v.   19);  "concebeu"  (v.  20);  "deu  a  luz"  (v.  20);  "desmamado"  (v.

22.23.24); "peito" (v. 23).

poder:s:°d¥:a:%,mau:h£:'rt::[f:glt::::::d:e_n:i:La:°a'n?oP,:etceemcp°,::r£]:dp°r#of;:::
que lhe fecha o ritero (v. 5.6) e que a toma possfvel de ser fecundada pela beneao do
sacerdote Eli (v.  17).

0textotraz,aindaquedemaneiraimplicita,adisputapela"heranga",queinclui
filhos,  filhas  e  mulher.  Tais  palavras  v6m  sempre  unidas  a  verbo  de  posse  e/ou
pronomespossessivos.Vejamos:"filhosefilhasdela"(v.4):"seufilho"(v.23);Elcana
possuia duas mulheres"  (v.  2);  "tua serva" (v.lla.Ilb.16.18);  "lhe deres urn filho
homem" (v.11); "meu senhor" (v.15).

Dizendo "Elcana possuia duas mulheres"  (1,2), o texto deixa entrever que a
hist6ria se desenrola numa sociedade patriarcal. i uma organizapao social em que o
poder, desde a casa ate a corte real, se centraliza no homem. Nesta sociedade, o corpo
da mulher 6 valorizado a medida que ela 6 reprodutora de filhos para os homens. Este
raciocinio passou pela cabeea de Ana e Fenena, e interferiu no seu relacionamento e
nasuavida.Osfilhoshomenseramariquezadeumhomen,seupatrim6nio,suafonga
produtiva.Dizendo"...naoteesqueceresdatuaservaelhederesumfilhohomem"(v.
I I), Ana expressa esta visao do mundo marcado pela predominancia do masculino
sobre o feminino, introjetada e cultivada pelas pr6prias mulheres.

Descrevendo assim as mulheres e suas preocupap6es, a narrativa chega ao auge
com o voto de Ana (v. 9-18), nticleo da cena. 0 none Ana, que 6 citado 19 vezes neste
capftulo, significa: "amavel ou querida". Os ide6logos da monarquia apresentam-na
comoapersonificapaodopovoqueridoeescolhidodeJav6,opovodelsrael.Enquanto
Fenena, nome que aparece apenas duas vezes, significa "fecundo, prolffero", simbo-
lizando os grandes opressores do povo. Como Ana, com o ``titero fechado" (v. 5.6),
sem filho, sem perspectiva, o povo vive sem esperanea, sem rumo e sem futuro, o
pr6prio retrato do povo sofrido.

Uma mulher sem filho nao tinha heranea. Estava condenada ao abandono,  a
exclusao.  A  libertapao  deste  terrfvel  futuro  dependia  de  Jav6,  do  templo  e  dos
sacerdotes. Ana fez urn voto a Jav6 pedindo que a liberte da esterilidade, dando-lhe
urn filho. Este voto foi aceito em troca da oferta do menino ao santuario. Tal descrieao
nos indica a inten€ao dos redatores josianicos de justificar o templo como centro de
arrecadapao e controle da vida do povo.

A palavra santuario 6 chave para nosso estudo. Santuario, em hebraico focke/, 6
uma expressao usada tanto para designar palacio, mansao (1Rs 21,1 ; Os 8,14), como
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iii`i.ii l`iiltlr dc lcmplo, ``i`ntLti'Iiio ( I Sin  I ,9; Jr 24,I ; Ag 2,15 ; Lie 6,14). Em no\`#o textt),
I i* I.cdatores querem mt7``trar que a fonte da fertilidade e a bengao de Jav6. Este reside
ii`t  templo  controlado  pela casa davfdica.  Logo,  o  produto  desta b6neao  deve  ser
ilcvolvidoparaoservigodotemploedamonarquia.OtiterodeAna,at6entao``/ccAczdo
/if;r /czve' '', foi abengoado com a fertilidade a servigo do sistema monatquico.

Este sistema defendido e justificado pela boca de Ana. Diante da acusapao de
I £Ii, Ana respondeu: "nao julgues a tua serva como uma filha de Belial". Os filhos de
I+;li foram acusados com o mesmo termo: "Belial" (2,12). A palavra ``Belial" significa,
cm si, "vagabundo", ``vazio" e sem valor. 0 redatorjosiinico usa essa expressao para
condenar todos os que se op6em ao projeto da linha davidica e josianica (Ism 25,17;
2Sm20,1).Ananao,massimosfilhosdeElieramfilhosdeBelial.Assimfalaoredator
josianico, contrastando a reverencia e piedade de Ana com a irreverencia e impiedade
dos filhos de Eli. Neste contraste, o redator condena a familia de Eli, representante da
ordem tribal, e justifica a nova era monarquica que sera abengoada pelo filho de Ana,
Samuel.

Os redatores josianicos mostram que, com o nascimento do menino, a stiplica
dos  humilhados  6  atendida  por Jav6,  renascendo  as  esperangas  do  povo.  Samuel
significa "eu o pedi  a Jav6". Jav6 responde ao clamor do povo fazendo surgir urn
grandejuiz, profeta e sacerdote que unge saul ( 1 Sin 1 0) e Davi ( 1 Sin 1 6). Abre, assim,
a nova era mondrquica!

Analisando o texto mais de perto percebemos urn jogo de palavras e express6es
OPostas:

-Ana (v. 2.5.) x Fenena (v. 2.4)
- sem filho (v. 2) x com filho (v. 23)
-humilhapao (v. 6) x grapa/alegria (v.18)
-nao se alimentava (v. 7.8) x comeu (v.18)
-choral/corapao triste (v. 8) x o rosto nao era mais o mesmo (v.18)
-Jav6 fechou o titero (v. 5.6) x Jav6 se lembrou dela (v.  19)
-esterilidade (v. 5.6) x fertilidade/nascimento (v.19.20).

Com  esses  elementos  podemos  trapar  o  quadrilatero  semi6tico.  As  flechas
entrecruzadas mos apontam os elementos contradit6rios, enquanto as flechas debaixo
para cima indicam pressuposicao dos elementos:

sem fi lho                                                grapa/alegria
esterilidade                                              comeu
Jav6 fechou o titero                               rosto nao era mais o mesmo

LXhumilhapao com filho
nao se alimentava     -                   `  fertilidade
choral/corapao triste                             Jav6 se lembrou dela
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Este qundrilatero semi6tico iios indica o movimcnto do tcxto conl`ii.iiiiiiiilti +`tia
estruturaeamensagemprincipal.Anaqueestavaest6ril,triste,humilhada(v.8)passou
a se sentir agraciada. "Seu rosto nao era mais o mesmo" (v. 18). 0 eixo desta mudanea
foi o voto, alianga, fidelidade e sacriffoio a Jav6. Nesse voto, Jav6 lhe abriu o titero
(v.19). Era o controle que o sistema monarquico fazia do ventre da mulher atrav6s do
santuario ou templo.

Nesta curta pen'cope de 28 versfculos, a palavra Jav6 6 colocada 24 vezes, duas
das quais com o tftulo: "Jav6 dos Ex6rcitos", que aparece pela primeira vez na Bfolia
no v. 3 do capftulo que ora estudamos. Tal expressao esta ligada a arca, sfmbolo da
sociedade tribal. A area foi apropriada por Davi (2Sm 6) e se tomou a fonga ideol6gica
de sustentapao da monarquia.

Como podemos perceber, em  Ism  1,I-28 encontramos fortes indfoios de urn
javismo bern desenvolvido, tais como: presenea marcante do templo e espera ansiosa
do messias como justificativa do sistema mondrquico. Estes elementos mos apontam
a sociedade do tempo de Josias por tfas da redapao do texto.

Sociedade que esta por trds de Ism I,1-28

0  processo  de  consolidagao  da instituieao  mondrquica em  Israel  teve  o  seu
grande passo no reinado de Davi (1010-970 ac). Este importante monarca "conquis-
tou" a cidade de Jerusalem, em maos dos jebuseus (2Sm 5). Para respaldar seu projeto
monarquista, Davi levou a arca de Deus para Jerusalem (2Sm 6). Seu profeta oficial,
Nata, lhe deu a garantia da bengao e alianea etema de Jav6 com a sua casa (2Sm 7).
Foi a chamada ``teologia davfdica". Salom5o (970-931 ac), filho e sucessor de Davi,
dafa continuidade ao projeto  mondrquico de centralizagao,  construindo o templo,
confirmando e consolidando o mecanismo de tributo.

Enquanto o govemo de Davi era caracterizado pela polftica de expansao, por
suas conquistas de cidades e rotas comerciais (cf. 2Sm 8,13-14), o govemo de salomao
foi marcado como urn govemo de seguranga nacional. Salomao aumentou a fonga
militar com ex6rcito, carros de guerra, bases militares nas fronteiras. Comprou frotas
de navios e construiu cidades-quart6is, al6m de muitos outros feitos (1Rs  10,14-24;
9,15-23 ; 5,21 -32). Tal polftica exigia uma alta tributapao em produto, corv6ia ( 1 Rs 4)
e contingente para o ex6rcito. Tudo isto justificadp pela religiao oficial do templo.

Essa polftica centralizadora passou por vdrias etapas de ampliapao e teve seu
auge no tempo do rei Josias, ja que a conjuntura intemacional favorecia tamanho
empreendimento. Josias  sonhava reconstruir urn govemo semelhante ao de Davi e
Salomao. Assim sendo, reconquistou parte do antigo territ6rio israelita para Juda (2Rs
23), rompeu a alianga com a Assiria e convocou a napao a refazer a alianea com Jav6
oficial no esquema organizado pelos deuteronomistas. Deu continuidade a reforma
iniciada por Ezequias, 1evando a efeito a questao da centralizapao do culto no templo.
Jerusalem se tomou o centro politico-religioso de Juda.
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A  rcl-'orma  f`€ita  ptji'  .Iti*iii*  tcvc  varias  conseqtie»cias,  bcii€l`iciando  a  uiis  c

|ii\`.iLit]icandoaoutros.Jet.usal€iii,acidadecapital,setornouograndecentro.Elaque
i.HIiLva  o  templo,  corapao  da  centralizapao  de  Josias.  Todo  o  povo  do  interior  foi
I iltiigndo a vir para o grande centro, fazer romaria, prestar culto, participar das festas.
A I:cntralizapao possibilitava arrancar mais tributo dos camponeses, aumentar o lucro
ii.`,lo controle das rotas, intensificar o com6rcio. Logo, os que mais lucraram com a
r``l.ormajosiinica foram: a casa real, os sacerdotes sadoquitas da corte, os comercian~
les etc.

Os grandes prejudicados com a iniciativa da corte josianica foram os campone-
`cS,  que  perderam  seus  santudrios  locais  e  foram  obrigados  a  fazer  romarias  a
.Icrusal6m para prestar culto e trazer oferendas para o templo. Outros grupos prejudi-
cados foram os sacerdotes levitas do interior e o povo de Samaria ou antigos israelitas,
cujas cidades foram anexadas a Juda por Josias.

A  manutengao  deste  sistema  centralizador,  com  todas  as  suas  conquistas  e
pretens6es de "imp6rio salom6nico", exigiu cada vez mais ex6rcito, produto e mao-
de-obra.  Onde  buscar tudo  isto?  Nas  aldeias,  controlando  sobretudo  o  corpo  das
mulheres:  maos, ventre e cabeea. 0 fruto do seu trabalho, atrav6s do produto para
sustentapao da corte e de seu ex6rcito. 0 fmto do seu ventre, arrancando-lhes os filhos
para o ex6rcito e a corv6ia. A sua consciencia, pela manipulapao da religiao atraves
de Jav6 oficial.

0 templo de Jerusalem foi o lugar da habitapao de Jav6, o Deus que controla a
fertilidade da terra e das mulheres. 0 povo oferecia tributo em forma de produto e de
filhos para o ex6rcito e a corv6ia. Em troca Jav6 abeneoa com fecundidade e vida.

Foi  este  Jav6  quem  controlou  o  corpo  de  Ana em  Ism  1,I-28.  Ela,  ap6s  a
promessa no  santuario...  "comeu e  seu rosto nao era mais o mesmo"...  (v.18).  Ao
sentir-se justificada no "templo", o coxpo desta mulher mudou. Ela passou a ter fonga
e vida (v. 22.23.24). Percebe-se outro estagio. Agora nao 6 mais amaldigoada, mas
sin abeneoada por Jav6. "Que Jav6 realize a sua palavra" (v.  23).  "Eu o entrego a
Jav6" (v. 28). 0 gesto de "entrega" indica o tributo que ja esta funcionando dentro do
templo.

0 povo resiste

Ao  longo da hist6ria da monarquia houve uma progressiva concentrapao  no
templo. Para aumentar soldados e a produ€ao, controlava-se ate o titero da mulher. 0
corpo,  criado  no  amor,  para  viver,  gerar,  promover e  defender  a  vida,  se tomou
maquina produtora de novos instrumentos de sustentapao do estado. Mas,  isto n5o
aconteceu sem resistencia... Urn exemplo pode ser encontrado no grupo profetico de
Os6ias...

Camponeses e camponesas espoliados encontraram em Os6ias o "alto-falante"
de que suas  vozes precisavam para atingir as estruturas de opressao. Sobretudo as
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mulhcres  sc  de``tacaram  nas  lutas  de  resistencia.  Elas  Cram  alvo  dtL  ;`In)hi``iLu  Llos
defensores da estrutura do estado, por sua importante fungao na orgflnizn€ao du ctltia,
como seja, distribuir e controlar o produto da colheita e gerar filhos. Vemos sua recusa
em colaborar com o poder opressor na voz do profeta Os6ias: ``Acontecerf a mesma
coisa ao povo e ao sacerdote: vou castigar a cada urn por seu procedimento, vou fazer
cada urn pagar por todos os  seus atos; comerao  sem ficar satisfeitos,  vao se dar a
prostituieao sem tirar nenhum proveito, pois eles abandonaram Jav6 para entregar-se
a prostitui€ao" (Os 4,9-10).

No livro de Os6ias, as mulheres desafiam os sacerdotes do templo, mostrando
que assim como o povo esta sofrendo as conseqtiencias de tantos desmandos, o estado
e  suas  forgas de sustentacao tamb6m vao  sentir o peso dos  seus atos. Nao terao a
abundincia da produeao. Nem a prostituieao sagrada clara os frutos desejados para a
manutengao do ex6rcito e da corv6ia. Elas se negam a gerar filhos para dar futuro a
napao:  "Efraim esta ferido, suas ralzes ja secaram; nao clara mais frutos. E, mesmo
que ainda venham a ter filhos, eu farei moner o querido fruto do seu ventre" (Os 9,16)."A culpa de Efraim esta guardada, seu pecado esta conservado. Chegam-lhe as dores

do parto, mas o filho 6 urn imbecil:  ao chegar a hora de nascer, ele nfro sai do seio
matemo" (Os  13,12-13).

Para continuar a reflexao

No tempo da monarquia, o povo era controlado pelo rei e sua corte, atrav6s do
templo, justificado  pela  religiao  oficial  com  seu  Deus.  A mulher,  Ana,  tinha  de
obedecer  a  casa  davfdica,  fazer  alian€a,  voto  a  Jav6  oficial  para  obter  grapa  e
fecundidade. Como sera que este povo, sobretudo as mulheres, se sentiam? Quais as
conseqtiencias desta situapao na vida diaria dos homens e das mulheres espoliados e
condicionados a sustentar a estrutura opressora? E sua resistencia?

Hoje, com o sistema neoliberal, o controle do ventre da mulher se da ao rev6s.
Os opressores tom medo do aumento dos oprimidos. Eles tern medo de socializar a
riqueza. A existencia de uma multidao de pobres, em si, ja 6 uma denrincia de uma
sociedade injusta.  i necessario  impedir a proliferapao dos  pobres. i a polftica de
controle demografico. Por isso a laqueadura, a distribuigao indiscriminada de anti-
concepcionais.

Mas enquanto a elite nao s6 nao quer ter filhos, como quer impedir que os pobres
os tenham, estes tom outra proposta. Seus princfpios sao outros. Primeiro, carregam
uma mentalidade religiosa, que lhes foi inculcada desde crianea: "vamos ter todos os
filhos  que Deus  mandar".  Segundo,  que, para os pobres,  ter filhos 6 uma questao
existencial. A mortalidade infantil 6 muito grande e a sobrevivencia na velhice 6 urn
desafio. 0 pobre nao conta com emprego, somente com Deus e os filhos - i esta a
dura realidade social em que vivemos.
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Hla mos trtlz v&rios desaf`ios. Enlre eles, destacamoL`: o dc.`nl'i{i dc construir uma
.`ociedade justa e humana, de caminhar junto com os exclufdos e excluidas em seus
I)assos. 0 desafio de respeitar nosso corpo e os coxpos dos outros nestes passos. 0
tlesafio de respirar e conviver com nosso planeta. E o desafio de preparar urn mundo
maishumano,justoefratemo,paranossosfilhosefilhas.mmuitoquedialogarcom
o povo da BIT)lia para que a hist6ria de Ana nao se repita.

Shigeyuki Nakanose
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Sao Paulo -SP
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43


