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Apontamentos sobre as relag6es de poder nas famflias dos patriarcas
(Gn 16,I-16; 21,8-21  e 38,1-30)

Lilia Dias Marianno

Introducao

Ao loiigo dos s6culos, as relag6es familiares tom sido marcadas por uma eterna
disputa pelo podei.. Se olliarmos, mesmo hoje, para a familia brasileira, veremos que
nada mudou. Na corrida pelo poder, onde se chocam pais x filhos, 6 inevitavel encoii-
trarmos, tamb6m, a disputa entre homens e mulheres.

Durante o exercicio de uma leitura feminista das Escrituras, 6 muito f&cil cair na
teuta¢ao da generalizagao, e pensar que tudo o que esta registrado na Biblia, principal-
mente  no  Antigo  Testamento,  6  fruto  de  urn contexto  androc6ntrico  ou patriarcal.
Assim,atend6nciadaleituraparecejacaminharpelaviadadisputapelopoderentreos
96neros.

Todavia, 6 importante atentarmos para o fato que, uma coisa 6 o evento em si,
quegerouumatradic5ooralequeporfimtornou-seumescrito.Outracoisa6oproces-
so de produe5o do pi.6prio texto. 0 processo de redacao esta muito mais impregnado
de patriarcalismo do que os eventos geradores destes textos. Mesmo na Antigtiidade,
houve momentos de foi.te atua?5o  feminina dentro da familia e da sociedade e, ate
mesmo, supremacia das mulhei.es em algumas culturas'. Estas atuag6es foram trans-
fonnadoras, mudaram rumos da hist6ria!

i disto que queremos tratar neste artigo. Relag5es de g6nero dentro da familia
pr6-israelita, em tempos muito Antigos, e que sao tematicas de textos biblicos redigi-
dos mum periodo de ti.ansicao ou de dominagao patriarcal. Nosso objetivo 6 mostrar
como os redatores tiveram problemas pal.a emudecer alguinas mulheres que a tradig5o
n5o quis que se calassem. E para isto n5o existem casas melhores para o estudo do que
as familias de dois icones no judaismo: Abra5o e Juda.

N5o temos qualquer pretensao de realizar urn estudo exaustivo. Nao ha espaco

para tal e nem mesmo o texto biblico mos favorece a tal ponto, mas alguns apontameii-
tos mei.ecem destaque.

Sobre a datagao das pericopes

As pericopes que queremos analisai. tern origens difei.entes e camadas divei.sas.
Em Gn  16  encontl.amos pelo mcnos tr6s  camadas  Cavista,  eloista  e acr6scimos  do
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p6s-exilio), em Gn 21 ha pelo memos duas. Ja Gn 38 parece ser mais homogenea, com
uma possivel origem javista.

0debatequetemseocupadoemrevisarateoriadasfontesaindasefazpresente,
maspodemostrabalharcomcertamargemdesegurancacomalgumasdesuasconclu-
s6es.  A principal 6 que, tais narrativas encontram-se mum bloco tematico, que teria
sido compilado nun periodo tardio do exilio na Babil6nia ou mum periodo imediata-
mente posterior ao mesmo, mas em Juda2.

Podemosusarestaconclusaocomopontodepartidaparaasdatag6esdasperico-
pes. Todavia, nao podemos esquecer que as pericopes sao frutos de tradig6es muito
maisantigasdoqueelaspr6prias.Elastemmaisanosfalardoqueosblocosnarrativos
ou as camadas das diferentes fontes porque, devido ao seu vinculo fortissimo com a
tradigao, nem sempre puderani ser modificadas pelos poderosos.

"Falamos de pericopes, quando estamos diante de unidades literarias em si coin-

pletas e aut6nomas, sendo sua vinculagao ao contexto, no geral, de carater se-
cundario   [...]   unidades  literirias  pequenas  nao  s5o   a  expressao   tipica  de
institui¢5es como Estado ou templo [...] porque a for9a do cla e a penetragao das
manifestag6es culturais populares eram tamanhas que escrit)as de centros cultu-
aisounacionaispassaramaanota-lasemsuasformasoriginais,semchegarare-
trabalha-las  e  refundi-las  na  linguagem  mais  caracteristica  dos  templos  ou
outras instancias nacionais [...I. A dinamica social que produziu pericopes lite-
rdrias deve integrar nossa hermeneutica de re-apropri-agao e atualizagao de tais
escritos. Se os dissociarmos de suas origens, talvez corremos o risco de entre-

ga-los de mao beijada aos detentores do poder"3

N5o querendo entregar as narrativas "de mao beijada aos dctentores do poder'.,
privilegiaremos a autonomia das pericopes de Gn 16,21 e 38 e o contexto hist6rico-so-
cial dos eventos e da redag5o dos textos.

0 "triangulo amoroso": Sara -Abraao -Agar; que situacao complicada!

As narrativas de Gn  16 e 21,  8-21  mos sao conhecidas. Nelas est5o contidos os

principaiseventosdavidadeAgar,aescravaegipciaentregueporSaraiaAbraopara,
a partir dela, constituir descend6ncia.

Os pap6is sociais destes personagens ten algo nitido a mos informar sobi.e as re-
lac6es de poder no periodo em que as tradic6es se transformam em textos: Abraao 6
homem, o patriarca, chefe do cla, figura de destaque numa cultura patriarcal. Sarai 6
mulher,aesposadopatriarca,quetemproeminenciasobreaoutramulher.Agar6inu-
lher, 6 negra, 6 escrava, e mais: escrava de mulhei., o que a deixava numa especie de

2.   ZENGER, //i/;.oc/zi€Go (/a A7!/i.go rctr/a;7ieii/a, p. 81. A discussao 6 bastantc lraballiada por divcrsos autorcs cm: DE
PURY, a pcti/a/€wco ow 7Iief/(}o. a!6m dc CRUSEMANN, A  roj'a.

3.  SCHWANTES,  Intcrpreta€ao dc Gn  12-25, Es/wdou Bi'b/i.coir., n.  I , p.  36-37.
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marginalizaeao ate mesmo entre os escravos. Schwantes chama de "etapa final da es-
Poliag5o»4.

Com esta diversidade de pap6is, os intcresses de cada urn dos integrantes deste
"triangulo"saodiversificados.0queAbraon5oquer6queseunomeseextinganahis-

t6ria da humanidade. Sarai que ser reconhecida pela sua full?ao social em Canaa, cul-
tura patriarcal, diferente de Mesopotamia, de onde veio. Agar deseja somente ... ser
util?Umatradig5odizqueAgarteriasidofilhadofara6.Seconsideraimosaforeades-
ta tradigao podemos imaginar que Agar era uma princesa e poderia tor outros interes-
ses, talvez ate uma vinganca contra o pai que a presenteara como escrava. .. 0 que sa-
bemos 6 que a antiga civilizacao egipcia 6 famosa pela forma como concedia direitos a
mulher dentro da sociedade e Agar agora nao tern direito algum.

Quem manda 6 a "patroa" ... ou nao?

As narrativas sobre Agar mos fomecem urn quadro urn pouco atipico de urn con-
texto patriarcal. Neste, 6 de se esperar que a voz masculina exenga funcao determinan-
te e a mulher apareea sempre emudecida/secundarizada. Mas o texto biblico, por duas
vezes, traz a voz feminina exercendo o discurso dominante, ejustamente sobre o patri-
arca mais importante de Israel: o pai Abraao!

Segundo a narrativa, quando Sara presenciou Ismael brincando (Gn 21,9), exi-
giuqueAbra5oselivrassedaescravacomofilho,paraquelsmael,sendooprimogeni-
to,naotirasseaherangadelsaac(21,10).Masestanaofoiaprimeiravezqueavozati-
va de Sara foi determinante na casa patriarcal. Em 16,2 a voz de Sara tamb6m se fez
prevalecer. Foi ela quem determinou a descendencia atrav6s da serva.

Muitos ten interpretado esta intervengao de Sara como "insubmissa", precipita-
da, causadora de grandes males e responsavel pela inimizade entre os povos descen-
dentes de Ismael e de Isaac. Todavia as beneaos de Yahweh sobre Agar, tanto na fuga
(Gn 16) quanto no desterro (Gn 21), mos mostram que, os descendentes da "precipita-
gao" de Sara foram por Yahweh t5o benditos e multiplicados quanto o foram os des-
cendentes de Isaac. Sera quc o "incidente" Ismael foi realmente urn "acidente", fruto
da "precipitaeao" de Sara, ou ate que ponto esta "precipitag5o" foi ferramenta de Yah-
wehpara a formagao de outro povo numeroso, descendente do inesmo Abi.ago? Como
diz o autor de Romanos: quem conheceu a mente de nosso Senhor?

Em diversas ocasi6es no texto biblico, quando urn servo aparecia transgredindo
uma norma, Yahweh enviava urn mensageiro pal.a lhe reprovar os passos. Abi.aao nao
parece, em momento algum no texto biblico, sendo reprovado por ter cedido a "preci-
pitagao"deSai.aenemapr6priaSara6repreendidaportertomadoaiiiiciativa.Asher-
meneuticas mais tradicioiiais sobre estes textos 6 que t6m perpetuado a id6ia de que
Sai.afoicondenavelequcadescendenciadelsmaeleraum"acidentedepercurso"mos
planos de Yahweli.

4.  Ibid.



Embora seja comum encontramos, mos epis6dios sobre os patriarcas, a bengao
do pai sobre seus filhos, a aus6ncia da benc5o de Abra5o sobre Isaac e lsmael incomo-
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de Yahweh sobre a descendencia de Ismael. Ela esta ali tanto quanto a bengao sobre a
descendencia de Isaac.

Sobre Ismael foi proferida a bencao de Yahweh em duas ocasi6es, lembra-mos
ate a bengao dobrada que deveria ser proferida para o filho primog6nito (de acordo
com Dt. 21 : 15-17). Os motivos que levaram Sara a exercer "voz de comando" nestas
quest5es sao intrigantes mas nem tanto. Sua pr6pria fala denuncia a questao que esta
por tras. Em Gn 16 6 o medo de que a descendencia nao exista (16,2a) e em Gn 216 o
temor de que o lierdeiro primogenito leve tudo o que 6 do herdeiro caqula. i pouco
provavel que se trate de zombaria de Ismael para com Isaac, como muitas traduc6es
em  portugues  desejam  transmitir.  Embora  esta  possibilidade  de  tradugao  tamb6m
exista, ela nao deveria ser a determinante. Mesmo que verbo 77]efcz/zGq, no Piel, tenha
conotagao negativa, s6 aparece novamente com a mesma constmeao em Gn 26,8, ou-
tro epis6dio onde duas pessoas que se gostam estao se divertindo. A16m do mais as

quest6es de critica textual deste verso mos levam na direc5o de uma intcnsa amizade,
tomando adequado descartar a possibilidade de inimizade entre os dois irmaos5.

Sarai -esposa ou sacerdotisa?

Mulheresdesteperiodo-longinquodahist6riapossuiammaisatua?aonavidare-
1igiosadafamiliaedocladoquesecostumasupor.Algunsestudost6mdemonstradoa
proemin6ncia feminina na vida ctiltica do cla, principalmente cm relag5o as mullieres
que vinham da Mesopotamia, como: Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Os relatos de Gn fo-
ram transformados em literatura num' periodo no qual o patriarcalismo ja era fato e re-
fletem esta cultura, mas  a hist6ria dos povos vizinhos testemunha que as mullieres
exerciam fuiig6es sacerdotais6.

Nestes estudos afirma-se que, mulheres que exerciam pap6is de sacerdotisas opta-
vam por ii5o terem filhos. Assim, a "esterilidade" das matriarcas de Israel pode nao ter
sido acidental ou "divinal" mas sin, provocada pela fung5o religiosa destas mullieres no
cla, por sua vez compativcl com as fung6es sacerdotais que exerciam em sua teiTa natal.
Quando estas sacerdotisas pl.ecisavam gerar herdeiros, o natural era o uso da escrava,
istoeraprevistopeloc6digodeHammurabi(see5ol46)7,eestacenajaiios6familiar.

Desta forma, podemos saudavelmente suspeitar que, em tempos da pr6-hist6ria
israelita,quem"mandava",emmuitosaspectosdavidadocla,eiaamulherenaooho-

5.  Com mais dctalhcs cm MARIANNO, Lilia.  Os/as cstrangciros/as dizcln ..., I`a nota n. 4, p. 47.

6.  TEUBAL,  Sara c Agar:  matliarcas c visionarias ..., p. 259-275.

7.   Talvcz istojustifiquc o intcrcssc dc Raqucl pclos idolos do lar c a disputa com sou pai pcla posse dos mcsmos, narra-
do cm Gn 31,18; 30,32-35.  Sobrc o C6digo dc Hamurabi, vcr TEUBAL, p. 260-261.
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mem, principalmente no contexto da familia de Abraao, pois Sarai, depois chamada
Sara, era mulher influente na Mesopotamia e tentava ajustar-se a cultura de Canaa.

E a cscrava, manda em qu6/quem?

0quemaisnoschamaateneao6a"viradaradical"embutidanaiiarrativabiblica,

queti.ansformouumaesci.ava"insignificante"iiamatriarcadeumpovofoileenume-
roso.Houveummomentodetensaonoqualamudangadestatusdaescravasefezper-
cebei-pela matriarca do cla. Esta mudanea aconteceu a partir da sua gravidez.

Quando analisamos reproduc6es de afrescos do antigo Egito, percebemc)s urn
poucodocotidianodasescravasegipciasdesteperiododahist6ria8.Elesnosmostram
queagrandemaioriadasservasegipcias,queatendiamasmulheresdacorte,ei`amme-
ninas.  Elas trabalhavam como  dangarinas,  instiunentistas musicais, recepcionistas
das visitantes, e como ulna esp6cie de esteticista de suas senhoras, na fungao de amas,
ocupando-secomocuidadodoscabelos(astrancinhaseahena!),comacosm6tica,as
vestimenta e adomos, mas geralmente as escravas n5o usavam I.oupas. Podemos per-
ceber uma idade que variava entre 10 e 15 anos de idade. Se a suspeita de alguns auto-
res estiver correta, de que Agar teria sido presenteada a Sara dui.ante os cventos nan.a-
dos em Gn 12,10-20, podemos imaginar que Agar era uma menina quando foi morar
com Sara. Uma mocinda entrando na puberdade.

Aiiida estamos pesquisando o processo de migracao destas amas para uma outra
cultura inas iinaginamos que, se Agar mantinha os habitos de vestimenta das esci.avas
desuaterra,osimplestrajardeAgar(ounudez!)poderiacausaralvorogoenti.eospas-
toresdocl5.Principalmenteporqueameninateveocorpotransformadoparacorpode
lnulher,emulhergravida,comtodasasalterac6eshormonaisqueeste"estadointcres-
sante"consegueprovocar.AbelezadagravidezdajovemescravaAgareraumaafron~
ta a esterilidade da velha senhora.

Podemos tentai. nos colocar Ilo lugar de Sarai. Sentindo-se afrontada polo rebuli-

goqueopasseardaescravagravidacausavanoacampamento,ofendidapelosimples
cruzainento dc olhares com a serva (Gn 16,4). Quem sabe ate tomando iniciativas de
tentarcobriraquelebeloejovcmcoxpogravidocomi.oupaspesadaseporfim,passan-
do a maltratar fisicamente a serva (Gn  16,6), que acabou fugindo.

0 estado de Agar agredia Sarai. Ele comunicava, iiuma linguagem muda, a mu-
dangadepapel:deescravaapodei.osamulher,gravida,concubinacmaedohnicofilho
dochefedocla,algoqueSarai,pormaisquefosseproeminentecomoesposadopatri-
arca,naoei.a.Afrontavaporque,emsuafertilidademostravaqueapobreerasuperiora
rica, a serva ei.a superior a senlioi.a, a escrava "valia mais" do que a princesa. 0 poder
mudara de maos! A gravidez, imposta a Agar por Sarai, fez com que Agar passasse a

8.§E§Sv§:;:,!!i;:iiik,°,i,,ti,i,;/(/;`;;:{:\;ji{ji.'`i!,::`i#;%;i;:I:;i:t:Sic;;,;;:;g::ii°ii;:C|g3;u#is!Sci;::n:;p?r::d#:t:aic?g:Pc`;i;;`t:;:{u#:;v:c:s:I:%
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mandar, mandar no destino da familia!  Que situacao interessante! Mas nao paramos
por aqui.

Tamar a "vitiva negra" da casa dos patriarcas

espos£::¥::[¥:1:ncougn:°ns]ioTEe¥9arsfi:::i::eamn€:na:[nv6::;:Srcs°:i]`ud[:Ph°or::i#::::res[-o:
Her foi moll:o por Jav6 (v. 6). Os costumes antigos que deram origem a lei do cunhado
(Dt 25,5-10), diziam que o filho seguinte deveria desposar a vidva do irmao mais ve-
lhoparapeipetuaronomedoimao`°.MasparecequeHernaocoiitavacomasimpatia
nem mesmo de On5. "Toda vez que possuia a mulher do seu irmao, derramava o semen
no chao para evitar que seu irm5o tivesse descend6ncia" (Gn 38,9). Ona tamb6m mor-
rcu c Sela era apenas urn menino, por isso Juda ordenou a sua nora que peimanecesse
em "vestes de luto" (v.  11) morando na casa de seu pai ate que o rapaz crescesse.

Estamos lidando com a sociedade canan6ia, na qual a valor da mulher ei.a atribu-
idouiiicamentepelasuacapacidadedepi.ocriar.EnquaiitoTamarn5otivessefilliosela
nao teria qualquer importancia na sociedade". 0lhando por este angulo entendemos

que, muito mais que uma rebeldia contra seu pai, irm5o mais velho ou costumes da
6poca, a atitude de Ona constituia-se na transgressao do direito mais importante das
mulhei.es de entao: gerarem filhos. Isto mos faz calculai., por exemplo, quao pesado foi
o jugo infligido por Juda a Tamar, quando ele ordeiiou que ela guardasse a viuvez na
casa do pai dela, ao inv6s de permitir que se casasse com outro liomem. Afinal, Juda
tamb6m dependia de Tamar para fazer perpetuar sou pr6prio nome.

"A vidva sem filhos podia permanecer unida a familia de seu marido pela prati-

ca do levirato. Na falta de levir, eta podia voltar a contrair matrim6nio fora da fa-
milia [. ..] nesse interim, voltava a habitar com seu I)ai e cc)in sua mac (Rt 1 ,8; Gn
38,11 ; cf. Lv 22,13), mas a hist6ria de Tamar mostra que seu sogro conservava
certa autoridade sobre ela" (Gn 38,24).'2

i por isso que a atitude de Tamar foi tao corajosa. Ela simplesmente desafiou o
controle do chefe do cla. Ao ver que Sela crescera, que seu sogro n5o cumprira o pro-
metidoepior,elacontinuavasemfilhoseobrigadaaportar-secomoumavidva,Tamar
reagiu!  Ela nao lutou apenas para perpetuar o none de seu mar.ido,  ela lutou pot. si
mesma! Removendo seus omamentos, vestidos caractcristicos da viuvez, e disfargan-
do-se, vestiu outi.a roupa cobriiido o rosto com urn v6u. Como vitiva provavelmente
elaja usava algum v6u mas ela mudou o v6u do luto.

9.  Lcmbr.indo quc os canancus crziin dcscciidcntcs dc Cam c Canaa, o mcsino ai`ccstral dos povos africal`os, podcmos
considcrar a  forte possibilidadc dc Tamar tamb6m scr ulna mulhcr ncgra.

10. Era a lei quc obrlgava urn irmao a casar-sc com a vihva do outro a fin dc pcrpctuar-llic a dcsccndel`cia. Ela consta
I::r::cdigp°oB::::r:::t6e¥:Cr:jD¢k2u-Sg)fu[CA#:'|t°+:,.Z:6p:r2a8Sa_g%f.oTamar,Scndomaisantigaqucoc6digo,aponta

11. LOPEZ, Corpos (i)Inaculados  ... p.  55-75.

12. DE  VAUX,  Ii`stituiq6es dc Israel  Ilo Aiitigo Tcstamento, p. 63.
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0 texto n5o diz se ela tinha a inteneao de se parecer com uma prostituta, diz que
Juda a confundiu com uma. A suspeita hemen6utica mos leva e pensar que, talvez Ta-
mar tenha se disfargado apenas para nao ser reconhecida na cidade.  Quem sabe seu
disfarce era apenas para ter a oportunidade de sair de casa, suxpreender seu sogro no
caminho para a tosquia (v.13) e cobrar-lhe a divida de ser dada como esposa a Sela (v.
14). Afinal, enfrcntar urn chefe de cla n5o era uma aventura para qualquer mulhei.. 0
quesabemos6quenaohaviaprostitutasnaquelecontexto(v.21)evestir-secomouma
chamaria a atencao de qualquer pessoa da cidade. A16m do mais, o v6u era usado para
muitos fins.  Prostitutas poderiam ser encontradas em diversos lugares, mas dificil-
mente na entrada da cidade, a entrada da cidade tinha outras fun€6es civis.

Uma disputa juridica entre nora e sogro

Ela sentou-se a entrada de Enaim (v.  14) . A entrada das cidades era o lugar onde
tradicionalmente sejulgavam as causas. Neste caso as mulheres tinham direito de fa-
zer acusagao pdblica'3. Tamar tinha uma demanda com Juda e ali estava para dar uma
solugao a quest5o. 0 desfecho, por6m, foi surpreendente: Tamar foi confundida com
uma prostituta, talvez uma prostituta cultual (v.  15-16. 21 -22) justamente por seu so-
groJuda,queadesejoueapossuiu.Emtemposdetosquia,muitovinho...Judapoderia
estar meio embi`iagado, mas a rela?ao que se estabelece 6 comercial, o que sugere urn
acordo entre uma prostituta cultual e urn homem`4.

Confundida com urn objeto de uso dos homei]s a viriva desprezada usou seu so-
groparaconsumarseudireitodeserreconhecidanasociedadeatrav6sdamatei.nidade.
Tamar nao era mais unajovenzinha. Os anos passaram e ela amadureceu. Na maturi-
dade percebeu que iiao podia ser oulpada pela morte dos dois fillios de Juda. Nfro acei-
toumaisapressaomoralqueeraexercidasobreelapelospossiveisboatosdacomuni-
dade que a reputavam como uma esp6cie de "vidva negra", uma vez que ate o sogro ti-
nha medo de entregar o caeula para preservar a postei.idade da familia (v.  11).

0 que acoiiteceu depois ja sabemos. Ela engravidou, e no momento que a noticia
chegouaosouvidosdeJuda,asentengafoi:"Tragam-naparaforaequeimem-naviva!"
(v.24).Estecastigotemalgomaisarevelar.TalvezTamarfossefilhadealgumsacerdo-
te pois, de acordo com a lei judaica, somente uma sacerdotisa recebia a punicao de sex.
queimadavivaO,v21,9),casocontrdrioseriaapenasapedrejada]5.Foient5oqueTamar
revelou seu segredo: "Estou gfavida do homem que 6 dono destas coisas" (v. 25).

Tamartrocouderoupa,trocoudepapel!Devirivadesprezadaesemfilhosa"justi-
oeira",quetinhasobasmangasocajado(oapoioparaaviagemeparaasfung6esdepas-
tor) e o selo (o bras5o da familia). Ajustiea de Tamar tiiina iiome e sobrenome: Fares e
Zara,filhosdeJuda,pastordeovelhasechefedocl5.Elateveduplarecompensa:Pereze
Zei.a, os g6meos, tal como a av6 de seu sogi.o, Rebeca. Os gemeos tiveram urn dificil

]3. cRUsEMANN, /  roi.o, ii, 355.

14. I]EREIR^, Mnria vai com as oulms,p, 30 a 31.

15. AVRIL,  ^s  mulhcrcs j`itlliis  .,,  p,164.
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nascimento (v. 27-30). Quem sabe o que 6 parir tern nog5o do que seja urn parlo normal
no qual duas crianeas disputam para ver quem sai primeii.o. Parto doido, sofrido.

Tamar, mullier de varias dc>i.es tornou-se mae dos judeus. Seu papel na hist6ria
do povo 6 inegavel. Gragas a ela, Juda teve descendentes. Ficou em p6 de igualdade

:a°:o°psri:ter[[ra:Cs%Sc'uP[:I:emneons::€r°aqnuoeLa::::adaa}seAeitt:££rda:i:;Cffdbe]:::sP]:.rsT°a]]]:g]:g]c|:i:
mada por Filo de "nossa m5e", express5o utilizada para descrever algu6m com a proe-
min6ncia de D6bora (Jz 5,7) ou ainda mais: "nosso pai Abraao"I

Quando os redatores precisaram abrir a boca de Sara, Agar e Tamar
Vimos no principio que, em se tratando de 1.edaeao, as nossas pericopes s5o pi.o-

duto-final do p6s-exilio. Rute, urn outro escrito que exalta Tamar, tamb6m 6 fruto des-
ta 6poca.

Em algun momento  deste periodo  estava  acontccendo  urn conflito  social  de
grandes propore6es em Juda: a ordem de expulsao das esposas estrangeiras com seus
filhos (Esd 9,1-10,44 e Ne I 3,23-31), algo que aconteceu porque, de acordo com as li-
derancas, os judeus colltrariaram a lei (Dt 23,2-9) casando-se com as estrangeiras.

Nesta 6poca houve uma press5o muito forte das  liderangas (Esd 9,6-15), para

que as mulheres estrangeii.as fossem retiradas da congregagao.  Estas mulheres com

::]uasv£[:hd?oS;r:lil:taosdmeerset;%°nssfis!5r:Pnr::]e;:::y:;:aur`[]::daompefasi[ideerr:::::sd,9.Pr°m°V[da

A despeito do desmantelamento social causado por este div6rcio cm mais de cem
familias (Esd 1 0,18-43) (lembraiido-mos que a familia sempre fora a base da sociedade
israelita), pi.etendia-se mostrar que a expulsao destas mulhei.es e a ruptura destas fami-
lias era a vontadc de Yahweh para seu povo. Aqueles nao fizessem isto sei.iam expul-
sos da congregaeao dos filhos de Israel (Esd 10,7 e  15). Mas sera que Yahweh estava
de acoi.do com isto?

Ncste sentido, os redatores oriundos de urn contexto patriarcal, precisaram abrir
a boca de Sara, talvez poi.que a forga da pericope nuiica a tenha emudecido de fato, mas

principalmente para legitimar a exclusao das esposas estrangeiras. Ningu6m mclhor
que Abraao pal.a dar o primeiro exemplo. Talvez por esta razao, quando pareceu mal
aos olhos de Abi.ago uma atitude t5o ciuel, Yahweh mosti.ou-se aprovando a ordem de
Sara, para que Abraao nao parccesse estar submisso a sua mulher, antes submisso a
Yahweh. Mas se Yahweh aprovou o pi.ocedimento de Sat.a, porque cnviou sou mensa-

geii.o ao deserto para resgatar e aben?oar iiovamcnte a Agar e a Ismael?

Suspeitamos, ent5o, de urn aiTaiijo redacional que acabou sendo urn "tiro que sai

pela culatra" pois urn circulo pall.iarcal e ctnoc6iiti.ico de redatores, precisando de uma

16.   Origillalmcntc o 4i.edc/. AJi/I.qm./afmw Bi.ZI/I.ca/-I///I , uma csp6cic dc "i'c//.¢.vejudaico do final do pTimciro s6culo dc
dc aulorla do  Pscudo~Filo. Cf. VAN  DER HORST, Tainar na Hist6ria Biblica , p. 20, 328-334.

17. MARIANNO, Os/as cstraligciros/as dizcln„ p. 44-55.
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cxperi6nciateol6gicaparalegitimaraexpulsaodasesposas,naoconseguindoanulai.a
forgadatradigaoquegerouapericopeeterminoucolocandoavozimperativanaboca
da mulher.

Paraatenuaradiscrepanciasocialdanarrativa,enaocolocarAbi.aaosubmissoa
vozdeSara,saidabocadeYahwehumapalavradeconfirmacaodaoi.dem,ques6"pi-
orou"tudoe,aoinv6sde"tiraropesodaconscienciadeAbraao"acabouendossandoa
id6ia da mulhei.. 0 problema 6, se Yahweh abeneoou o despejo de Agar, como pode,
agol.a, abengoa-la no deserto?

Parece-mos que os redatoi.es nao conseguiram eliminar esta incongru6ncia e ter-
minaram deixando certas "impress6es digitais" de uma tentativa de manipulagao do
lexto.Mascomofoiditonoprincipio,apericopenaoconseguiusermanipuladacoma
I.oupagem do templo e do nacionalismo que fomentava a reconstrugao nacional. Pre-
valeceu a beng5o de Yahweh sobre o primogenito de Abra5o.

Conclusao

QuandopensamosemAgareTamar,encontramo-lasemsituagaoinicialdetotal
dcsvantagem social. Eramjovens, estavam dependcntes das ordens dos chefes do cia,
cstos, por sua vez, haviam "esquecido" dos direitos das mulheres mais jovens do cl5.

A)!:;ea::eeTaesn:ee::LTausLehreie:L=£a]cSLLVcC:::::t::#emr::::L8eEr:I:;Lre°s]snL::ra:::nq:es;S::;
itao I.ompe com o sistema, ela prefere a inimizade com Agar. Tamar, por n5o ter sogra
hd tempos, segundo o texto biblico, nao parece ter alguma relag5o com outra mulher
n`ais velha. Talvez sua m5e, na casa de seu pal.

N5o estamos tentando fazer, neste artigo, uma apologia as mullieres insubmis-
Sos. 0 que queremos destacar 6 outro ponto: quando a foxpa patriarcal mostrou-se ne-
gligentecomosdireitosdegentemaisfraca,mulheres,oufilhos"bastardos",Yahweh
intcl.veio! Ficou registrado na Escritura Sagrada que estas mulheres exerceram cello
contl.ole nestas situag6es criticas.  Quando  Sara e Abraao foram iiijustos com Agar,
Yahweh partiu em socorro da escrava. Quando Juda foi injusto com Tamar, Yahweh
i)crmitiu que ele fosse preso pelo pr6prio lago.

0 que queremos mostrar 6 que, por algum motivo, que exti.apola o controle hu-
l`1ano sobi.e o texto biblico, nenhuma destas mulheres, por mais que elas fossem urn
pl.oblemaparaospatriai.cas,ficouan6nima.Agartornou-seamatriarcadeumafortec
I)oderosa iiag5o. Tamar foi a aiicestral importante do povo judeu, e seu iiome esta la,
(`bl.indoespagoentreoshomens,integrandoasgenealogiasdeiconesdojudaismoedo
cristialiismo: Davi e Jesus.

Agar e Tamar durante move meses exibiram o ventre redondo, o trofeu de Yah-
wch para estas mulheres excluidas e malti.atadas. Tamar pot. resolver o problema de
sousdil.citos,dccidiuaposteridadcdocla.0nomedeJudatei`iadesaparecidosetamai.
nao tivcssc agido dcsla fol.rna. Agal., pot. I.cconhecer sou pr6pi.io valor fugiu e, sendo
¢`bcn9oada no dcscrto, vol{ou I)am o cia cm nova situagao. Ismael nunca foi chamado
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filho de Sara, embora esta fosse a inteneao original de sua senhora. A mesma b6ng5o
foiconfirmadaquandoAgarfoiexpulsaevagoupelodeserto.Deusfezsui.girumpovo
forte e guerreiro justamente dali, do meio da escassez.

0 que todas estas informae6es mos ensinam 6 que a familia pi.ecisa funcionar
como urn fator agregador na sociedade. Familias que se desintegram no meio de cih-
mes, disputas, injusticas e interesses pessoais de seus membros perdem a sua fungao
social e certamente testemunliam uma intervengao de Yahweh contra os poderosos e
em favor do mais fraco.

Yahweh usa os desejos dos mais fracos para seguir com seu plano. Por mais que
consideremos o quanto as intervenc6es humanas, no evento ou no texto, mudaram o
rumo da hist6ria, podemos perceber que a soberana mao de Yahweh estava ali todo o
tempo, pronta para abeneoar com a mesma generosidade, a urn povo diferente de Isra-
el.ProntaparapexpetuaralinhagemdeJudaatechegaraosalvadorJesus,independen-
te das tentativas de sabotagem do pr6prio Juda.

Nao manda nem homem, nem manda mulher. Quem manda 6 a soberana mao de
Yahweh, agindo atraves da hist6ria. Por isso, "manda quem pode" e quem tern juizo
obedece!
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