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Excluir 6 a sua 16gica -atrav6s do ter ou ndo ter.
Ndo participar, boicotar, transgredir
atrav6s do "foge!" profetico -que reviravol,ta! -
para construir novas formas de Ser.

I. ``Nao podeis servir a dois senhores .... Mamon ou Deus" (Mt 6,24)

A 16gica do mercado se baseia n5o s6 na producao e no consumo dos produtos,
mas tamb6m no amor a riqueza (77gczmo#). Necessaria se faz a existencia do dinheiro e
sous equivalentes, tanto hoje como na 6poca do Novo Testamento: a classe baixa pro-
duzia o dinheiro atrav6s de seu trabalho: manufaturas, artesanato, pequeno com6rcio,
pesca, produtos agricolas, prostituicao etc. A classe rica produzia o dinheiro atrav6s
do acdmulo do mesmo, do empr6stimo ajuros, arrendamentos de terra, venda de pro-
dutosemlargaescala(vejaApl8,3.11-15),compraevendadepessoasescravasetc.

Para poder comprar 6 necessario ter dinheiro. Dai vein o desejo de descobrir no-
vas fontes de renda, de acumular, de querer-ter-mais ¢/eo#ex!'c = ganancia). Nao 6 a
toa que o tema "ganancia" estava e esta vinculado com o tema do mercado, da produ-
¢ao e da venda, da criacao de mecanismos de depend6ncia e endividamento tanto para
mulheres como para homens.

Escritores criticos greco-romanos se posicionam em relacao a essa tematica. Pli-
nio, o Velho, faz uma critica a ganancia do mercado numa perspectiva ecol6gica. Ele
acusa a ganancia como responsivel que leva pessoas a revirar a terra em busca de ouro
e prata... Estas minas constituem uma agressao contra a Mae Terra. Penetra-se nela
como se ela nao fosse ``boa e produtiva o suficiente ali, onde a pisamos". ``0 pior crime
contra a humanidade cometeu quem por primeiro colocou urn anel de ouro no dedo";
``0 proximo crime cometeu quem por primeiro cunhou urn denario de ouro"; "Mas 6

:::£ant?:;;::dqeu_:ep_rn05Vo6_Fazae:_ri:deafrpaa::net:r]dqau:::r:?f]fi£:%nmd:[suetapr]caon:i:eur:.:es:r:a:
nancia como motor da l6gica do mercado, denunciando que "o desejo por dinheiro n5o
esatisfeitoporprataeouro,eaganancianaoparadeincentivareproduziromczz.I".2

0 Novo Testamento tamb6m fala criticamente sobre a ganancia como o motor da
economia baseada no dinheiro (= idolatria: Cl 3,5; Ef 5,5). Vitimas dessa economia
s5o as pessoas empobrecidas, no campo e na cidade. 0 acdmulo de mercadoria e de di-

1.  Citac6es extraidas de PLiNIO 0 VELHO. f7z.ff6r;.cz IVcI/I/ra/, livros 32 e 33.

2.  PLUTARCO. Sobrc o c!mor a ri.gweza, Mor. 523 E.
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^ g:H`:^iiici:i iiao 6 problema moral, mas estrutural a partir da economia dc incrc:i-
do bascad:` cm dinheiro. Conseqtiencias sao carestia/aumento de prego de cereais quc
assolam as populag6es empobrecidas (Ap 6,6). Para participar da 16gica do mercado e
conseguir o dinheiro necessario para tal, realiza-se toda s6rie de praticas, como usura,
roubo, extorsao etc., e 6 por isso que a ganancia 6 tratada como idolatria mos ``catalogos
devirtudesevicios"(C13,5-17;Ef5,3-13).Agananciaquesustentaal6gicadomercado
n5o 6 condizente com a fe cris fa, pois coloca o dinheiro, o deus Mamon, em primeiro lu-
gar na sua vida, e nao a partilha, a solidariedade e a pratica dajustica e comunhao.

i nesse sentido que devemos entender a admoestacao e critica em lTm 6,10-11 :
"Porque o amor ao dinheiro 6 a raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiea, se desvia-

ram da fe e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas tu, 6 criatura de Deus,
foge de tudo isso; e segue ajustiga, a piedade, a fe, o amor, a perseveranca, a mansidao".

2. Ganancia, mercado casamenteiro, discriminacao de mulheres

A construg5o da estrutura, dinamica e funcionamento do mercado 6 androc6ntri-
ca e patriarcal. Dela faz parte toda uma ideologia do que se considera urn trabalho dig-
no de homens cidad5os livres. Para Cicero, trata-se de atividades rentaveis, nas quais
nao 6 necessario p6r a mao na massa. Ainda conforme Cicero, todo "trabalho sujo",
manual, de gente humilde, mulheres e pessoas escravas 6 considerado nao digno. Mes-
moassim,importante6quetamb6m-ouprincipalmente-essetrabalhotragadividen-
dos para manter o povo trabalhando e alimentando o mercado.

Como esta estrutura econ6mica androcentrica e patriarcal se reflete na vida de
mulheres? Ela esta presente no cotidiano, na compra ou na produ¢ao do pao e das tin-
tas, na prostituigao, no trabalho escravo e diarista. Essa 16gica do mercado penetra o

:::::£c°:sd::vffaa:£L:::'vqeunad:£:;€:rmcoa:::rdaev:smp:::Csea:£rd::rvdLLdvaL{aMmte]n:?25T.¥LEe:I:
tamb6m que estipula qual mulher 6 ``boa" e qual 6 ``ma", c.omo poetizam varios auto-
res, entre eles Hesiodo: mulher e esposa boa 6 a que economiza e acumula; esposa e
mulher rna 6 aquela que esbanja. Familia e mercado, portanto, estao vitalmente interli-
gados. i por isso que eu gostaria de ressaltar, aqui, urn lugar onde isso fica bern mar-
cante. Trata-se da ligacao dessa 16gica do mercado com o "arranjar casamento".

Essa ligaeao 6 alicercada atrav6s do doze, com o qual o noivo pode explorar fi-
nanceiramente o futuro sogro. No caso, 6 a quantia paga pelo pai da noiva para que o
noivo se case com ela, o que no minimo significa 200 denarios, o que equivale a 200
dias de trabalho diarista (veja Mt 20,1 -16). Mulheres ou suas familias precisam pagar
pelo seu casamento e, com isso, as familias passam por urn processo de concolTencia
financeira: quem paga mais?!

3.  Maiores detalhes, veja Haroldo REIMER c lvoni Richter REIMER. Tempos de Gra¢cz.  O Jwbj./e# e czs fradz.c6es/.w-
bz./czres #c! Bi'b/i`a.  Sao Paulo/Sao Leopoldo: CEBI/Paulus/Sinodal,1999, p.133-139.
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ciiti.c  vi(I:`  scxiiiil/ciisiimcnto  c  16gica  de  mcrcado.  Estas  pill:ivl.:is  tl.i  :iiM'tslolo  l':iulo
s.1o(1iligiclaspal.ahomens-noivosquequeremlucrarcomocasamcnto,lI.i`iisI`ol.Inando
tt ct}i.po da mulher-noiva em objeto de mercado:

Pots esta 6 a vontade de Deus: vossa santifica€do. Isso signifiica que vos abste-
nhais da prostitui€do, sabendo cada urn de v6s adquirir seu "vaso" (skeuos) em
santifica€do e honra; ndo ra paixdo dos desejos, como o faz.em os gentios que
ndo conhecem a Deus. Isso significa concretamente: nessa ocasido ndo prejudi-
cando nem sendo ganancioso em rela€do a seu irmdo, pots o Senhor vigia com o
Seu direito sobre todas essas ocasi6es... (ITs 4,3-8).

Nessetexto,Paulocriticaagananciadojovemnoivoquequerfazerdocasamen-
to urn neg6cio financeiro de exploragao da familia da noiva (``adquirir", ``ser gananci-
oso"). 0 que Paulo, no entanto, nao critica 6 o fato de mulheres, dentro dessa 16gica,
scrcm rebaixadas a "vasos", a recipientes sexuais,4 e, por isso, serem tratadas como
objetos sexuais, legitimando a ideologia da discriminag5o e subserviencia. Ele, por-
t.into, nao reconhece no sistema mercadol6gico do casamento o desprezo e a discrimi-
nac5o de mulheres. Isso nao lhe parece ser uma agressao a integridade e a identidade
da mulher. Ele questiona apenas a agress5o que a avareza do noivo pode significar
para a vida do pai da noiva. E nisso mais uma vez se constata que Paulo 6 fruto de seu
tempo e contexto, e dentro dele tern suas limitac6es.

A 16gica do mercado, baseada numa estrutura econ6mica androcentrica e patri-
arcal, transforma pessoas em meios, instrumentos e objetos da producao do mcw.s que
permiteamanuteng5oeexpans5odomercado,namedidatamb6memquemaisemais
pessoas v5o usufruindo me#of e sendo excluidas dos beneficios produzidos atraves do
mesmo. Nesse momento, pergunto-me e busco testemunhos que demonstrem como
mulheresreagiamaessa16gica,comomulheresseop6empropositivamenteamesma?
Percebo muitas narrativas que falam de iniciativas que subvertem, que desalojam essa
16gica do mercado. Menciono, em primeiro lugar, brevemente algumas para depois,
mum segundo momento, aprofundar duas viv6ncias evang6licas.

3. Transgredir criando modelos paralelos

Sabemos atrav6s de ide61ogos greco-romanos que a c6lula-base da sociedade
patriarcal 6 a familia patriarcal: ela dava sustentagao a essa 16gica de mercado ancora-
da na estrutura hierarquico-patriarcal politico-social.  Transgredindo-se a ideologia
dominante, transgredia-se a 16gica de mercado. Isso se dava tanto a nivel de trabalho,
quanto a nivel de vivencia da sexualidade. Veremos, aqui, a quest5o do trabalho e, em
seguida, a questao da sexualidade.

Aliteraturaapocalipticapercebeuetestemunhouqueoperigon5oeraproduzire
vender os produtos para se viver dignamente com o fruto do seu trabalho. 0 perigo e o
problema residem na forma de produc5o e mercantilizag5o. Assim, Ap  18 resume a

4.  Veja a esse rcspeito, Ivoni Richter REIMER. a Be/a, czs Feros c a IVovo Tempo. Sao Pauloffctrdpolis: CEBI/Vozes
2000, p. 97-99. 0 mesmo acontece em  I Pd 3,7.
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que  o  tcxto  ]`&ila para as  pessoas  cristas  nao  participarem  dessa  16gica e  dinamica:``Fugi, fugi da cidade e da 16gica do seu emp6rio" (Ap  18,4-5.11-17).

Textos biblicos que falam de gente crist5 trabalhando na produgao, na compra e
venda de produtos, demostram uma outra 16gica. Ela 6 express5o de uma resistencia
clandestina que, mesmo andando pelos centros de poder, deles nao participa.

Lembro de Paulo, Priscila e Aquila: produziam tendas com suas pr6prias maos.
Trabalho duro e fatigante. Vendiam-nas para com sua renda poder viver e continuar
seu trabalho missionario. Lembro tamb6m de Tabita: em sua comunidade de casa, pro-
duzia roupas para vestir as vidvas. Viviam e trabalhavam em conjunto, celebrando a
diaconia. Lembro ainda de Lidia e do grupo de mulheres com ela: produziam e vendi-

=gtr£::%Soedt:Cc££dd°asd:eepmti¥£Eraad:efeta]Parapoderviverdemododlgnoeindependente,

i assim que comunidades cristas criavam c6lulas paralelas a sociedade patriar-
cal: trabalhando e vivendo em grupos altemativos, para adquirir e manter a dignidade
e a liberdade, para construir e manter comunidades de fe e de acolhida, para comparti-
1har enviando dinheiro para pessoas e comunidades necessitadas. .. Fugir da 16gica do
mercado significa construir modelos altemativos de vida que se orientam e funcionam
a partir da 16gica do Reino de Deus, do trabalho livre e criativo, do desfrutar do traba-
lho e do compartilhar como expressao de solidariedade e esperanca. i possivel ser di-
ferente. Ontem e hoje.

4. Transgredir saindo do mercado "casamenteiro"

Para a ideologia dominante dos tempos biblicos, a sexualidade estava ligada a
procriagao e a subserviencia das mulheres aos homens. Cicero afirmava que ao povo ca-
bia dar a "prole" para o funcionamento da sociedade hierarquico-patriarcal: as mulheres
produziam criangas para reproduzir o sistema, para fazer a 16gica do mercado funcionar
atrav6s do trabalho escravo ou diarista que produz o mcH.a para os grandes propriefarios e
mercadores.  Conforme Cicero e tamb6m alguns textos neotestamentarios, co`mo Cl
3,184,1 ; Ef 5,22nd,9;  1Pd 2,13-3,7, fortemente influenciados pela ideologia domi-
nante, as mulheres -principalmente as casadas -deveriam ser submissas aos homens,
nao deviam se intrometer em assuntos pdblicos/politicos e deviam educar seus filhos -
principalmente homens -a serem fi6is e obedientes filhos e cidadaos. A reprodueao do
sistema se dava nas casas. Mas foi all tamb6m que se comeeou a subverter a ordem do
sistema. Isso se dava nas ``igrejas nas casas", como o foram as casas de Tabita, de Lidia,
de Maria, onde mulheres assumiam func6es de lideranca religiosa e social, construindo

I('lHil`ll  .I  |» 1'`1 ll`il  (1`}  111Cl.C:lllt)  hicI.;'u.1|llic{t-I):`lli:`I.CHl :  :l|){)lll:`:L`C  I):ll.il  ()I  gI.:Ill(lcs

5.  0 termo grego Gmporo!. dcsigna os mercadores que trabalham cm larga cscala, para a qual, no processo de produgao,
explora-se a mao-de-obra cscrava ou diarista. Elcs nao p5em a mao na massa. S6 lucram.

6.  Maiores informac6es mos textos de Atos dos Ap6stolos. Vcr os comenfarios em lvoni Richter REIMER.  yl.do de
rnulheres na sociedade e na igreja.  Uma exegese feminista dos Atos dos Ap6stolos. S~a.o Pa:ulo.. Paulina.s l99S .
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Para que mulheres pudessem viver dessa maneira, muitas vezes se fez necessario
vjvcr de forma celibataria, abandonando o modelo da casa patriarcal. 0 celibato femi-
]iino era uma das poucas possibilidades de transgredir a 16gica do mercado casamente-
iro da 6poca. Fugir da pratica do abuso sexual, do mau uso da sexualidade destinada
€`pcnas para a procriacao e da submissao ao marido somente era possivel atrav6s da ne-
gacao do casamento patriarcal. E muitas mulheres encontraram a altemativa exata-
mcnte na vivencia da fe judaica e crista.

E isso que mos contain tamb6m os Atos de Paulo e de Tecla.7 Ajovem Tecla era
noiva do rico Tamiris, de Ic6nio. Quando ela, no entanto, ouviu as pregac6es de Paulo
que falava sobre abstinencia, justi¢a e ressurreicao, converteu-se ao cristianismo e
passou a seguir Paulo. Abandonou o noivo, tomando-se missionaria. Tamiris imedia-
tamente acionou o procurador, denunciando Paulo e a sua pratica missionaria de sub-
versiva,  porque  levava  as  mulheres  a  transgredir  as  bases  construtoras  daquela
sociedade. Mais tarde, em Antioquia, nas suas viagens missionarias, Tecla foi violen-
tamente atacada na rua pelojovem sirio Alexandre. Ela, sem ajuda de Paulo, se defen-
dia, gritando:  ``Nao violentes uma serva de Deus!", e lhe rasgou a roupa, sendo ele
motivo de zombaria. Ent5o, ele a levou ao procurador, e ela foi condenada a arena.

0 movimento de Jesus acolhia e compromissava homens, mulheres e criancas a
viver uma vida liberta e solidaria, redimensionando as prioridades pessoais e reorien-
tando as delimitac6es sociais. Jesus questiona a familia-c6lula, ampliando o seu signi-
ficado  (Mt   12,46-50).  i  por  isso  tamb6m  que  mulheres  casadas  chegavam  a
abandonar seus maridos para se colocar a servigo do projeto de Jesus,  seguindo-o
como discipulas fi6is, como 6 o caso de Joana, mulher de Cuza, o administrador de He-
rodes (Lc 8,1 -3). A ruptura com Cuza era inevitavel, visto ser inimaginavel uma mu-
lher casada, pertencente a classe dirigente, sair peregrinando com urn grupo que era
considerado subversivo e perigoso para a corte de Herodes, na qual todos os funciona-
rios e suas familias deviam fidelidade ao rei.

Junto com Joana estavam tamb6m Maria Madalena, Susana e muitas outras mu-
lheres, que seguiam Jesus desde a Galil6ia ate Jerusalem de forma independente. Elas
colocavam tudo o que tinham, e conforme as suas possibilidades, a disposicao do mo-
vimento de Jesus, do qual participavam como discipulas. Igualmente inclui-se aqui o
grupo de Lidia, o grupo de Tabita, de Maria e tantas outras comunidades, nas quais o
casamento n5o era condicao nem imposie5o. Mulheres participavam enquanto mulhe-
res: em Jesus, no andncio e vivencia da Palavra de Deus encontravam fundamentos de
dignificacao e liberdade comprometida com o Reino.

No movimento de Jesus e em comunidades paulinas, portanto, o casamento n5o
erapressupostoparaaplenarealizaeaodahumanidadedemulheresedehomens.8Isso

7.  Trata-se de urn livro ap6crifo do Novo Testamento. Maiores informac6es e tradu¢ao, veja lvoni Richter REIMER.
a Be/a,  czs Feras e a IVovo  rcmpo. Sao PauloITetr6polis: CEBIrvozes, 2000, p. 64-67.

8.  Para aprofundar o assunto, veja lvoni Richter REIMER. "Scxualidade em tempos escatol6gicos: uma aproxima¢ao
a problematica do matrim6nio e do celibato nos dois primciros s6culos cristaos", in Rcvis/c! B!'b/I.ca fclfl.#o-Amer!.-
ca#c! 29,  1998.
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Mulheres e tambem homens transgrediam, assim, a 16gica do mercado casamcn-
teiro. Esse era urn dos motivos pelos quais o movimento de Jesus e mais tarde as comu-
nidades cristas originarias Cram, de fato, c6lulas de resistencia e subversao dentro do
sistema ideol6gico e econ6mico do Imp6rio Romano.

5. Transgredir esbanjando

Quero, a seguir, aprofundar duas vivencias evang6licas, que testemunham como
mulheres  agiam propositivamente  dentro  do judaismo  e  do  movimento  de  Jesus,
transgredindo a 16gica do mercado.

Jesus homologa a acdo de mulheres com o profetico "em verdade vos digo... "

5.1. 0 desperd{cio como Oferta agradivel a Deus (Mc  12,41 -44)

0 texto de Mc 12,41-44 (Lc 21,1 -4) narra uma cena no templo. Os sujeitos sao
Jesus, uma vidva pobre, muitas pessoas ricas e os discipulos de Jesus. Encontram-se
no gczzo//c5cz.a, lugar onde as pessoas que professavam a fe judaica depositavam suas
ofertas. Nesse lugar havia 13 umas para o dep6sito das ofertas. Conforme tradicao ju-
daica, cada uma tinha uma etiqueta indicando a finalidade especifica da oferta: "ouro
para o Santo dos Santos", "lenha para sacrificio", ``incenso" etc. Nessas umas deposi-
tava-se urn valor predeterminado pelos sacerdotes. Era costume que quando alguem
depositava uma quantia, anunciava publicamente tamb6m a finalidade. Jesus estava
ai, juntamente com outras pessoas, observando. Sem vergonha, sem esconder-se. A
oferta era pdblica...

Interessante observar que a narragao tanto  em Marcos  quanto em Lucas nao
menciona a finalidade das ofertas nem das pessoas ricas nem da vitiva pobre. Disso
pode-se deduzir o seguinte: as ofertas devem estar sendo depositadas numa das seis dl-
timas umas, nas quais eram depositadas ofertas voluntarias, nao pr6-fixadas em seu
valor. Com essas ofertas comprava-se animais para sacrificio. Pensava-se que as ofer-
tas voluntarias fossem oferecidas exclusivamente para Deus e, por isso, esse sacrificio

:aeTdbo6t:s,§,erd][Pzqou%:t3udeot°Tt£[[:#eparaDeus:"AcameparaDeuseape|eparaossa_

Normalmente a narrativa da "oferta da vidva pobre" 6 intexpretada em duas dire-
c6es: a) As ofertas mencionadas seriam utilizadas para o trabalho e o cuidado com as
pessoas pobres (diaconia). Nesse caso, a vitiva pobre seria solidaria com gente que
esta na sua pr6pria situac5o, ou pior. 0 moto seria: tamb6m os pobres, por menor que
seja sua ajuda, podem ajudar financeiramente. No entanto, essa intexpretacao esta in-
correta, na medida em que, no templo, havia umas especificas para as esmolas e ofer-

9.  Maiores detalhes, vcj.a STRACK/BILLERBECK. Komme#/c!r z#m IVcwen res/czme#/ our ro/mwd w„di`4li.drczsch, 9a
ed., vol. 2, Munique,  1989, p. 37-45.
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itcs``tti`s ric£`s c pobrcs no sistema dc art.ccadac5o de fundos pal.a a manutengao du igre-
j:`. scj{` {`trav6s do sistema dizimista ou voluntario. 0 moto seria: Deus (isto 6: a igreja)
*c :`lcgra com grandes e pequenas ofertas, importante 6 que sejam dadas de coracao,
com dcsprendimento. Essa interpretacao 6 forgada, visto que a problematica do texto
iii~io 6 a instituigao igreja nem seus sistemas de arrecada¢ao de dinheiro.

Somente poderemos  entender melhor  esse  texto  numa perspec/I.vcz  re/I.gz.oscz,
iici.guntando pelo significado da oferta e da pratica do sacrificio para quem o realiza.
I'clos costumes e textos judaicos, relatados acima, nao se pode entender a pratica da
vidva pobre como desprendimento de si mesma ou como dar esmola para outros po-
lircs. N5o! Ela age em seu pr6prio favor na medida em que age em beneficio somente
(lc Deus ! Ela coloca a ``sua pr6pria sobreviv6ncia" como oferta destinada para a com-
|)I.a de animais para serem oferecidos em sacrificio a Deus. Tudo o que tern, oferece a
Dcus. E, com isso, afasta-se do poder sacrificial do mercado. Ela esbanja todo o seu di-
nhciro, dedicando-o a Deus. Mas por qu6? No que consiste a diferenga de sacrificio?

Cansaho pelos anos de ca€a e pela idade, Ciniro Ofereceu para as niiifes, agrade-
cido, esta rede de ca€a que tanto trabalhou. Pots as sues nndos trGmulas jd nde po-
dem i'rais balan€ar fortemehie em ctrculos as malhas para arremessd-las sobre
as presas. Mesmo que ela seja pequena, a sun oferta, ndo deixem de aceitd-la, 6
ninf as!  Pots nela 6 que Ciniro encontrou todo a motivo de sua ch\steenc.i2L.'°

0 termo grego aqui utilizado para ``existencia" 6 o mesmo que aparece na narra-
tiva biblica da vidva pobre: ``ela depositou toda a sua existencia" (Mc  12,44 -bz'os).
S5o muitas as hist6rias daqueles tempos em que pessoas idosas, enviuvadas e empo-
brecidas oferecem "tudo o que tern", seu meio de sobreviv6ncia (seja dinheiro ou meio
de produc5o), para a sua divindade, e dela esperam ajuda para continuar vivendo. 0
significado religioso de tais ofertas consiste exatamente nisso: pessoas idosas e empo-
brecidas colocam seu meio de sobrevivencia aos cuidados da divindade e isso as enche
comaesperangadepoderemcontarcomaaj.udadadivindadeparaasobrevivencianos
dias maus que virgo. Assim, essas formas de ofertas religiosas, em diferentes formas
de sacrificio, demonstram uma relagao poderosa entre a divindade e as pessoas que fa-
zem a oferta de sacrificio.

0 texto biblico deve ser entendido a partir da situacao de necessidade e da agao
da vidva. Ela entrega a sua exist6ncia, aqui simbolizada pelo resto de dinheiro que
necessita para a sobrevivencia do dia, para participar de urn sacrificio dedicado a
Deus. Esse  seu gesto expressa total confianga em Deus, do qual espera protec5o.
Expressa tamb6m que ela nao quer mais ser escrava de sua pobreza que a forca a re-
duzir a sua vida a duas moedinhas numa misera situagao de sobrevivencia. Essa acao
confiante em Deus demonstra, por outro lado, que ela n5o mais quer confiar no poder
que o dinheiro exerce sobre as pessoas, determinando a sua vida, seja para sobrevi-
vencia ou para acdmulo. Ela desiste do poder que o mercado da exclusao exerce so-
bre ela, forgando-a a viver precariamente as custas de algumas moedinhas. E, por isso,

10. Antologia Grega VI, 25.
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A ci`itic{` ri\cional reage e diz: mas com isso ela deveria ao mcnos tor compi"
do sua poi.95o de comida para aquele dia. Vai entender os pobres! Ondc 6 quc j i'` sc
viu depositar tudo o que se tern para oferecer urn sacrificio a Deus? E Deus prccisa
desse sacrificio?

A 16gica da vitiva e de muitas outras pessoas idosas e empobrecidas -nao s6 de
sua6poca-transgridea16gica"normal"damercadologia.Eladesistedeagarrar-seao
que tern para sobreviver. Desiste do cdmulo do actimulo e da mis6ria! Diz urn basta a
esse sistema de gestagao de dia-de-mis6ria ap6s dia-de-mis6ria. Ela confia em Deus.
ElaseseguraemDeusqueouveeatendeoclamordasvidvas,defendendooseudireito
(Dt  10,17-18;  Ex 22,22;  S168,5; Lc  18,1-8).

Jesus entendeu a transgressao da vihva diante do mercado da manuteneao da po-
breza do dia-ap6s-dia. Diante dos discipulos, ele profere sua sentenga profetica: "Em
verdade vos digo. .. ! " Jesus nao critica a pratica do sacrificio no templo. Ele concentra
sua ateneao para honrar a agao da mulher como uma agao que aos olhos de Deus 6 li-
bertadora.Aaeaodamulher6paradigmaticaparaoutraspessoasquecompartilhamde
sua pobreza: elas tern algo a esperar de Deus!

A palavra de Jesus que honra a grandiosa oferta da vidva pobre para o sacrificio
no templo dirige-se a seus discipulos e discipulas. 0 movimento de Jesus procurou
concretizar a esperanea das pessoas empobrecidas atrav6s de curas e de milagres de
partilha. Quem oferta algo para fazer urn sacrificio a Deus nao espera ajuda para o
al6m, mas ja para a vida agora. Quem segue a Jesus deve tornar-se uma mao de Deus
que, ja agora, partilha o pao com as pessoas necessitadas.

5.2. 0 desperd{cio como boa apdo para Jesus (Mc  14,3-9)

A narrativa da mulher que ungiu Jesus tamb6m 6 marcada pela t6nica do esban-
jar, representado por urn produto precioso: perfumado 6leo de nardo. Essa hist6ria 6
narrada nos quatro evangelhos (Mc 14,3-9; Mt 26,6-13 ; Lc 7,36-50; Jo 12,1 -8). Uma
rapida comparacao sin6tica - considerando paralelamente tamb6m o texto de Joao -
destaca alguns elementos importantes que podem remeter ao contexto e sentido hist6-
rico e eclesial da narrativa:

• A mulher 6 descrita como an6nima em Mc e Mt; em Lc ela 6 uma pecadora
na cidade; em Joao trata-se de Maria.

•Aungao6feitacompreciosoperfumado6leodenardo:emMceMttemos
uma ungao de cabeea/corpo que esta vinculada a hist6ria da Paixao de
Cristo; em Lc e Jo trata-se de uma uneao de p6s.

• A reagao a pratica da mulher por parte de pessoas que estaojunto a Jesus 6
hostil; Jesus, por6m, a acolhe e honra.

• A narrativa vincula a uncao de Jesus com alguma problematica com di-
nheiro.
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mullicl.,hist6riaqueenvolvedinheiroerefletea16gicadomercadoda6poca.Amulher
lri`nsgrideessa16gica,namedidaemquenaovendeoproduto,masoesbanjaparaun-
gi]. Jesus, para praticar nele uma boa acao. Todas as narrativas s5o hist6ria de mulher
(ilic rcfletem alguma dificuldade que homens tinham com atuac6es pdblicas e inde-
i)cndcntes de mulheres. Conforme Mc e Mt, essa boa agao 6 posteriormente aprovada
ii(ir Jesus, atraves da fala solene profetica ``em verdade vos digo"; com isso, ele com-
|)romcte o grupo de discipulos e discipulas a manterem vinculados o andncio do Evan-
gclho de Jesus Cristo com a mem6ria dessa mulher.

0 relato do evangelho de Marcos descreve a seguinte situacao, que eu procuro
llarrar na perspectiva da pr6pria mulher an6nima:

Encontrava-me na pequena aldeia de Betania, nas proximidndes de Jerusalem.
Ali eu passei a conhecer Jesus de Nazar6 muito melhor. De dia ele ia a Jerusa-
lam e de noite pernoitava em Betania. Assim como seus disc[pulos e disc{pulas
que vi,eram com ele desde a Galil6ia, tamb6m eu passei a acompanhd-lo nas
suas i4as a_Jerusalem. All ele passava dias marcados por confoitos, e corria pe-
rigo de vida por cousa de suas afirmag6es e a€6es: elas ofendiam a moral e os
costumes da elite religiosa do nosso povo. A genie podia perceber que sua atua-
cPose_riapunida.Eapiorpuni€aoeraapenademorteromana,aindamaisquan-
do solicitada por nossa elite religiosa... Nasfalas e a€6es de Jesus, eu, no ehianto,
reconhecia cada vez mats que ele era nosso Messias esperado. Alias, nossa irmd
Maria jd havia me falado a respeito disso, e ela cria firmemente em Jesus como
Messias! 0 irmdo Pedro tamb6m jd havia confessado isso. Tanb6m eu passei a
crer nisso, na medida em que reconhecia a a€do salv{fiica de Jesus por onde ele
passava..  pessoas  cegas  recuperavam a visdo,  paral{ticas  passavam a cami-
nhar, empobrecidas eram dignificadas na vivancia da acolhida e da solidarie-
dade. 0 Reino de Deus se fez.ia presente, irrompeu com Jesus de Naz;ar6!

Em Petania_, eu trabalhava junto com outras mulheres e algumas crian€as na
produ€ao de 4eos e cremes perfumados. Usdvamos principalmerttefolhas, foo-
res_e ra{zes de uma planta especial, chamada na.rdo. Esse tipo de plantafoi tra-
zidopo_rmercndoresdoOriente,epas5gmosacultivd-las,porqueseuperfumee
seu valor medicinal eram lnuito bons." Essa producao giran;ia nos;o sdstento
e com ela ate melhoramos o n{vel de vida.

To4os do nf)sso grupo em torno de Jesus -e ele mesmo -sabtamos que a elite
religiosa do nosso povo estava querendo sua prisdo e morte. Era o que eles di-
ziam. Ndo suportavam a atuapdo de Jesus, e a id6ia de que Deus nele se encar-
nou lhes era insuportdvel, uma blasfemia... Eu previa o pior. E come€amos a

I1.Aun¢aotamb6mcrautilizadacomoentroniza¢aodereis.Assim,essahist6riatamb6mpodescrlidacomoauncaodo
Messias.  Conforme  os  cvangelhos,  no  cntanto,  Jesus ja  havia  sido  professado  como  Mcssias  (Mt  16,13-20;  Mc
8,27-30;Lc9,18-22;Joll,27),e,deacordocomorclatodeMceMt,auncaotemlugardcntrodahist6riadapaixaode
Cristoeoprdpriocontcxtoainterprctacomoun¢aoantccipat6riaparaosepultamcnto.Maisdctalhes,vejaabaixo.

12. Valiosas informac6cs sobrc o nardo em PLiNIO. fJi.s/6rz.a Iva/wrcI/ 12 e  13. Seu nomc, na homeopatia, tamb6m e
conhecido como Valeriana.
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II`tli il.`.Niiii que, dots dias antes da Pdscoa, quando estdvaliros ale \it)Ilu il  nt`It^IIIitl
e Jesus estava hospedado na casa do leproso Sinfro, ianfariseu muito I)i((lt).st), i'II
segui uma profunda intui€do, un cha:mndo de Deus para fez;er a dnica ct>isci tilie
raquelemomentoestavacomeualcance.Iriaofertarmeupreciosoprodutode6leo
P##s%sd°Epaagroarwanegsttrdvmae%ossat[nvt%%opaqruaeae[See%#:%:#%%{e%°%oq%tt`:r\e3r.a°

Foi assim que  assumi a atitude  profetica de  simbolicamente pr6-anunciar a
morte de J esus e de ungi-lo antecipadamente para a sepultura. Esta seria minha
oferta de amor.

E assim acoltleceu. Ehirei na casa de Simdo -ndo t{nhamos medo de lros conta-
giar com sua doen€a e ndo o marginalizdvamos por sua situa€do de impurez;a ~
e encoutrei Jesus junto com outros disc{pulos e disc{pulas bern na hora da refei-
€do. Como era costume, conversavam sobre textos da Tord e sobre os dltimos
acontecimentos em Jerusalem. Aproximei-me com meu vaso de alabastro e nos
saudamos com carinho. Quebrei o gargalo do vaso para dele poder extrair o
precioso e puro perfume de nardo para embalsamar o corpo de Jesus. Vagaro-
samente derramei o 6leo sobre sua cabe€a e, sob sua tdnica, ele escorreu pelos
seus ombros, bra€os, t6rax, abdemen, 6rgdos sexuais e pernas... Estava ungido,
o nosso Messias-mdrtir. Senti que Jesus entendeu e aceitou meu gesto profetico
simb6lico. Alguns dos que ali estavam, no entanto, ficaram indiglrados e irrita-
dos com o meu gesto, pots concentraram sua atengdo somente no valor mone{d-
rio do 6leo perfumado e ndo no valor do gesto simb6lico.  Mats uma vez ndo
entenderam a profundidade do que estava acontecendo. Acusaram-me direta-
mertte de desperd{cio e, com isso, indiretamente tamb6m acusavam Jesus por
estar aceitando o mesmo. Esperavam que ele me repreendesse. E justificaram a
acusa€do, alegando que os pobres necessitam de ajuda, de boas a€6es, visto que
se o 6leo fosse vendido ele renderia uns 300 dendrios. De fato, isso 6 muito di-
nheiro, dd para viver durante urn ano. Mos fui eu que trabalhei muito para pro-
duzi-lo e eu decidi como usa-lo.  E no momento era a melhor maneira de bern
irrvesti-lo e a dnica coi,sa significativa que eu podia fazer!

No recinto houve urn momento de mal-estar. Jesus estava profundamente com-
penetrado na minha boa a€do para com ele, e entendeu seu significado. Era ele,
nesse  momento,  que  necessitava  de  boa  a€do,  de  gestos  de  solidariedade.
Esbanjar com ele me deixou feliz. Esbaiof ar com ele significava colocd-lo no
centro da minha vida. Desperdi€ar com ele significava colocar em primeiro lu-
gar o Reino de Deus e a Sua justi€a.

Jesus teve de sair do seu profundo `` transe" por causa das murmura€6es que al-
guns disc{pulos faz.lam contra mim. A primeira coisa que fez foi defender-me,

13. Era costume ungir para a scpultura (adiantando o ato dc cmbalsamar) pessoas judias c cristas quc cstavain scndo
perseguidas, amca¢adas ou cnfrcntando a pcna de mortc romana. Isso faz partc da hist6ria dc martircs. Quando, por
exemplo, a ap6stola Tccla cstava na arena para scr dcvorada pclos animais, mulhercs da plat6ia, cm solidaricdadc c
compaixao, lancaram galhos c florcs dc nardo c outras plantas aromaticas sobrc Tccla, num claro gcsto simb6lico de
uncaoparaamortcdcumamartir.VcjaA/osdepczw/oercc/a,cmpartcnarradosem[voniRichtcrREIMER.OBc/o,
czs Fer¢s e o IVovo  Tempo, CEBI/Vozes 2000, p. 61 -78.
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xai-a!  Por que a nrolestais?  Ela realizou  uln(I I)(](i ol)I.ii i?III  IIIilll.I ..I.; I.IIIIIillllt)il

dizendo que os pobres  sempre estariam coirosco  e  poderi{iiii  .Nc'r il`ilNltitlun  em
outras ocasi6es. Mas ele, Jesus, nem sempre estaria assi,in em I.oss(j IIitl.It). E en-
{do Jesus passou a interpretar a minha boa agdo para com ele: " Elafez o que ti-
nha a fazer: antecipou-se para ungir o m!ou corpo para a sepultura" .

Nessa altura, o grupo que estava presente come€ou a entender a situa€do. Lem-
brou-se das palavras que Jesus jd havia dito, anuncialedo sua paixao e morte.
Em meio a tristezja que se ia anunciando, surpreendemo-nos com o que Jesus
afirmou festiva e profeticamente, colocando-me, junto com Ele, no centro da
Boa-Nova:  `` Em verdade vos digo: Onde for anunciado o Evangelho em todo o
mundo, tamb6m sera contado o que esta mulher fez, para mem6ria dela! "

A surpresa, a saudade e a emo€do, misturadas com a tristez;a, mos envolviam.
Compreend{amos que, nesse momento, Jesus estava comprometendo seu grupo
de disc{pulos e discipulas ndo s6 a pregarem o Evangelho, mas tamb6m a man-
terem viva a minha mem6ria, por causa da boa a€do que pratiquei para com ele.
A un€do para a sepultura fez parte da Boa-Nova. Nos olhos de alguns transpa-
recta compreensdo  e aceita€do.  Outros, por6m,  mostravam-se  enciumados  e
preteridos...  Mas  conseguimos  mos  abra€ar  e,  como  de costume,  oramos  em
conjunto, antes de iros despedirmos naquela noite com uma estranha sensa€do
de que tudo jd estava preparado...

6. Para continuar refletindo

As viv6ncias cotidianas e especiais de mulheres dentro do contexto em que vi-
vein pexpassam os textos do Novo Testamento. Elas s5o transgressoras, porque questi-
onam  e  boicotam  a  16gica  do  sistema,  colocando  novos  paradigmas:  partilha  e
comunhao ao inv6s do acdmulo. Teologicamente, elas mos colocam o eixo tematico da
confianca total em Deus. Dessa confianga provem as suas ofertas de amor, que se ex-
pressam tanto em relacao a Deus quanto em relagao as pessoas. Na 16gica do mercado,
tais mulheres sao ``mas". Na 16gica do Reino de Deus, elas sao mulheres que confiam
em Deus e o testemunham como  yz.c7cz de suas vidas.

Essas experi6ncias exemplificam a palavra de Jesus sobre a total confianca em
Deus que substitui a ansiedade, que liberta da necessidade de prender o coraeao em
``tesouros do mercado" e que vai  construindo modelos  altemativos  de vida digna:
"Nao andeis ansiosas e ansiosos... observai os lirios... buscai o Reino de Deus e a Sua

justiga e as coisas das quais necessitam vos serao acrescentadas... onde esta o vosso te-
souro, ali estara tamb6m o vosso coracao" (Lc  12,22-34).
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