
{ } MIT0 DO DILUvlo CONTAD0 PELOS MAXAKALIS,
ISRAELITAS E BABIL6NIOS

N'' I.''It',(' urn ue salva a terra, a ua, animais e seres humanos

Jacir de Freitas Faria

( ) titic 6 urn inito? Essa perguntaja passou pela cabeca de muita gente. O mais fa-
i i u .t`t i I lt i* tlicionarios da lingua portuguesa, o Aur6lio, define mito como lenda, ffroula,
n n u il u':I, :ilgo imaginario, oposicao ao pensamento 16gico. Nao acrcdito scr esse o me-
lln u  I.:iniiilho para entender a profundidade de urn mito. Nao podemos optar por afir-
u iiil, I ii.I  I)).cconceituosas.

( ) mito nao 6 mentira, no sentido de algo que nao coiTesponde ao real. Ele fala de
niii I I i`*lt}Iio. Explica uma crenca. Fala de urn her6i. 0 mito 6 uma maneira legitima de
I  `iu`.!ih{ir o signiflcado transcendente das coisas, de Deus e do outro. 0 mito possui
`'MH li'i)t,ic€i pr6pria. Nao 6 irracional. i racional a seu modo. i atual e antigo e, por isso,
Il"ui.Ii:lerecuperaeativaoimaginariocoletivo.Fazpartedahist6riadospovos.Esi-
iiill  IIL.  I'csistencia cultural.

I i`, t nessa tiltima perspectiva que nos propomos a reler os mitos do dildvio pre-
n Hli.H na cultura indigena dos maxakali, na Biblia e na Babil6nia.

^ iiossa chave de leitura sera a da resistencia em relacao a terra. Quando os colo-
ni " Iul.cs chegaram no Brasil eles se encarregaram de destruir os projetos de vida das
I ulliii':i* indigenas. Tendo nas maos a Biblia, a espada e a cruz, muito foi feito e quase
lHi I. I l`tti destruido. Ainda hoje culturas indigenas resistem a esse massacre orquestra-
ili I.  N`tssa nossa reflexao, propomos retomar a Biblia a seu modo, isto 6, como resis-

:',`,I,',`„',:i'„:`]:dp£:°eJ::?,:::c::::Sdse°srce;b:iraopqaur:]b::§dTs)::Sos:eL:Ce°cn:]idt:nsu::::::I:toe:1:;:
un li-nlpos de neoliberalismo.

I'i.imeiramente vamos conhecer a realidade indigena de Minas Gerais.

I     Mito e a resist6ncia indigena em Minas_Gerais

0 mito esta presente em nossa linguagem. A crianea e o poeta melhor expressam
I i I iiit(). E os indigenas? Esses sao os nossos mestres na relagao com a natureza mitica e
I li viim. Eles sao capazes de pedir licenca a uma arvore que devera ser collada para fa-
+Ji.i' tim barco. A natureza e o lugar da revelacao do sagrado. Na terra partilhada vive o
iliiligcna.Naoseriaessaafirmaeaoumsonhoouumarealidadequejapassou?Paraen-
1`.I ltlcrmos a realidade dos povos indigenas que hoje habitam o estado de Minas Gel-ais,

I. Vliil`os nos limitar aos initos da cultura maxakali, povo quc vivc atualmentc no Vale do Rio Docc, cin Minas Gcrais.
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tidos no proccsso dc cololiizacao c que os marcou profundamcntc. ()Ih:Ii' `i piissado

para entender o pi.escnte e rcspeitar a caminhada que eles fazem em dirccao ao futuro 6
de fundamental importancia para a pratica da solidariedade.

0 atual estado de Minas Gerais era ten.it6rio de indmeros povos indigenas2. Ha
refer6ncias de mais de cinquenta (50) nac6es. Vejamos alguns dados sobre a resisten-
cia indigena em Minas Gel.ais.

a) Zo+®¢ d¢ M¢fw. Nessa regiao viviam principalmente os kroato-korop6 c puri.
Esses povos possivelmeiite eram de origem tupi. Eles pailiciparam da Confederacao
dos Tamoios, no Rio de Janeiro, em 1555. Derrotados, subiram o Rio Paraiba do Sul e
ai se cstabeleceram, o que gerou guerras com os colonos portugueses. 0 govemo im-
perial enviou, entao, para a regiao o militar Guido Marliere para resolver o conflito. Ja
Pe. Manuel de Jesus Maria foi o responsavel pela catequese dos entao "nativos".

b) Sw/ de A4i.#¢s. O sul foi palco da perseguic5o dos trememb6. Como parte deles
se aliou aos colonizadores, houve uma cisao no grupo. Os que resistiram foram cha-
mados de katuaua (gente boa) e deram origem aos cataguases. Os outros foram deno-
minados de gente rna (pisciaua).

c)  I/I.6Jtgw/a A4J.„ei.ro.  Essa regiao fazia paute do territ6rio kayap6, estenden-
do-se ate Sao Paulo e Parana. Frutal, cidade desta 1.egiao em 1820, tinha dois nil indi-
genas ali aldeados.

No s6culo XVIII, com a descoberta das minas de ouro em Goias, as bandeiras sal-
ram de S5o Viccnte (SP) em diregao as minas, mas Cram repelidas de forma violenta
pelos kaiap6s. Foi esta a mais prolongada e violenta guerra contra os indigenas na
America Latina. Durou cinqtienta anos. Pena de morte, chacinas, ci.iancas na luta, mi-
litarizapao das estradas ate as minas. Para combater os kayap6s foram trazidos os xa-
criabas, tapir-apes e boror6s. Os kayap6s lutaram ate o fim de suas forcas, obi.igando os
bandeirantes a mudar sua trajet6ria para as minas. Os kayap6-panara, por sua vez, fo-
ram para o Xingu, onde atualmente ainda se fala uma lingua indigena que era falada no
triangulo. A dispel.sao fez com que muitos indigenas se tornassem pescadoi.es e traba-
lhadores rurais na beira dos grandes rios da regiao. Outros se tomaram 77t7./i./czres, tendo
assim o privil6gio de viver mos quart6is e cultivar sua terra. Veio a ocupac5o branca da
terra e os indigenas foram violentamente expulsos de seus territ6rios. A conseqtiencia
foi uma enorme concentracao de terra, que perdura ate os nossos dias, e a presenea de
indmeros sem-terra na regi5o.

c) IVorfe de Mi.;.¢s. Regiao colonizada pelos fazendeiros com as suas indmeras
cabeeas de gado. Desde o inicio da colonizac5o o govemo proibia que se formassem
fazendas no litoral e incentivava as entradas para o interior. A pecuaria se instalou na

2. Para  os dados  sobrc  a  rcsist6ncia  dos  povos  indigcnas  de  Minas  Gcrais  fazcmos  uso  do  toxto  aprcscntado  por
Geralda Chaves Soarcs (G6ra), iia tcrccira crapa do Curso Biblia na tcrra c tcrra na Biblia, rcalizado pcla Coinissao
Pa`storal da Tcrra dc Minas Gcrais, cm Divin6polis, MG. 0 tcma cstudado foi o mito coino rcsist6ncia ]ras culturas
indigcnas, afro-dcsccndcntcs e biblicas.
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llpuinlii  i.iilrr  `ts  tiuc  guei.i'e{`i.:`iii  c`tiili.:`  08  xiici'i{`bi'is  c  oiiti.os  I)ovtis  clue  all  viviam.

hlu"uiintliHeni`s8cttw.niu.{ui"`qucil.os.I)oisel.ainnautividadcqucsc.idaptavaavida
I i \ I i`/I ii`\u "`tli. tlos niesmos. Atu:`1mciitc, vivc na I.cgiao o mais numei.oso povo indige-
m .Iu i`*I:`tlt}, tis x:`criabas, com  5.000 pessoas em 22 aldeias.

il) /,ti,`'/ti. Tom-sc noticias de contatos com povos no Jequitinhonha em 1555. A
•`iu``li\.:.wtloPc.A.Navarroosencontrou.Posteriormente,essespovosforamchama-
I,,1`   '1\'   :li'll',I.¢s.

I ''mi  I (t58, lioLive uma documentacao sobre a Confederaeao dos fndios Guerin.
I`,"('`niI.i.ili`l.{`c5ofoiformadapelospovosindigenasquehabitavamamargemdirei-
" `lu 1{ iu *i.w Fi.ancisco e os negros africanos provenientes dos inumeraveis quilom-
1wniiim:ii*it1inhamformado,paradefendersuasterrasevidas.E6s6em1808queo

w ww in I ). .I{ti~io VI -rec6m-chegado da Europa -declarou guerra aos indios do Rio
1 )I „ I ) I:`lu gcrador da guerra foi a descobeila das minas de ouro na area central do
ivilnil`i.('w``isso,ogovemoportugu6sproibiuaaberturadeestradasemdireeaoaoli-
hnn1i`tli.*lcparaointerior,paracoibirocontrabandodosmin6rioseprevenir-secon-
"  H  iMtH*{vcl vinda de outros europeus para as miiias. Com essa medida,  os povos
in lli..`'il:`* li.i`iisformaram a regiao que se estende abaixo do Rio Salitre na Bahia ate o
11ui`li..I:uicii.oemsantuario,ondeeraimpossivelapresengadoseuropeus.Aliseorga-
ni,'H\':Hii c sc I.ccuperavam das perseguie5es.

(`uii`i`gucrrade1808foramcriadosaolongodosriosDoceeJequitinhonhainri-
iimi`*`i\i:`rt6isedivis6esmilitaresparacombaterosindigenase,porextensao,osne-
I.io`i  ilits  (iuilombos aliados  da Confederagao  dos  Guerin.  As  leis da guerra foram
i I H`'`i*. ^ I)riineira etapa da guerra foi o periodo da ``caca ao indio". Destruieao das al-
i1``„i`:`iituradosguerreiros,quesetomavamescravosdoscolonospordezanos.Os
i I il.iii`t* cl.am anistiados de suas dividas.  As mulheres indigenas Cram cacadas com
lii``'ii`ni"mcachorrostreinados.FicoucomumnoJequitinhonhaotraficodecriancas.
I `.iiilu ``i{is terras invadidas, varios povos indigenas passaram a disputar as areas de
I wH i` I)csca. Os colonos se aproveitaram destes fatos para aliciarem povos e usa-los
n"  I..,ui`i.I.ii, uns contra os outros.

A iidrtir de 1874 comecou o processo de colonizacao do Mucuri, dltimo reduto
i1``\iiiiligcnas.ALeideTerrasde1850jaincentivaranaregiaoumviolentoprocesso
I li. rxiiiilsao de pequenos posseiros que se tinham estabelecido nas matas. Aparente-
Iin'ii1i:iiodcinosconcluirqueospovosindigenasforamexterminadospelaguerraedo-
`.ii\.:`*  ti.ansmitidas  propositadamente  ou  nao.  No  entanto,  tambem  podemos  nos

I w ii,untar: uma guerra memos eficiente poderia ter destiuido povos tao rapidamente?
NH vci.dade, os indigenas, de guerreiros, livres, donos da terra, se tomaram inimigos
Ill.1'',*t{ido,esci.avos,agregados,posseiros,artesaos,trabalhadoresruraissemterra,ca-
iiut`ii.tts, vaqueiros, moradores das periferias... Mas eles ainda est5o vivos! Nao mais
" no povos, mas como indigenas metamorfoseados que assim sobreviveram e fize-
I inn .`gorar" o projeto dos dominadores, os quais tern a ilusao da vit6ria, por terem o
iwtlcr c a domina¢ao politica e econ6mica.
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POVO REGIAO DIOCESE
I

POPULACAO SITUACAO DATERRA

Maxakali Vale do Mucuri Te6filo Otoni 850 pessoas Demarcada

Krenak Vale do Rio Doce GovemadorValadares 200 pessoas Demarcada

Patax6 Vale do Aco Guanhaes 200 pessoas Demarcada

Pankai.anl Vale do Araeual' 25 pessoas Comodato ate
Jequitinhonha julho de 2000

Kaxix6 Alto SaoFrancisco Divin6polis 24 familias Maioria sem Terra

Arana Vale do Aracuai, BH, SP Descendentes de Sem terra
Jequitinhonha Pedro Sang6

Mucurin Vale do Mucuri Te6fi]o Otoni Descendentes deDomingosPac6 Sem terra

2 - 0 mito e a terra sagrada

Mesmo se vestindo como a sociedade modema e tendo adotado o cristianisino
como religiao, os povos indigenas conservam o seu modo de relacionar-se com o sa-
grado. Os mitos continuam existindo como linguagem que estabelece relacao com o
transcendente.

A terra e mais do que o chao. Os maxakalis lutam pela sua telTa, pois nela est5o
os lugares sagrados, como o Mikar-Kaka. Do topo dessa pequena montanha descem
os  Iamiyxop,  seres  espirituais  e protetores  dos  maxakali.  A  cachoeira  do  c6rrego
Umburanas,oocodecertasarvores,orio,ocemiteriofazempartedam5etelTa.Todaa
vida esta integrada, nao existe a divisao entre sagrado e profano. Lugares e objetos es-
t5o revestidos do sagrado:

+ Objetos: o maraca, o cachimbo, as vestes rituais.

+Locais:otopodasmontanhas,acachoeira,apedra(pinturadoskrenak),agru-
tadossetesal6es(doskrenak),oPor6(dospankararu),acasadareligiao(maxakali),a
Igrejinha (dos xacriabas).

+Asplantas:ocroa(paraospankararu);oquiabinho®araosaraua);amelancia
®ara os maxakali); a mandioca, a jurema, o jenipapo, o urucum, a embatiba.

+ As pedras: dos krenak: pedra pintura
dos paj6s: pankararu
do namoro: patax6.

3. Os kaxix6, araha e mucurin nao sao reconhccidos pelo Estado.
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``,,in ,, jc,,ipapo.

4  ^s ).oiipas usadas llos rituais c fcstas.

4  ^s (l€`ncas.

+  ( )S i`nimais de poder: a onca cabocla dos xacriabas
Os gavi6es (dos maxakali)
Morccgos etc.

I '`„`*c  nlodo mitol6gico de os  indigenas  se relacionarem com o Transcendente
• n I ti i'i` I `iil"` dcteiminada terra. Nela, cria-se uma visao de mundo, procura-se o senti-
i l" lH vitk` . Os jovens e crianeas sao formados a pal.tir da mem6ria hist6rica e dos acon-
lu nii`.Iit()s. Os mitos exei.cem o papel de encontrar uma resposta para as perguntas:
I '` ii u` i vicii`os ao mundo? Quem somos n6s? Qual o nosso projeto, nosso sonho? Quais
`,i\.i ti` ii{}ssos mais profundos desejos?

( )* mitos revelam parajovens, criancas e velhos uma realidade anterior. Eles sao
" I n lH t li }* :intepassados, do fundador, para que este povo seja e continue sendo como 6
I,I, ,,\,,'.I  ,I(,s  tcmpos!

I     {} iiiil() do dildvio na cultura maxakali

I I:`i.:` iiiostrar que a causa do castigo dos maxakalis esta no rompimento da alian-
•, u ill.*Ii`* coin Topi, eles contain os seguintes mitos:

''  lNI',I  '1''  I('ntra

..I I 11 i*clmente os maxakali conversavam com Topd. E este era seu amigo. Tlopd vi-
``11.1`.11 II,N ,Niias aldeias. E deu para eles uma linda Lontra.

( 'tilii ela, disse I;opd, os maxakalis jcrmais passardo fome. Voc6s fardo assim:
`  I `.\.III.I`In il Lontrapara o rio de modo que ela possa pescar peixes para voc6s. Ela en-

n .N ..I Nn I.it) e de ld vaijogar na margem muitos peixes. Os maxakalis encherdo os seus
lu.rl`. " (,Nticolas de embira) e levardo para a aldeia. onde os peixes serdo repartidos e

NIII!.`IIi'.Iil I)(issardfome. Mas tern uma exigancia: Os tr6s primeiros peixes que elajo~
\..111  Iill Ill.clia serdo eriormes  e vocGs  os separardo para mim.

I.: u.I,M im os maxahalisfizeram por muitos anos . Ndo haviafiome em suas aldeias e
I.11.,` `'i`'i(IIii felizes. Urn dia, por6m, o genro de urn dos mais velhos pediu ao sogro a
I IIII(I`il  i'Iicantada para ir pescar. 0 sogro lhe contou toda a hist6ria e o trato com
1`.1|.1'1.1': t'le se foi para a beira do rio. Tudo ocorreu como flora combinado. A Loiitra

|vlll 111 IIti I.io.. Unch! Unch! Unch! Mengulhou de novo ejogou na margem trGs grandes
|11.I \I.,N. ( ).I peixes sagrados I. Depois continuou a mergulhar e ajogar mats peixes . Ao
`.I.1`  .I.N  II.a.s  peixes grandes,  o genro  disse:

Q)ue nada! Wou levar esses trGs peixes para mim.
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no.s. T;ei.minado o seu lraballw, a Lonlra sub[u iio barranco e comecou ¢1 I.lli'II'tll. II.I I)ci-
xes procurando os seus . Ndo os encontrando pulou no rio. . . e desceu rio uli¢ii.xti. ( ) il1a-
xckali desesperado comecou a gritar:

-Lontra! Lontra! Wolte!

Mas a Lontra ndo entendia a linguagem do maxakali e elaf;oi embora para ndo
mais voltar. 0 maxakali voltou para a aldeia com os peixes. Muito envergonhado, ele
contou tudo para o mais velho. A aldeia inteira entrou em profu]ido estado de medo e
tristeza, pois o mats velho disse:

-Voce errou. Topd vai rios castigar, urn grairde castigo caird sobre n6s I

b) Mito do dildvio

Anoiteceu.  Os maxakalis, preocupados, se recolheram nas suas cabanas.  E o
tempo se escureceu. Uma chuva torrencial se abateu sobre a terra. Quando os maxaka-
lis acordaram, as dguas tiwhan apagado as fogueiras e uma enorme escuriddo se fez.
Desesperados, eles viram que a dgua chegava debaixo das redes. Juntaram seus poucos
pertences e suas criancas e correram para o cimo das drvores. Ali a dgua os alcancava
e eles eram derrmbados na correnteza. Buscaram, entdo, a montanha mats alla. E ai
tamb6m a dgua os alcancou. . . E assim morreram todos os maxakalis daquele tempo !

c) Topd salva urn maxakali

0 genro, no entanto, elm meio a grande pavor, encontra urn pedaco de pau oco e
eiutra nele. Ele tapou as extremidades com areia e couro de veado e ali f`icou por qua-
renla dias flutuando no grande inar de dguas que se formara.

Passada a tempestade, as dguas baixaram e I;opd quis ver comoficou a terra. E
ele veto emforma de besouro (Mangangd) voando, voando... ZZZ! ZZZZ! ZZZ!

-Ndo sobrou nada! -disse ele ao seu acompanhante.

De repente, oaviu-se uma voz..
~ Topd! Tiopd! Me tira daqui!

Topdcirculouopoudeondesaiaavoz.Mandouseuacompanhanteirbuscarum
machadinho para cortar. Era inacreditdvel algu6m ter escapado. Quando chegou o
inachadinho, Tlopd marcou o lugar para cortar!

-Ai ndo! -disse a voz. A{ 6 minha perna. Como vou andar?

E assim sucessivamente:

-A cabeca... como vou pensar?

-Os bracos... como vou foechar?
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'l`()I)dl I.ctil.ou-o del denll.() do 1)au. Fez ulna .f`ogueira e f.oi aquecendo-o,  girando

\M n 11.I)() em torno das labaredas, como quem assa carne. Que coisa horrivel! 0 ho-
INI.Ill  ti.sl(iva branco, magro e todo cagado. Fedia de longe.

I )epois que elefoi se recuperando , Tlopd alimentou-o com mel, amendoim, bana-
ililx,  i'iirne, frutas...  E lhe disse..

-Agora que vocG estd born vou levar vocG comigo, para o meu lugar (o Ham-
II,i\.).  |itiis voca estd s6.

Was o maxal¢ali nao quis ir.
-Eu ndo sou deus !  Meu lugar 6 aqui.I

I)isse I;opd:

-Entdo eu vou te ensinar a fazer uma armadilha para pegar uma mulher para
\.11..1`..  iiois voc6 ndo saportard ficar s6.

R, T;opd ensinou-Ike af azer urn inund6u. E depois disso sefoi. 0 maxakali seguia
I i .`I III.Neilho de Tlopd ao p6 da letra. Armava sempre o mund6u na direcdo ensinada por
I.I Iiil'i. Calram ali vdrios bichos dafooresta` Mas com nenhum o casamento dava certo.
I I:. iiiie caiu nele uma guariba. E ele se casou com ela. Quando nasceu ofilho era uma

\..NIII.iliinha. E como das outras vezes, ele a mandoy embora, pots nascera bicho e nao
11 ,,,, le  gente.

111 II maxakali encontra gente e o povo renasce

0 maxakali se desesperava de tdo s6. Uma noite armou mats uma vez o mund6u
NII tlil.e€do ensinada por I:opd. E ouviu vozes:

-Opal  Essa voz... 6 voz de gente. Ndo 6 de bicho!  Exclamou.

E rdpido seguiu pela mata em direcdo a voz. Viu entdo uma pequena cabana.
I ,1'1 tle'ntro viu uma veadinha (Mas essa era uma mulher, pots estava encantada) . Ele
•.lII'#()u e bateu palma. Ela saiu a porta. Ele, respeitoso, ficou a distdncia com seu
IN`i.tl  e foechas.

-Born-dial 0 marido da senhora estd em casa?

-Ndo! Ele estd trabalhando na roca.

~ Vou at6 ld! -disse ele, pots pensou que ndo ficaria bern ele ali sozinho coln a
IIIIIllier do  outro.

Elesef;oi.Chegandonaro¢a,espiou...evi,uumforteegrandeveaddocapinando
" rt)¢a... todo suado. 0 maxakali pensou: vou matd-lo. Atirou suasfoechas e zds I Fle-
I.llt)u o homem e o matou. Jogou seu corpo no mato e retornou a casa da mulher.

-Encontrou o meu marido? -disse a mulher.

~ Nao. Ndo 0 vi.
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~ E ele se senlou do lado de I.ora da casa.

Muitotemposepassou..._Omaxakalientaosecasoucomaveadinhaencanlada
e da[ nasceu esta gente maxakqli de hoje.

e) Topd ensina como fazer filhos ao novo casal

?.,::s.::g`t:%i.a~t.e:!jll_hos.Pnrim:irotivframrelagfiol!ocascodaveadinha.Ofi-lho gerou na batata da perna. Por isso os hunanos ;Gln bat-at-i:s-n-;; p-;;;;;.

D^:pois g_erou na coxa. Nd.o qeu certo. Topd veto entdo para ensinar-lhes como
i.azer f ilhos. Tr?.uxe..sua maradiltha e abriu u;1a pequena f;;i; 1;;;;;i.I.;;,-;wit;;.;s
suas pernas e lhe disse:

-E por aqui.

Eas:imeles4?raporigemaoTikmaa(hamanos)dehoje,osquaisvivemnabei-
ra do umburuna (rio).

4 - 0 mito do dildvio em Israel e na Babil6nia

AnarragaododildvionaBiblia6muitoconhecida.Incorporadonavisaoisraeli-
taparafalardaagaodivinaquep6eumfimnamaldadehumanaessemitodeveseren-
tendido a partir da sua posigao estrat6gica no bloco de Gnl-11  e em I.elagao ao mito
babil6nico de Gilgamesh.

4.I  -0 dildvio no centro de GGnesis  1-11

As genealogias em Gn 1-11 sao como o flo condutor que vai amarrando a hist6-
ria, organizada de forma concentrica e tendo o dilhvio como o centro da narracao.
Assim, podemos dividir esses capitulos em sub-blocos.

Gn 1,I-2,4: genealogia do c6u e da terra

Gn 2,44,16: hist6rias de Adao, Eva, serpente, Cairn e Abel (hist6ria de culpa e

Gn 4,17-5,32: genealogia de Cairn, Set e Ad5o

n 6,1-4: os gigantes (relacao entre Israel e Canaa)

Gn  6,5-9,17: diltivio

casti8O)

n 9,18-38: pequena hist6ria intt,rcalada (rela¢ao entre Israel e Canaa)

10,I-32: genealogia de No6

Gn  11,I -9: hist6ria da Torre de Babel (hist6ria de culpa e castigo)

Gn  11,10-32: genealogia de Sem
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„„„!c}i!::.,Ct',`L',I:tt',t,::`;::|8:.tj'c'::"ES{:"::`,':':,';'dej:{]e;`sl{,`,`c`,I.::b¢c`,:'[]]:{;:'a`:I;::;:[`::;::;`:t:I;S.CE`;ton,£od:
I . ii'l\` tlc iiintl ccbola, As gcncalogias dos capitulos  I-11  sao como a "casca de fora" da
I 1`1 w il:` .13xistc urn pal-alelo entre as historias de Ad5o, Eva, Abel e Cairn com a Torre de
I lHl iitl .  I `;ssas sao hist6rias de culpa e de castigo. Em 6,1 -4 e 9,18-28 encontramos his-
li ti i;i* {ilic dizem respeito as relac6es entre Israel e Canaa. Gn 6,5-9,17 6 o miolo da ce-
lnil;it ii hist6ria do dildvio vista como a negacao da criagao.

I   '      I)I1.ilodeGilgamesh

"Os deuses4 , instigados por En-lil, decidein em assembl6ia mandar o diledwio.

^lIIN.17,(i, f`ingindo falar com a parede, revela ao seu protegido Ut-napistin o projeto
llI``iNt ) a exorta-o a construir urn navio para par-se a salvo. Trata-se de urn navio, ndo
lINnu  (irca..  as  suas  dimens6es  sdo  citadas  com precisdo,  e menciona-se  o  asfialto
. ,,Ill,,  Ila B[blia.

() colorido da narracdo representa urn estdgio de civilizacdo mais evoluido que
I I I liu't..Mentado na Biblia: o navio carrega ouro e prala, e, juntamente com af`am{lia, o
IIi`IIIi leva a bordo operdrios especializados. Como na Biblia, inencionam-se animals
•` I;.I.II`N. O dildvio 6 longamente descrito como urn terrivelfuracdo, em que intervGm os
llI.II,Ni`.N das  tempestades, enquanto os outros deuses,  espavoridos, retiram~se para o
i'i'`II  III(iis  alto,  e se agacham como cdes chorando.

Nos6timodiaterminaodildvio:6portanto^bastantemaisbrevequeodaB{blia.
I 11  IIII|)istim abre ajanela e chora contemplando a desgraca..  toda a humanidade se
lI.I``in lransformado em lama. A nave parou sobre o monte Nisir (na Assiria) e ai per-
Inllllt.c:cu encalhada seis dias. No s6timo dia Ut-napistim soltou sucessivamente uma

|ilullllil, que voltou, e urn corvo, que ndo regressou.

Saindo da nave, Ut-napistim fiez, no alto do monte, urn sacrifocio, em torno do
•|Inll ()s deuses se ajuntaram como moscas sentindo-lhe o perfume. Aqui ocorre rna
ili,villla entre os deuses: a deusa Istar ndo quer que En-lil, principal responsdrel pelo
ill II'I\Ji(), tome parte do banquete sacrifilcal, ao passo que En-lil se enche de ira porque
ill}..IIIis homens escaparam do diltiwio.

Ea, acusado de hover traido o segredo dos deuses, demonstrou a En-lil que sua
lilllll.'ira  de  agir,  provocando  o  diltivio, fora  despropositada.  Depois  abencoou  a
Ill  llclpistim e sua mulher, fe-los imortais e os fez habitarem longe, na embocadura
'l,N  I.ios".

•l. ( ) tcxto quc aprcscntamos 6 urn rcsumo fcito por BALLARINI, T. (org.), /;1//.odr¢do c} B!'b/i.c7,  II/ I , Vozcs, Pctr6polis
I I)75,  220-221.
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4.3  -I  Ti.¢\N  vc.-~e,N  iim  dil{L`Jl(l

Maxakali Genesis 6,5-9,17 Gilgames

a) Objetivo: castigo a) Objetivo: ligao de moral a) Objetivo:poli'tico-ideol6gico

b) Topa vai castigar b) Deus opta pelo diltivio b) Deuses decidem pelodiltivio

c)---------- c) No6 6 comunicado c) 0 pi.otegido 6comunicado

d) pedago de pau oco d) arca d) navio

e) monotefsmo e) monotei'smo e) politei'smo

f) urn indi'gena (genro) f) pessoas e animais f) oui.o, prata, operai.ios eher6i

g) tempestade g) tempestade g) terri'vel furacao

h) 40 dias h) 40 dias h) 7 dias

i)---------- i) monte i) monte

j) besoui-o, machadinha j) pomba, corvo j) pomba e corvo
k) fogueira k) sacrifi'cio k) sacrifi'cio

I) ai.madilha 1)  arco-frjs I)----------

in) recriacao pelo in) reci.iacao de tudo in) ben€ao e imortalidade
casamento para o casal

n) nova moi.ada: rio n) nova moi`ada: terra n) nova morada: rio

Os tres textos parecem descrever uma mesma acao com detalhes diferentes. Na
verdade, os objetivos de cada urn divergem. A narracao indigena parece estar mais
pr6xima da biblica.

A narrac5o babil6nica destaca, por contraste, a marca monoteista das narrativas
biblicaeindigena,naoobstanteomitodosmaxakaliscitarumacompanhantedeTopa.

No texto biblico, Deus mesmo decide fazer urn dildvio e adverte aquele que deve
escapar das aguas. No final da nat.rativa, esse mesmo Deus decide que nunca mais ha
de ocorrer outro dilhvio, mas de forma alguma incriminando-se por isso (8,22). No
texto indigena, a comunidade premedita a acao de castigo de Topi.

Deus n5o se espaiita com a grandiosidade do dildvio, emboi-a depois, a maneira
dos deuses babil6nicos, seja descrito no ato de sentir a suave fragrancia do sacrificio
de No6 (8,21). A suave fragrancia das narrativas biblica e babil6nica contrasta com o
odor fedido do maxakali ap6s o diltivio.
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^   II:tl.I.:l\`,:i(l  h:Illilfl]li€:l  llil{)  '1`111  a:ll.:'I(l`I.111()I.{`1:   (I  (lilL'lvi(l  |1:ll.Ccl`  `H`l:I  llll`(li(lil  C:l-

in lt.Iiti,`H  c  {lcHpl.I)pt)siti\tk`,  :in  I){LH*o  t]llc  1`:1  ]3{bli{`  ill)ill`ccc  c()l]1t)  tl.cmcnd1\  lici~lo  dl`
I I n ir:il itl:i{lc; I )cus nao podc mais supoi.tar o mal moral: a humanidade se col.rompeu de
iHii;I  l```I.i"` I:~io  irrccupcravcl,  quc  6 prcciso  dcstiui-la para comecar novamente.  Os
I I I;I I:ih :I I i iicrdcram a proximidade com Topa. Deixaram de oferecer os tr6s primeiros

iii.I"* |ic``cados pela Lontra para Topa e, por isso, devei-ao sei. castigados.

^* tl.es naiTac6es, indigena, biblica e babil6nica, reproduzem o mesmo esquema
I . u H I)t`i.mcnores diferentes. 0 dilrivio 6 menor no texto babil6nico. Qual texto depen-
i 1`` I lt i t tuti.a? Seria o biblico o mais antigo? As respostas nao sao la tao faceis. Tudo in-
ili"  ti`ic  todos  esses  textos  reproduzem  uma  tradicao  literaria  antiqtiissima.  Nao
i'`,lHli:I t) tcxto biblico fazendo referencia aos ex6rcitos assirios, os quais poderiam in-
\'Hilii  Ill.€`cl caso este nao seguisse as orientag6es profeticas do s6culo VIII? Essa tam-
lil.Hi  i'.  tima boa pergunta.

( ) lcxto babil6nico tern referencia politico-ideol6gica. Marduk, o deus supremo,
i I i` in w l``i.(tso e organizava o mundo por meio de seus sacerdotes, que recolhiam ti-ibu-
1` ib ni I+i li`iiiplos chamados "ziggurats". Marduk mantinha a ordem do cosmos, mas so-
iiii'ill`. int{leria continuar a faze-lo se as pessoas continuassem a alimenta-1o com suas
I ilrl lH+:. ,`c isso nao acontecesse e o povo se rebelasse, Marduk iria se iITitar e abrir as
I I .niii`ti`l:is do c6u,  o c6u se esvaziaria c a criacao seria aniquilada.

N:~io podemos mos esquecer que o diltivio, isto 6, agua em abundancia, nunca foi
I H i I I tl'` tl)I cma para Israel, mas o contrario . Nun pals drido, a luta pela agua 6, foi e sem-

i n I. Hi.i`:'i iiroblema de guerras infindaveis. Na cosmovisao mesopotamica, o diltivio era
I ii iq`l vi`l. pois esta concebia o mundo rodeado de aguas superiores e inferiores. Na vi-
ii`n iiitligena, onde a agua 6 essencial e abundante, o mito 6 mais decorrente.

`     ( 'iiliclusao: resist6ncia e esperanca

l''i`lar de resistencia 6 fazer mem6i.ia dos inhmeros povos indigenas que ainda
luii``lul£`mparamanteraidentidade.Epensarnossem-terra,sem-tetoenosoutrostan-
li w ``,`cm" que vivem a espera de urn novo tempo.

No6 foi salvo por ser urn homem integro, justo e fiel. Desse modo, ele se contra-
iii-ii. im comportamento da maioria de seus contemporaneos, os quais supostamente
I.iiHii  iiijustos  e  falsos.

No6 praticou "preservagao das esp6cies". Em nossos dias, assistimos a uma de-
\ iiHl:i\:{~`o  sem piedade  de nossas  florestas,  matas  e  rios.  Os  animais  morrem junto.
I liiiiitlcs projetos sao sinais de grande dcvastaeao ambiental.

A promessa de Deus 6 que o dihivio n5o mais ira acontecer. No c6u Ele pendura o
',i `i I :il.co de guerra, transformado ou chamado de arco-iris. Este se toma o sinal visivel da

iiii`iiicssadivinadenao-destruicaovindouradeseupovo.Naoperduramaisaameaga.

No poema babil6nico, Marduk perde o seu poder de destruir o povo, o que sig-
iil I lt:ii ser destronado. Deus, o criador do universo, nao precisa ser destronado, Ele 6

I,"1';I  tlcmpre.
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Ate  o m{)mcnto  clo dil,',vio'  avit7lcricia  c  a  pcrvci.s{~iu  tlu  i`,Iir`i\.,{\Ii  liuin:`iiti  sao

apontadas  como  causas  do  castigo  e  da destmicao  do  mundo.  I)iii`ii*  tltt  siual  do
arco-iris, ocorre uma novidade. 0 ser humano fica liberado para consumir carne, me-
mos a came com sangue. 0 designio do coragao nao esta mudado: o "homem novo"
contiiiua contradit6rio.

Ap6s o dildvio, estamos livres da ameaca magica de destruigao do mundo. Na re-
criacao do mundo, o ser liumano 6 abencoado para se multiplicar. Alem disso, ele vai
usar os animais e outros elementos da criacao para as suas necessidades. A ele 6 dada
liberdade para se organizar na justica, no direito e no temor para com Deus.

0 relato biblico apresenta a salvaeao de urn pequeno grupo e a destruicao da mai-
oria. 0 resto deveria recomecar o projeto criador de Deus. Qual a relagao disso com o
aspecto sacrificial do "neoliberalismo"? A narragao do diltivio funciona como nega-
cao da criagao anterior de Deus. Os profetas sempre denunciaram a institucionaliza-
gao da injustica. Muitos deles acreditavam mum resto do povo que seria salvo ou que
resgataria a obra do criador. A familia de No6 simboliza as pequenas ac6es de resisten-
cia. As familias simples dos camponeses de nossos dias, os sem-terra, sao as que mais
se aproximam da figura de No6 e sua familia.

Servindo-se de textosjavisticos (s6culo X) e sacerdotais (s6culo V), o redator fi-
nal de Gn 6,5-9,17 soube respeitar essas duas tradic6es e reafirmar que urn pequeno
grupo vai sobreviver, porque ele 6justo, pratica o direito, ajustica e a fidelidade. Esse
grupo 6 representado pelo prot6tipo No6. Nao 6 por memos que o none No6 -em he-
braico, N6ah -deriva, talvez, de uma raiz semitica (conservada em etiope) que signifi-
cap7io/e/¢r-se: nesse caso No6 seria o apelido que no ambiente semitico foi dado ao
her6i do dilhvio e significaria czg#e/c gwep7io/oHgoc{ I"cz exz.s'/e^#cz.cz, isto 6, o que sobre-
viveu ao diltivio.

0 mito dos maxakali mostra que Topa 6 a salvacao, enquanto todos procuram vi-
ver na harmonia e partilha dos bens. 0 dihivio s6 ocorre quando isso 6 quebrado. 0 ser
humano provoca o dilbvio.

0 mito biblico do diltivio chama a atencao para a questao do respeito pela terra e
a sua aeao produtiva de vida e abundancia para todos. Em nossos dias cresce cada vez
mais a consciencia de que a terra 6 mais urn dos pobres que necessitam ser libertados.
E preciso libertar a telTa, saber cuidar dela e da agua sua companheira. Vivemos uma
eminente falta de agua potavel para a humanidade. Urn novo dildvio parece pr6ximo
se nao mudarmos nossos habitos. E ele sera para ricos e pobres, aniinais e feras do
campo, passaros e r6pteis.

0 mito biblico do diltivio mos convida a renovar a esperanca em Deus que pro-
mete e quer a vida e nao o mal no mundo. A terra maldita (Gn 3 ,17b-19) pela violencia
humana volta a ser fecunda (Gn 8,2 I ; 9,20-2 I ). Gn 6,5-9,17 mostra uma espiritualida-
de baseada na certeza da reconstrucao do povo. Haveri de novo uma nova vida na face
da terra. 0 mal sera extirpado.
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(  )  lnit{t  tlu  tlill'lvi`l  ilos  ct)ltic:`  11:`  iicl'*pi`,ctiv{l  tlti  ]'c-liimi"`i/]{ir  ti  hiii"m()  i`  (lt.

I 1'  lli`l)il{il. :I t€I.I.{L.  IS*o s{') sol.{'i possivcl qL`ando h{)molls, anjmais c nalul.cz.a vollarcm a

\mw \Hii hill.iiioiiia. Ningu€m sc salvara sozinho,

( }u  nos  salvamos todos ou morreremos todos:  ricos  e pobres. Na ciranda dos
I"H itlit* lil.ojctos urge recriar, retomar a esperanea, mesmo que seja a de umpegwe-
""  I ,,.,, i`'l,,.
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