
MUHIHltli;S HN(;^NOS^S, 'I`It^II)OItAS 0U l'ROVOC^TIVAS:
MULHHRES MAS!

RedelEliindo as imagens de mu]heres no Antifo Testamento*

Elaine G]eci Neuenfeldt

" Cu(iiido  soy biten(I,  soy  I)[iena,  cuali(lo  soy mala .soy liiejor! "

Essa  foi  a  frase qiie  nos  motivou  para debater.  Em  diferentes  contextos,  com
dil.ereiites grupos, pensamos sobre o que significa "sei. rna".  Urn dia, num estudo do
1ivrodeRute,foilangadaapergunta:"PorqueRuterecebetantaatengaoeacolocamos
coino modelo a ser seguido, e por que Or fa (que 6 a outra nora de Noemi, a que da as
c`ostas  e regressa a casa de  sua mac) nao  Inerece o  mesmo espago e  valor?"  (Rt  I)
Parece que,  pal-a enaltecer uma,  temos  que  rebaixai-a outra.  Nao lembramos que a
despedida de Noemi e Orfa foi can.egada de sentimento e amor. Beijam-se, choram,
a liora nao quer regressar,  mas a sogra insiste (Rt  1,9.10.14). Ja vai  sei-difl'cil aiTuinai.
iimhomem,parentepi-6ximo,paracasarcomuma`paraduasvaiserquaseimpossfvel.
Essa 6 a 16gica da sogra, que conhece as leis patriarcajs de siia teri.a. Melhor que Or fa
I.egresse a casa de sua mae!  Agora, ao estudar o livro de Rute tomo mais cuidado ao
tralar a questao de Orfa.  Cuido para nao coloca-la como advei.saria das duas outras
mulheres. Essa 6 a 16gica patiiarcal:  Rule:  a boa, que segue e cuida da sogra, que vai
casar,  ser  mac,  6  o  pi-ot6tipo  da  mulher  que  cumpre  o  papel  previsto  na  cultura

patriarcal.  Orfa 6 a que da as costas, que volta a seus Deuses,  portanto,  a rna. E ate
falamos do tema da solidariedade, ou da "sororidade" entre as mulheres, tao presente
in hist6ria, mas nos restringimos a Rute e a Noemi.

Nesse  sentido.  podemos  pei.guntar por  tantas  outras  mulhei.es  que  receberam
iiina imagem bastante desfigurada e negativa na Bfblia e mais ainda na intexpreta€ao

patriarcal  e  androcenti.ica  posterior:  Eva  (Gn  3)  6  o  primeiro  e  mais  conhecido
cxemplo; 6 1embrada como aquela que ti.ansgi.ide a ordem e desobedece provocando

? queda da humanidade e o  ini'cio do pecado, e nao como a que questiona a ordem
imposta, que busca o conheciinento e o saber; atitudes louvaveis no AT, mas quando
se  referem  a  homens  (Salomao,  p.  ex„  1Rs  3,9-12).  Jezabel  (lRs  19,I;  21,1~16),  a
raiiihama,quemata,menteefalsifica,masnaoaqueusadopoderquelhe6dadopor
siia posi€ao definida pelos homens. Afinal, ela 6 estrangeira e o que faz 6 defendei. os
seus interesses. Atalia (2Rs  11) 6 outro caso parecido.  A esposa de L6 (Gn  19,26) 6

"   Esse texto foi moti\Jado poi. algumas discuss6es com mulheres salvadorenhas como Yaneth, Moi.ena, G16ria e Isabel.

A  elas e dedicado!
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n::Ii)  j  iiiiiii  :LlitLiilc  I`dcil.  Assim  temos  muitas  mulliei.es:   lcmbi.adiis  pi)i.  .`iia  lI.iLIlt+-

8i.essao,   poi.  sutl  Oposicao  as   re8ras  e   viiloi.es   patriarcais  iinposlos  e  poi.   isso
tachddas de mas, enganosas, perigosas. Exemplos que nao devem ser seguidos, poi`
sua ousadia, por sua col.agem! Assim, tenta-se impor ha s6cu]os uma interpretacao
centi.ada  mos  interesses  de  uma  determinada  categoria  de  homens,  privilegiados
econ6mica e socialmeiite (interpreta?ao androcentrica). Mas as mulheres, com uma
atitude de suspeita, ja v6m desconstruindo a hi st6ria encobeila, estereotipada, precoii-
ceituosa e redescobriiido valores e sabores outros, proibidos e escondidos.

Mas  afinal:  Quein  define  o  que  6  a  maldade  Ilo  caso  das  mulheres?  Por que
algumas  mullieres  sao  mas?  Quando  elas  sao  definidas  assim?  Sao  perguntas  qiie
motivam esse texto. Para ilustra-lo desde a perspectiva bfblica, convido lima mulher
do Antigo Testamento para fazer parte deste debate e, assim, api-oveitar para dar uma

:::I;an::::::o::csau,:v:,`sste6d-::;:-:,qmu5eEaahbsatl:,r:ad:all;:-:e:per;::,:::1e;aio:et,fgcuhna,:aq::
vai mos mover 6 pelas relac6es que sao estabelecidas entre ela e os hoinens, e tamb6m
entre e]a e outras mulheres. Isto significa perceber os pap6is de g6nero atribufdo a elas
e a eles, o que implica em evidenciar as rela€6es de poder eiitre os generos. Pergun-
tamos e obsei.vamos por quem e como o podei. 6 exercido, e como 6 a coiistru€ao do
estere6tipo de g6nero, que  sao as expectativas construl'das pela sociedade,  portanto
culturais e hist6ricas, sobre as a€6es coiTespondentes a cada genero.

Ao buscarmos resgatar as "mulheres inas", quereinos perguiitar pelos motivos

que levam a toinai. deteririnadas atitudes. 0 texto bfolico, na maioria das vezes, nao
revela a  lnotivaeao detras de detei-minada aeao,  que 6 classificadd como enganosa,
ti.ai?oeira  ou  rna.   Por  outro  lado,  6  evidente  que  a  posi€ao  das   mulheres  6  de
inferioridade  e  suboi.diiia?ao,  destitui'das  de  poder  politico,  e  nesse  coiitexto  sua
atitude  6  apresentada  de  forma  negativa  pois  revelam  ae6es  que  n5o  enaltecem  e

justificam  o poder masculino.  0 que deve ser  inencionado 6 que o comportamento
considerado enganoso ou mau nao faz paile do carater inato, naturalinente traieoeiro
ou meiitiroso, das mulheres, mas faz paile das I.ela€6es desiguais de poder.

Bonita, atraente, provocativa e perigosa! Sera que estamos falando de Dalila?

i essa a imagem que temos de Dalila. Uma mulher bonita, ati.aente, irresistfvel
ate, mas perigosa e traidoi-a. Mas olhemos mais atentainente o que realmente nos diz
o texto'. Sabemos somente que Sansao se afeicoou a uma mullier do Vale de Sorec, a

qual se chamava Dalila. E]a nao aparece ligada com nenhum homem, nem pai, nem
inarido ou filho. Ela parece ser s6 e independente.  Nao sabemos sua posicao social,

I.     A relcitura proposta do bloco da mulher de Timna. da prostituta. de Dalila e S,insao esla b{iseada in bibliografia
citada .1o filial do artigo.

53



„  t`:,I,I ,,,, (,.`  ,1`11,  , ,I  lil ill(.",`  11,1.I,,,( ,,,, l.,l,r",I,  l.:,lk,  I,,,I.  ,"il  1,1.1 .,,,  tit.I(,I tll.,  I,,.:,I:,  w  t,I:,

tlt`.`i.ohi.is``i`  o  si`gi'i.tlo tlii  roi.¢;ii  ilc  Si`iisiio  (2`Sm  16„5).  0  I.ate  dc  ek`  gel. dti  Vale  dc

i+{}i-i`.i` "~i() indii`ii qiic i`la € 1`il isl6ia.  Esta 6 uiiia I.egiao ]imfli.ore eiitre Israel e a tet.I.a

::::```:~,:j's':'ber:Sbr,:,daadiz'nqeunec:?an:dfi?,[S;:e9t[;ecsou,:::Ci°anfa:iiaad:;fu:tj[Sft£€7;{raadsau;all::[rtpurde:
l`I.cnte  uo  I{der israelita  Sansao.  Afinal,  a  mulher,  e ainda mais  se for estrangeira, 6

I)crigo e amea€a de acordo com Pr 7,5-27. A tinica mulher identificada como filist6ia
coln a qual  Sansao se envolve 6 a de Timna (Jz  14). Apesar do pi-otesto de seu pai e
sua mac, ele se casa com ela.

Outra acep€ao que se faz de Dalila 6 que ela seria prostituta. Poiem, nada ha no
tcxto que indique  isso. 0 fato de Dalila ser uma mulhei- s6 e receber Sansao em sua
casa seriam uma indica?ao disso. Parece que a localiza?ao da hist6ria em relapao ao
bloco  tematico  ]eva  a  conjeturar  isso:  estf  logo  ap6s  o  encontro de  Sansao com a

pi.ostituta de Gaza.  Assim  se conclui que,  devido  ao envolvimento e casamento de
Simsao  com  uma  filist6ia,  a  mulher  de  Timna  e  com  uma  prostituta  em  Gaza,
imediatamente antes da hist6ria com Dalila, esta deva seguir as mesmas caracteristi-
cas. Este 6 urn exemplo concreto de como se faz uma leitura androcentrica e patriarcal,

pois os preconceitos  em rela€ao a mulher independente.  sozinha,  que nao exerce a
maternidade, a colocam como prostituta, enganosa e rna.

As  lacunas  que  existem  no  texto  sao  preenchidas  com  esses  preconceitos  e
estere6tipos. 0 texto mesmo parece estar querendo estabelecer uma liga€ao entre as
ti.es mulheres que ten envolvimento com Sansao:  a hist6ria de Dalila e a da esposa,
a inulher de Timna (que iiao recebe urn nome), sao muito parecidas. As duas tentam
descobrir seu enigma, seu segredo. As duas conseguem:  uma por meio do choro e a
outra por meio de palavras;  e a hist6ria da prostituta e Dalila s6 vein separada com
urn "e aconteceu depois disso" (Jz  16,4).

As mulheres meiicionadas nestes 4 capftulos que tratam do her6i militar Sansao
estao enquadradas no esquema patriarcal de ser boa ou rna (Jz  13,14,15 e  16). Uma
6  a boa  mac  de  Sansao  (Jz  13).  Ela  em primeiro  lugar 6  esposa e  logo,  mac.  Nao
questiona o seu papel. 0 mensageiro aparece para ela, sim. Ela, antes que o pai, recebe
e entende a proposta do mensageiro. No entanto, ela nao ameaea e nao pretende mudar
o papel a ela atribufdo.  Ela nao desafia a autoridade de ningu6m, pelo contrario,  se
adapta ao que lhe 6 proposto. Logo, as outras tres:  a mulher de Timna, a prostituta e
Dalila sao ameaea para Sansao. Desafiam sua autoridade. Representam perjgo e, por
fin, realmente causam a sua queda.  Os relatos  s6 vein a confirmar o que Pr 31,10
afii-rna:  ``mulher boa 6 dificil de achai-".

As tres mulheres -a de Timna, a prostituta e Dalila -sao objeto de desejo sexual.
Sansao as ve e logo as deseja. A forma como se descreve o encontro de Sansao com
as mulheres parece que quei. dizer que a tentagao faz parte da "natureza feminina", o
que ja nos 6 familiar em  outros  textos  bfolicos  (vcr a hist6ria de Eva em Gn  3).  A
inulher de Timna 6 a que vai ser sua esposa, mas nao fica clai.o se chegam a ter I-elapses
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ti`,mpo i]tii.a  siibel. a  I.c.sposlii do enigma.  Por fim cle cede,  e cla o rcvela aos I.ilisleus.
Em  14,18  se diz que, "anles de se p6i. o sol", os homens chegam a decifi-ar o enigma
diiinte de Sansao -seria uma refei-encia a "antes de entrarem os noivos a sua tenda, e

por fim estarem s6s"? E o que quer dizer Sansao com "Se v6s nao lavrasseis com a
minha novilha, nao terfeis descoberto o eiiigma" (v.18)? Seria urn refrao (que chega
ao limite da obscenidade! ) que estaria insiiiuando que os homens haviam tido relae6es
sexuais com a sua mulher? Por fim sua mullier 6 dada como esposa ao seu padrinho
de casamento. 0 objeto de seu desejo sexual 6 de outro. A mulher 6 objeto do pai, dos
homens, de Sansao, do texto e das interpreta?6es. Nao sabemos seu noine. S6 sabemos

que seu choro 6 poderoso` pois dobra Sansao. Depois disso, Sansao tern o encontro e
a rela?ao sexual com a prostituta elm Gaza.

Essas  hist6i.ias  carregadas  de  linguagem  e  simbolismo  sexual  precedem  o
encontro com Dalila.  Aqui  liao  ha nenhuma referencia direta a uma relaeao  sexual
entre os dois. A nao ser a imagem dele dormindo mos joe]hos dela (ou c/?fnc os joelhos,
como sugerem algumas vers6es), em  16,19. Na hist6ria de Sansao e Dalila (tamb6m
com a mulher de Timna) o sexo esta ligado com o poder e com o saber.  0 vei.bo no
hebraico que se refere a relaeao sexual 6 "coiihecei.". 0 enigma que Sans5o coloca no
capftulo  13  para os  filisteus  6  urn jogo de podei. e conhecimelito.  0  segredo de sua
for€a 6 outro mist6rio que envolve poder. Quando as mulhcnes conseguem arrancar a
resposta dele, elas tern o poder. Saber a resposta lhes da uma posi€ao de poder. Embora
essa posi€ao I-epresente uma amea€a para elas, pois o que a,contece 6 que a esposa (a
filist6ia) 6 queimada com seu pai, como forma de vinganga. Com Dalila nao sabemos
ao  certo  o  que  se  passa,  somente  que  ela  desaparece  da  hist6ria  quando  serve  aos
interesses dos filisteus.

Para apropriar-se do conhecimento, Dalila nao usa da mentjra ou do engano. Ela
6  sincera e  fala claramente qual  6  sua inten?ao:  saber qual  o  segredo de  sua forea.
0lhemos bern de perto quais sao as a€6es dela: ela pede qual a maneira de amaITa-lo
para que possa ser subjugado (16,6), e isso ela faz por tres vezes. Ela fala claramente
que sao os filisteus que irao ataca-lo estando ele amai-rado. Nas tres vezes ele se solta
e ela se queixa pelo fato de ter sido enganada. As ac6es de Sansao: ele mente e engana;
brinca com a mulher, que ele diz amar. Note-se que em nenliuin lugar do texto se diz
que o amor 6 mdtuo. Ela nao diz que ama Sansao. Perguntemos o que 6 fazer o mat?
Respondemos de  imediato:  mentir,  engaiiar, falsificai.!  Ora,  as  atitudes de Sansao 6
que sao reprovaveis. Interessante 6 vcr que na leitura que normalinente se faz do texto
se faz de Dalila a enganadora e traidora. Mas se vemos quais sao verdadeiramente as
ac6es, devemos dizer que ela nao age as escondidas. Pelo contrario, revela qual 6 sua
inten?ao.  Mas o problema 6 que ela 6 uma mulher independente demais, aut6noma
demais, capaz de decidir por si mesma o rumo de sua vida. E 6 isso o mal na cultura
patriarcal.  Ela  6 o exemplo  de  mulher que  nao deve  ser  seguido,  segundo  a 16gica
patriarcal, pois nao age para justificai-o papel do homem, do her6i, do macho. Pelo
contrario, enfraquece o macho, tira suas forcas e sua visao. A16m de tudo, ela usa do
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tli:is t`om suas I)akivi.a`s".  E a c`apiicidadc de persiiadii.. de ler poder dc convenc`imeiito

pela rt`la, que se mostra eficaz na relagao elitre os dois.

Nessa perspectivtl existem algumas interpreta?6es sobre as atitudes de Sansao2.
Elc conta o seu segredo a Dalila, porque ele quer. Ela s6 tern a sua beleza e o fato de

qiie ele se apaixona, como instrumentos de coacao. Essa 6 a fonte de seu poder. Sansao
nao pode resistir a ela, e a informa€ao que Dalila recebe The da outro tipo de poder.
Mais  uma  vez  quando  ela  I-epassa  o  segredo  pal.a  os  filisteus  outro  poder  mais  6
envolvido, que 6 o econ6mico. Ela recebe o pagamento pela iiiformagao. Parece que
Dalila  rouba  a  for?a  de  Saiisao:  ele  conta  o  segi.edo  e  pet-de  sun  forea.  0  texto
curiosamente diz:  "ent5o me enfraquecerei e serei como qualquei. outi-o homem", isso

quer dizer:  fraco como qualquer outro  homem? Poderia estar revelando o medo da"castra€ao  simb6lica.'`  da perda da  macheza.  0 pi.6prio  sfmbolo de cortar o cabelo

seria uma representa?ao da castracao e a cegueii.a, a impot6ncia. Nessas interpretae6es
Sansao simbolizaria o arqii6tipo do medo masculino dtls mulheres.

Os modelos de genero apresentados aqui  sao de urn homem com forca fisica,
mas com o ponto fraco na sua sexualidade. Uma mulher bonita, inteligente, atraente,
mas traieoeira. M2is Ilo tim burra, pois sua perspicacia 6 usada por outi.os homens, os
filisteus. Tomando isso em conta, a tare fa de desconstruir as imagens e os estere6tipos
6 ardua,  pois requer ter todo o cuidado para nao cair em outi-as  armadilhas coino fl
vitimiza€ao das mulheres. Ou seja, vcr as mulheres como vftimas passivas da hist6ria,
nao como sujeitos  que,  a partir de  suas condi€6es e acesso ao poder,  interferem ]ia
ordem  imposta  as  suas  vidas.  Quando  propomos  ler  o  relato  desde  as  relag6es  de
96nero e, por conseguilite. desde as  implicac6es no exerci'cio do poder,  isso implicfl
em vcr este como ambfguo e dinamico. Poder significa a alle de fazer. 0 poder nao 6
algo palpavel, que se tein ou nao,  mas 6 algo que se exerce ou nao.  Poder 6 a€ao, 6
verbo. Nao se pode enclausurar o poder ou apropriar-se dele, mas se pode exercitd-lo,
tendo  lnaior  ou  menor  acesso  aos  mecanismos  de  rela€ao  de  poder.  A  vivencia  dfl
sexua]idade  pelas  mullieres  esta  relacionada  com  a  distribui?ao  do  poder  social.  A
condieao de genero feminino se refere ao conjulito de caracteiisticas de vida atribui'das
ao  corpo  sexuado  da  mulhei..  0  eixo  central  da  condi€ao  de  g6nero  feminino  6  a
sexualidade` determinando a fmalidade de sua existencia. A especializa€ao da sexua-
lidade das lnulheres se df em duas linhas: uma 6 a procria€ao ou reprodu€ao de outi.os
seres e outra, a satisfac5o das necessidades er6ticas dos homens. A sexualidade nao 6
definida e vivida a partir da satisfagao de ser mulher, mas em fun€ao de outros/as. Isto
produz uma identidade fraginentada, que reduz os corpos das mulheres parfl atender
a finalidades especfficas, assumindo assim a dimensao de objetos e nao de sujeitos de
sua vontade. Por isso, a refer6ncia a sexualidade de Dalila como forma de coiiseguir

poderes  6  amea€adora  no  mundo  patriarcal.  Dali]a  reverte  em  tonga e  poder a  sua
aparente fraqueza (afmal ela 6 uma mulher!)

2.     Eva  MARGOLIES  &  Lt)uis GENEVIE,  a (.t7;tlp/t'.\t; dtr Sfltl```c7~tJ c' Dci/i./a,.  J.  Cheryl  EXUM.  I.i.fl6Jjllt';I/c'd tt,'tJ;;lc7l,

p.  83-
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`iso: o I)odi`i. cl.`;lico. Essa 6 uma t`orina nao I.econhecida de poder Ilo mundo patriarciil.
0 ei.(')t ico 6 desvii.tuado ou distorcido. Para as mulhei.es, o er6tico como fonte de poder
de ti-ansfoiina?ao das  reldg6es 6  suprimido.  De poder criativo de cambio,  o er6tico

passa a ser uma forma a mais de opressao, e se tern a id6ia de que s6 superando-o ou
suprimindo-o 6 que se tern realmente poder. Coiifunde-se o er6tico com a pornografia.
Mas, como umi forma de I-ecriar o,podei. er6tico, queremos ve-lo como a capacidade
e a satisfaea,o maxima de prazer.  E ir ate al6in dos  liinites medfocres  impostos pela
sociedade.  E exigir a  satisfacao e  o prazer como  forma de  vivei-re]a€6es  recriadds.
Ulna reivindic{i€ao destas 6 pei-igosa, pois alnea?a o s/¢ZLtL5 c/4£o patriarcal. Por isso, se
demoniza o er6tico e se separa do cotidiano e do espiritual, restringiiido-o a urn espa€o

privado,  intimo e localizado` geiiital.

Para urn mundo basetldo na racionalidade, o jogo, a sedu?ao, o prazer devem sei-
evitados,  porque  isso  implica  em  perda  de  conti-ole.  0  prazer  da  a  sensa€ao  de
eteiiiidade para urn momento que 6 efemero, passageiro.  0 prazer nao 6 passfvel de
ser  racionalizado,   quantificado  ou  explicado  elm  palavras.   Por  isso,   6  perigoso,
desestabilizador.  Esta, portanto, Inuito pr6xiino do mal.  Mulheres que reivindicam o

prazei-, que s5o independentes, que nao se subinetem, que questionam e decidem as
regi-as e os jogos, que tern podei. poi. meio da sua palavra s6 podem ser rotuladas de

perigosas, enganosas e mas, pelo mundo patriarcal.
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