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(Uma leitura de Gn 2.4b-3.24)

Maria Soave Buscemi

De luas e vida
"Deus dos sem-deuses,

Deus do c6u sem Deus,
Deus dos ateus,
rogo a ti cem vezes.
Responde, quem 6s?
Sercls Deus ou Deusa,
que sexo teras?
Mostra teu dedo, tua lingua, tua face,
Deus dos sem-deuses"
(Chico C6sarreethania -"invocaeao").

De ]uas, tamaras e vida
"Quem nomeia, chama. E algu6m acorre, sem ter reserva, sem explicac6es, do

lugar onde o seu none, dito ou pensado, o esta chamando.

Quando isto acontece, se tern o dii.eito de acreditar que ningu6m vai-se embora
totalmente ate que nao morra a palavra que, chamando-o, o faz voltar" (Eduardo
Galea,Ilo, J{iiiela sobre a mem6I-ia).

Na terra onde nasci, poucos sao os mananciais de fgua boa. Lembro-me,  nas
primeiras horas da tai-de, do sol  implacavel rachando as pedras brancas da cal€ada e
das filas imensas de mulheres vestidas de preto e de crianeas carregando urn cantil de
figua na cabeea.

Ate ti-inta anos atras, poucas Cram as casas com agua encanada no sul da ltalia.
Nos meses de calor, esse bern cristalino e precioso liquido s6 chegava nas fontes da

I)inca da pequena cidade algumas horas ao dia. A agua, sfmbolo eficaz, sacrainento de
vidii pal.a as pessoas, os animals e as plantas, era usada para a explorapao dos politicos.
M`iitos deles  se elegeram por mais de quarenta anos.  demonizando o comunismo e a
i'i`I.tti.rna agrdiia, abeneoados pela Igreja, e prometendo agua para os "cafoni", os traba-
lli{I(ltti.i`s dos campos secos e queiinados pelo sol do extremo sul da Italia.

I.cmbi.o-me  das  longas  caminhadas  pelas  ruelas  estreitas  ate  o  mercado  da
|i``tiwt`il:I cidade. 0 calor entrando no meu corpo e o suor escorrendo em toda a minha

I.It`  ,1``  c,.ii,,,ca.
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Li}iiihi.I)-mc  dc  mi]`]ia  av6  t)lhalido  as  iilitigas  mui.;illiiis  da  cidiidc,  va*ciill`:iiiil(i

com  aqucles  olllos  cansados  da  cor  da  esmcl.aldfi  do  Mcditcri.i^ilico  o  t`i`il-i"il.  (ln
meio-dia, ate enconti.ar as folhas de palmeit-a apontando, esbeltas. pal.a o a/,`il  ilil'ini't i.

Tamareiras. Palmeii-as do MediteiTaneo e do deseilo. Elas sempi.e aiiuncitii.iiiii :I

presenea de agua boa por perto.
No mundo do Oriente M6dio e do Mar Mediterraneo, uma arvore de tai"u.i`*

anuncia a presen€a de agua cristalina. Duas tamareiras trazem a boa noti'cia dc t|`ii`,.
naquele ]ugar, os viajantes ifao encontrar agua e pouso.

Encontrar tres palmeii-as, produtoras de frutinhas doces e gostosas, sigiiirlcu ti`i.
a certeza de pouso, agua e comida.

Quatro  arvores  de  tamara,  plantadas  respeitando  os  quatro  pontos  cardciii,`.
trazem a maravilhosa noticia: "Amigo, amiga, aqui voce encontra sempre agua, poiist).
comida e amizade para continuar tua viagem".

Gostodevoltaraopedacodeterra-marquemeviunascer.Eaten-ade"Messapiu".
palavra grega que significa "ten-a-do-meio",  urn pedacinho de terra mergulhado iiii
esmeralda do Mediterraneo, a pontinha do salto da bota que 6 a Italia.  "Messapiii".
urn pedacinho de terra enti.e os dois mares, o inar dos gi.egos e o mar do antigo imp6rit)
romano. "Messapia", uma "terra-do-meio" entre muitas culturas, linguas, jeitos e religi(~x}*.
Gosto de voltar para a ``Messapia", o pedacinho de tell.a-mar que me viu nascer.

A beira do manso Mediterraneo, peilo d`os antigos muros da cidade, erguein-Sc
quatro  velhas  arvores  de  tamareiras  e  uma  fonte  de  agua cristalina,  elas  pal-eccm
se.mpre me esperar com saudade... "Soave, aqui voce encontra agua, pouso, comidu c
amizade para continuar a tua viagem... Ben-vinda de volta para casa!"

De ]uas, tamaras, cobras e vida

Ci-iei-me numa grande cidade do Norte da Italia. Os meus pais migraramjovcli.i.
do Sul pobre, para o Norte industrializado, em busca de vida digna, fugindo da foi]ic,
da sede e do desemprego.

Ate  os  anos  sessenta  do  s6culo  XX,  muitos  trabalhadores  da  terra  sem-tci.I.:i
(cafoni) foi.am migrando do sul da Italia. Muitos "ten.oni" (pobres comedores de tcl.I.i` )
safram do pals  a procura de  vida digna na Ai-gentina,  no Brasil, na Venezuelu.  iitt*
Estados Unidos, na Europa do Norte, na Australia... Trabalhadores da teiTa sem-li`I.I.:I
espalhados pelo mundo.

Mas, nos tiltimos vinte anos, a Italia conheceu urn novo fen6meno. Urn |iiii',` ti`i`.
produziu milh6es de empobrecidos obrigados a ir embora, agora virou urn ii;u'.` ii:ii n
onde outi.os povos querem migrar.

Do mundo arabe, da Africa Negra. da Asia, da America Latiiia c, ullilli;Hui.iili..
do Leste Europeu,  centenas de milhares  de  pessoas estao chegando :`i*  l`i.I iiil`'ii.H,`  LIL.
inar do sul da Italia a procura de uma possibilidade de vida.
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I ; o I)ovo de "Messi{|iifi'.` a gonte da `.teiTa-do-meio" que scmpi.e teve qiie migi.ai.

itt tr i`iiiis{I da I)obl.cza, do latirtindio, da seca e da fome, este povo que talnb6m scm|)I.c
;ii`(>lhcu  gciitc dos  inuitos jeitos,  religi6es, falas e culturas,  abre os portos,  as casas e

l` ,,,. a€ao'

Lembro-me  que,  aos  18  anos.  recebi  urn pi-esente de namoi-o de  algu6m que,
niiqllcle tempo, eu estava amando.

Erajoveinberbere,dospovosdodesertodosaara,quetinhamigradoparaMilao.
[3i.tl iiivemo, a cidade estava envolvida no seu tfpico inanto cinzento feito de neblinas
a polui€ao.

No parque da cidade, entre as arvoi.es tota]mente despidas de folhas e as pessoas

pussando bein agasalhadas, eu abri urn enorme pacote. Do pacote sai'a urn cheiro lnuito
bern  conhecido  e  nao  I.econhecido.  Abrindo  a  caixa  mistei-iosa  os  lneus  olhos  se
enchei.am de maravi lha, e urn sorriso enfeitou o meu I.osto vermelho poi-causa do fi-io
e da emoeao.

Era  urn  enorme  cacho  de  tamaras!  As  doces  frutinhas  vindas  do  desei-to  da
Arg6lia!

No meio do grande cacho de frutas doces, urn outro pacote, bern menor, quase
invisfve].  La  dentro  urn  pequeno  anel,  uma  pedra  turquesa  e,  no  meio  da  pedra,  a
incisao de uma cobra.

Por muitos anos, usei aquele anel. Faz tempo que a pedra quebrou e hoje o anel
estf guardado numa caixinha.

Passaram-se quase vinte anos daquela tarde no parque da cidade de Milao, mas,
cada vez que paro para recordar, voltam a miiiha boca, ao meu coli)o e ao meu cora?ao,
o sabor das tama].as. da pele e dos beijos, a alegria do amor da cor das oliveiras e urn
:`nel com uma pequena cobra incisa numa pedra turquesa.

De luas, tamaras, cobras e vida: perguntas com corpo de mulher

i muito difrcil ser mulher e ouvir com prazer o texto de Gn 2,4b-3,24.

i urn texto mitico e, por isso, mfgico:  fa]a para todos os poros de nossa pele e
de nossa alma.  Quanta violencia e quanta domina€ao os nossos corpos de mulheres
suportai.aln e suportam em nome desses textos definidos como sagrados.

Quantas feridas abertas choram as nossas almas de mulheres.  Mulhei.es consi-
(lel.adi`s infei.iores porque safdas de uma costela. Mulheres, logo depois dos animais,
iitio tao liumaiids quanto os homens. Mulheres. aborto de homens, segundo a "Politica"
(lc ^risl6teles, ou nao imagem de Deus, segundo Ambr6sio no Co/'/tc/tfa'rz.a a Prz.7jzcr.r#
(.(Ii.III  (I()s  Cor{ntios.

M lllhci.es sedutoras, eternamente conspirando, para fazer os homens cairem nas
)I,;u'rti`` tlt) i"`l.  Mulheres-cobra, de ]ingua dupla, mentirosas, pervei-sas e maliciosas...
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imp{)**ihilitiiil:th  ?I  plciu  pi.escnt`:`  do  diviii(].  Miilhci.€s  cxc]iil'dt`s,  cm  illiiitti*  Illi,I,;H`(```

c  ilistitiiit`f)cs,  impedidas de "tocai." no sag].ado. no altai.,  [ios tilos c  ]iliirgias..,

Nao  6  facil  ler  Gn  2.4b-3,24  sein  sentii.  uma  antiga  fei.ida  lnlejfli..  i  u  i`ic.`iii:`
ferida que  as  nossas  macs,  av6s e matriarcas  sentiram em  seus  coxpos,  em  tod()*  (}`
tempos  dos  "textos  sagrados",  em  muitos  espaeos  geograficos,  I.agas  e  condi¢(~`i``
ecoii6micas.

0 fato de sermos as filhas de Eva 6 o parentesco comum de todas n6s mulhci.c`
dos dltimos 3.000 anos de hist6ria "ocidental.'.

Podemos peilencer a diferentes ra?as e etliias, condie6es sociais e econ6miciL*`

gerae6es, op€6es sexuais, igrejas e religi6es, mas todas somos filhas da mesma Mile
dos viventes, todas somos Eva.

i destes mitos de luas, mulheres, arvores e sexpentes que n6s mulheres quei.em()s
falar.  Sao  estas  palavi.as  doloridas  sobre  luas,  mulheres,  arvores  e  serpentes  qiic

queremosdesconsti-uiredessacra]izar.Enestaspalavrasmagicassobreluas,mulhcres.
arvores e cobras que quei-emos encontrar a palavra boa, pfllavra de vida, palavra qilc
cria e I.ecria vida e I-elae6es, por isso, palavra da diviiidade.

De luas, tamaras, serpente e mulheres: o texto
"Na  beii-a  de  outro  mar  se  retii.a  o oleAii.o  nos  dltimos  anos  de sua  velhice.  0``

olhos estao velados, as maos tremem, estcl chegando a sua hora. Entao se cumpl.c
a cerim6nia de iniciacao: o velho oleiro ofei.ece ao jovem oleii-o a sua melhui.

pe?£` de bai.ro.  Assim quer a tradi€ao dos fndios da America norte-ocideiiti\l ;
o artista que vai emboi.a da de presente a sua obra-prima para o artista quc i`:
iniciado.  0 jovem  oleiro  nao  conserva  o  vaso  perfeito  para  contempli{-I(t  c
admira-lo, o joga no chao, o quebra em  nil  peda?os,  recolhe os pedacos  e t`*
inL`orpora in sua argila" (Eduardo Galeano, Jc„!c/cz ,st7b;-c a ;7ic;7!o'r7.fl).

A  exegese  e  a  hei.meneutica  latino-americanas  ja  percorreram  urn  longo  i`
fecundo caminho na reflexao  sobre Gn  2,4b-3,24.  As reflex6es de Carlos  Mestei.s.
Milton Schwantes e Severino Croatto nos ajudam muito neste sentido.

0 tema do delito/castigo parece ser urn dos fios que pexpassam os capftulos 2-3
e 4-11 do livro do Genesis.

0 mundo do campo parece ser o chao econ6mico e geografico destes texto*. ^
humaiiidade 6 gente tirada da terra (2,7), 6 gente colocada numa hoila/roea cultiviitlH
como umjardim (2,8-9).

Existe  uma  grande  difei.enga entre  os  capftulos  1  e  2.  0  primeiro ciiprl`iln tlu
Genesis narra a ci.ia€ao do c6u e da ten-a:  "No princfpio Deus criou  o c6u  i` ;I  lt`ii';I"

(Gn  i,1  e 2,49). 0 segundo capitulo inverte a ordem da cria€ao:  "Quflndo .I`ivi`  I }t.u,`
fez a terra e o c6u..." (2,4b).
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^  Ii:I.I.i`  I):Li.i`i`c w ti lcl"i i`i`I)ti.ill  dc``tc .`cgimdo c Lci.ccit.o col)I'tLilt)``... ( ) tci`1ii ikl*

i`i'vii* €iict)iili.:I-sc  Ilo  vc[.sfculo 5 do segundo capitulo e depois s6 elm  3,17-19.

I'ai.ec`e que, iiestes capitulos, o ``caos" 6 a falta de terra e de condie6es dignas de
tl.iibiillitlr a ten.a, para a humanidade camponesa que vive da ten.a.

C`omo na hist6ria do velho indio oleiro, a magnffica obra de ball.o dojovem oleiro
L`tiiit6m milhares de pedacinhos estra€alhados da maravilhosa obra-prima de barro do
vcllio oleiro. Sao estes pedacinhos, antigos e maravilhosos, que procuramos encontrar
no lexto do Genesis. Ti-es blocos parecem ser de argila muito antiga.

I) 0 texto de Gn 2,10-14, que naiTa a respeito dos rios do Eden, 6 urn texto de
outi.a ti.adicao literaria inserido nesta obra.

2) Outro bloco antigo de uma "argila de contos mitol6gicos" parece ser o texto
de Gn 2,18-24. Nele 6 narrada a consti.ucao do espago, da "casa" para os animais e a
liumaiiidade. Nesta narraeao, a humanidade se faz mulher e homem. Jav6 procura uma
"auxiliadora" id6nea para a humanidade tirada da terra.

3) Do terceiro bloco de antiga argila, Gn 3,14-19, 6 a narrativa de tr6s maldie6es:
a) a dor do parto para a mulher; b) o sofrimento da mulher por ser "govemada" pelo
homem, coino fortalecimento do patriarcalismo androcratico; c) o homem, trabalha-
dor do campo, dominado pelo ``suor" e pelas "fadigas".

No conjunto do texto de Gn 2,4b-3,24 parecem tamb6m existir dois pedacinhos
lnenoi.es de antiga argila, m]'tica e magica, nao menos importantes.

Encontramos em Gn 2,7-17 o relato da arvore do conhecimento e em Gn 3,22 o
relato sobre a arvore da vida.

Percebemos entao pedacinhos de argila muito antiga, de textos que anteriormen-
te ei.am contos, provavelmente da tradicao oi-al de muitos povos da Mesopotamia. A
6poca de redaeao do texto mos ti-az cheiros diferentes. Percebemos urn cheii.o forte de
ti.adieao  do  s6cu]o  X.  Produto  narrativo  da  corte  salom6nica,  atrav6s  da  inovacao
religioso-idolati-ica de Salomao (1Rs  11).

Existem cheiros mais suaves que nao podemos deixar de perceber, desconfian-
eas, sem pretensao de sei-em certezas.

Uma suave suspeita de uma outra canada de redapao mos vein do s6culo VIII,
dii pi.ofecia, da grande luta contra a idolatria e a serpente que eram foitalecidas pelas
I iioiiai.quias estran8eiras.

A crftica a sexpente, quando Noesfa foi afastada do templo de Jerusalem (2Rs 18,4).

No texto de Gn 2,4b-3,24, a lei 6 fundamental : Jav6 6 vida e a serpente 6 antivida.

0 texto 6 construido com o capftulo segundo em contraposigao ao terceiro. A
vitl;I  i`ii)  contraposi¢ao a morte.  A felicidade em contraposi€ao a serpente.  0 texto
tlt`I.t`iltli` LL pt>si€ao de que a obediencia a lei, as ordens de Jav6 (2,16-17) garante a vida,
t` tiLiit .`u{I I I.:iiisg].essao traz a experiencia do sofrimento, da domina?ao e da moile.

I_``
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^    li`i.   ;I   'I`()I.ii  j   LlllliL   I)I.(i|)(i``(ii  (|`li`   Vcm  (lt)I   l€ltl|)(t*   :Illlitit)I,   iii:ih  i`   t)   iii{iviliii`Iiln

ili`,ii(i`,I.`iii`^iniii`{7  do  liiial  do  s€cillo  V]IJ  c  VJ[  tiiic  dri  l`til.gil  csi7cciiil  c  di`,i`i.`ivii  i`i  li`i.

0  lcxto de Gn  2,4b-3,24  mos diz clai.amente que a  serpeiitc acubn  com ii  vitl:i
dos animals, com a vida da mulher, que 6 dominada pelo homeln e vai  pill.iiid{) i`ttlll
dor filhos para as guen-as e pal.a o estado; e acaba com a vida do lavi.adoi. do cumii``.

que se fadiga na ro?a para que os reis vivam no luxo e na mordomia.
Mesmo contextualizando as possfveis redae6es destes textos, os nossos col.I){t``

de mulheres continuam coin uma antiga ferida latejando no fundo da alma.

Precisamos desconfiar destes textos, pi.ecisamos tocar o texto como se tocu urn
colpo, urn tecido vivo, com o nosso coli)o, o nosso tecido vivo de mulheres. PI.ecisi`-
mos  ouvir o  texto  falar.  Pi.ecisainos  achar no  texto  discordancias,  incongruenciii.i.
conflitos e, desta ``desordein", tirar a palavra de vida que I-ecria I.elae6es.

De luas, tamaras e cobras: o texto, provavelmente, com corpo de mulher
`` Sou Eva,

sou eu,
sou livre e inteira

e I.do 6 por miitha culpa que Jesus i'irorreu."

Existem varios relatos bfblicos sobi.e a ci.ia€ao do mundo, mas o mito da ci.iacao
de Adao e Eva e sua "desobedi6iicia" 6 o que mais influenciou o pensamento ocidentiil.

Tudo isso 6 muito interessante, porque o texto em si 6 cheio de contradie6es.

I. Scrperife (Gn 3,19) -No texto se diz que 6 a mais astuta, cautelosa, hostil, ii
mais dificil de dominar, de todos os animais do campo que Jav6 Deus havia feito.

Sui-ge, entao, ulna pergunta: se a sei.pente 6 urn anilnal perverso e velhaco, coiutt

pode ser astuta, cautelosa e bonita? E como pode estar na horta/jardim de Deus?
2. A %w77!a;zz.c7czcZc -Se foram feitos a imagem e semelhanea de Deus, se tiiil"m

o sopro de Deus dentro das nat-inas (2,7), por que depois tern tanto problema ciii
ser como Deus? Nao faz sentido serem como Deus e serem castigados por quei.ei.cm
ser como Deus!

Poi. que,  na Bfolia,  quando  a humanidade  ten chance de conhecei. a Deus  i:,
expulsa do Parafso, em lugar de ganha-lo?

3. A drvore do conhecimento do bern e do mal e a arvore da vida que esl.iu nn
meio do jardim (2,9) -Se a humanidade comesse a fruta do conhecimento do Ill.iii t`
do mal, estaria mais apta para o seguimento do projeto de Deus. Pot. que foi i`xi``II,I"
do jardim por ter comido a fruta?

4. Eva -Em rela€5o a expulsao do Eden, Adao I-ecebe urn castigo dtt nuun 1` t tl;I

pi-odueao  (trabalhar  o  solo  com  suor e  fadiga).  Eva  I.ecebe  dois  cn.qtig`t``  tl`.  `iiili.iii
sexual: urn do mundo da reprodu€5o (parir com dor) e outro do muiidt) tlH tlt iiiiiliH\.ili t

(o homem dominara: sexismo, patriarcalismo, androcracia).
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Nil   lii``1t~iiii`  tki   mt)i';Ll  i`Ii*liJi,  c`Ltl`  diiii`  til'iliHi``  tlc  i`ii*Iigt7.i  I'ci.i`lici.:IIii  il`)i``  ti.illti,`

I ( ,I i' I I I l|" tl`'  (I i l`Cl.C'' lcs .

()  muiido  dfl producao  teve,  na  hist6i-ia e na moi-al,  todas  as  feri.alnentfls  pal.n
mcll`(7i.at-e para aliviar o siior e a fadiga.

0 mulido das dominadas e das violentadas pelo machisino, o patriarcalismo e a
iiildi.ocracia continua sangrando da mesma foi.rna.

0 mundo da reproducao, da dor, do sexo e do prazer continua sendo ferida aberta
Ilo corpo das mulheres.

Desconfioque,emEva,ai-voreseseipentesestejamalgunspontosfocaisdaquestao.

i iiesse mundo que quero mergulhar.

De a rvores, luas, deusas e serpentes

Nasci no dia  13 de agosto e era uma sexta-feira. Vim para o Bi.asil e, cada vez

que anuncio o dia do meu nascimento, as pessoas se cutucam e riem dizendo: ``Viu?
Ela 6 bern bruxa, 6 uma v]'bora, temos que ter cuidado com essa mulher, nasceu no dia
do cachon.o louco!"

Ao contfario. a minha velha av6 grega` mu]her da ``terra-do-meio", e das arvores
de tamareira, quando eu ei-a crianea,  me deu  uma pequena medalha que ainda  hoje
cai.I.ego no pesco€o, nela estava escrito em grego "Zoi", isto 6, ``vida plena". A av6 me
disse: "Mai.ia Soave, minha filha, voce iiasceu num dia totalmente especial, nunca se
csqueca. 0 dia  13 de agosto 6 urn dia propfcio, de defesa da vida, da tell-a, de cuidado
para que as tamareiras, as oliveiras, as videiras e as figueiras possam viver".

Antigamente,  alguns  s6culos  antes  de  Cristo  e  mos  primeiros  s6culos  da  ei.a
comum, no dia 13 de agosto, acontecia uma festa para H6cate, a deusa ]ua na Gr6cia.
Elm Roma acontecia a mesma festa no mesmo dia em honra de Diana.  0 dia  13 de
:lgos[o era urn dia propfcio,  pois a colheita amadurece mais cedo nos parses do sul
europeu do que mos do norte. Nesse dia era invocada a ajuda da deusa para impedir
lcinpestades, que poderiam prejudicar a vinda da colheita.

Essa festa foi, de celia maneira, pexpetuada pela Igreja cat6lica, pois a data do
d ifl 15 de agosto foi escolhida para a celebra€ao da festa da Assun?ao da Santa Virgem.
A conexao entre a cerim6nia paga e a crista 6 muito interessante.

0 aspecto especial do ritual cristao centi-aliza-se nas preces dirigidas a Virgem
M:`iiu, como anteriormente eram dirigidzis as deusas da lua, a fim de que ela desvie
;i,I tcmpcstades dos campos ate que os frutos sejam co]hidos.

I li`i tiina passagem num texto siri'aco chamada "Partida de Nossa Senhora Maria
tli`h`ii  miindo" que diz  o  seguinte:  "E  tamb6m os  ap6stolos  ordenaram que  deveria
I I:iv``I' umi` comemora€ao da Aben€oada no d6cimo terceiro de Ab (agosto), a bern das
viiili;I,` i`um ciichos de uva e a bern das drvores com frutas, e que nuvens de granizo,

Ill 64

i.`ilii  iii`tli.:I  tli`   ii.ii.  mut  vi```hi`m,  i`  t|ui`  iis  :il.voi.i`s,  :`s  I.I.`il;`,I  t.  :is

:`1 ,,,.,, `t\l`,I,  ,I,,€h,.:tlk,*„.

0  podei.  umcctaiite  das  deus£`s  nao  se eslendia  soineiite  a()  conti.ole  ilil  c`IHi\J:I.

iiius tlci-editava-se que lamb6m pi-oduzisse oi.vallio.

Islar, a deusa da lua babil6nica, era relacionada com nascentes de dgims c I.it}t`,
Istai. tamb6m levava o tftulo de ``Coberta de Orvalho".

Em Gn 2,10-14 tern urn coiito completamente centrado nas aguas e mos I.it)S.

Coino Istar, outras deusas Cram considei.adas guai.dias das aguas. rios e c6ri.cg()`.
i no diltivio da Babil6nia que Istar consti.6i uma Arca (constituida como uma liln (iuc
ci-esce) pal.a salvar o mundo e, parando a chuva, laiiga uma pomba ao c6u...

Nos lextos de Genesis  sobre a hist6i.ia de Agar e Ismael, quem escuta o chtim
delsmaeleodesesperodeAgar6uma"deusadoolhod'agua",umadivindadeseiihom
das nascentes de agua.

Precisamos, entao, mergulliar mais na Mac-Lua.

A M5e-Lua
" Habito un. corpo que sangra

sell. estar ferido:
6 urn mist6rio lu`par."

S5o muitas, iia hist6ria da humanidade, as deusas da lua. Istar da Mesopotaiiii:I
6 uma das mais antigas. Antes que os sum6rios primitivos migrassem pal-a a Assii.i:`.

porvoltado3°milenioaiitesdaeracomum,elaeseufilhoTamuzjaeramalicultuados.
Istai. era chamada "Dii.etora das pessoas", "Profetisa", "Dama da Visao" e os ai.quivt ih
arqueol6gicosdacidadedeNirmud,oiidelstarei-acultuada,revelamqueasmulhci.c.i
desempenhavam pap6is de juizas e magistradas nos tribunais. Astalle ei-a a foI.im (ki
Deusa-Mac  adorada  pelos  canaiieus,  hebreus  e  fenfcios,  mas  ela  e  seu  filho  Baiil
antecedei.amessespovos.Seuiioine,que6taopr6ximoaodelstar,6mencionndopcl;i
priineira vez em  1480 ac, quando seu culto ja ei.a considei-ado antigo.

fsis do Egito era adorada desde mais ou meiios  1700 ac. Era chamada "M::li` ih
Univei-so" e ``Pi-ovedora de toda a vida na teiTa". Cibele, Deusa da Tell.a e Dcu``ii {ki
Lua, era cultuada na Frfgia antes de 900 ac. Era mac de Atis, urn deus que moi.I.i:I t`
ressuscitava.

A estreita semelhanea das Maes da Lua enti.e si e surpreendente: poi. exoniitlii.
a partenogeilese parece ser bastante caracterfstica da Deusa da Lua. A Gi.an(li`. M:ii` i.
seinpre 1.epresentada como "virgem",  a despeito do fato de ter muitos  ai"`iil`.` i.  il``
ser mac de muitos filhos, ou de urn filho, o qual mone somente para nascei. . t`il in v``z„
anos ap6s anos.

A palavra "virgem" (em gi-ego, pa;.f/.e/ios) para a Deusa-Lua ii::io si!"il ii.ii  lil:ii``
doqueumamulhei.solteira.Avirgemlstar6frequentementeintitiiliiil:I":i|nttwiliil:I"`
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i`  i`I:I  ii[.t'ii)I.i:I  iliy,:  I.ui"i  |i].t.stiliilii  compadcc`ida  soii cu".  Istar  usa  o  "posiii.`.  v€ii  iiiii`,.

i`ii'i.``  t)I  .iudciis,  ei.a  a  ]iia].ca  taiito  das  vii-gens  como  das  pi.ostitutas.  As  pi.oslitutas
`:i*i.i`ilii.`  dti  teliiplo  de  Istar eram  cliamadas  de  "vii-geiis  santas".  Criangas  iiziscidas
I.tti.{i do cusamenlo Cram chamadas de "parthenoi" ou ``nascidos de virgem".

A I)eusa-Mae esquiin6 (tiltima migracao para a America de 3000 ac) 6 chamada
il i` "Vi I.gem-aquela-que-nao-ten-marido".

A Virgem Santa chinesa, Shing-Moo, a Grande-Mae, concebeu e pariu urn filho
€,,ql,1l'lto Vil-gem.

Em todos esses casos de Deusa-Mac-Lua, o termo v!.rge77I encontra seus signi-
`ic`udos I.eais no fato de contrastar com o termo casadcz.

Em tempos  primitivos  uma  mulher  casada  era  propi.iedade  de  seu  lnarido.  No
.`istema patriarcal acidental , a moea solteira peilence a seu pai, mas em 6pocas anteriores,
i`oino em algumas comunidades primitivas, eta era dona de si pr6pria ate que se casasse.

Uma mo€a pertencia ``a si pr6pria" enquanto era virgem/solteira. Ela liao podia
t`ci. obrigada  a  manter castidade e  nem  se entregar a urn abra€o  ind8sejado.  Como
vii.gem ela pertencia somente a si pr6pria, era "uma-em-si-mesma". E neste sentido

que as Grandes Maes-Luas podem sei-chamadas corretamente de virgens.
"Eu estava no Noi-te do Bi.asil, na floresta amaz6nica, me convidaram para

ti.abalhar  com   camponeses   e  tinha   s6  uma  tarde  pal.a   me  I-eunir  com
mulheres  opei.arias  e  dom6sticas  (...)  uma  mulher  disse  o  seguinte:   `Eu
ti..ib.ilho,  teiiho seis  filhos e sou  virgem  (...)  o chefe do lugar onde trabalho
muitas  vezes  me ofereceu dinheiro para que eu entregasse as companheiras
de trabalho que chegcivam ati.asadas e aquelas que participavtlm das reuni6es
de organizagao da greve.

Eu sempre me recusei.  Urn outro  me convidou para jantai. e depois fazer urn
programa com ele, e eu disse que nao (...) Isto 6 para mim  `vii-gem'. eu nao me
vendo para esses homens..." (Ivone Gebara, Coi!-sp!+#;74/a 9/94, p. 45).

^s arvores da lua e a serpente

No Mediterraneo Antigo a Deusa-Lua era representada por uma pedra.

Pedras  de  arenito aparecem  no  Santuario da  Sobei.ana da Turquesa,  entre  os
pi.ecipfcios  do Monte  Sinai,  sugerindo  que  a  Grande-Deusa-Lua era adorada nesta
moiitanha da lua (isto significa "Sinai"), na forma de urn cone, antes que Mois6s ali
I.ecebesse as Tabuas da Lei.

Na Cald6ia, a Grande-Deusa, ou a Deusa da Lua, era adoi.ada na foi.rna de uma

I)cdi-a negra sagi-ada, e se acreditava sei. essa a mesma pedra ainda venerada em Meca.
H``,`i` pedi-a foi colocada na Caaba, em Meca, e servida pelas antigas sacerdotisas. A

iictli.ii negra era uma divindade especialmente protetora das mulheres. Hoje a Caaba
:Iilitla sobrevive e 6 o lugar mais santo do Islao.
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A   i7edi.a   I.oi,  cntao.  iisiida  i7iu.ii  I.crtre``ciit:u.  ii  1)ciisii-I,`ia  i`,lil  iiiuilos  I`i#:u.i`s  tlo

Oi.ienlc M6dio e do Mediteri.aneo.

A16m  do  pilai.  de  pedi.a,   urn  pilar  de  madeii.a  ou  ai.vore  6  fl.cql.ieiiteininili`
encontrado como sfmbolo da Deusa-Lua, a sagi.ada frvore da Lua.

A Asera` tao frequentemente mencionada no AT, era uma arvore tratada coiiit)
se fosse a mesma deusa Astaile.

Os profetas condenavam a adora?ao a Asera, as luas novas e aos sabas, p&i.a os

quais os servieos religiosos Cram realizados.

Esses  I.itos  e  o  bosque  onde  ficava  a  Asera  Cram  todos  parte  do  ritual  du
Deusa-Lua. Portanto foi contra a Mae-Lua, que havia reinado no Sinai, que o moiio-
teisino enfrentou sua maior luta. A Deusa-Lua era muitas vezes adorada numa gruta,
nun bosque natural ou numjardim. Em poemas e textos religiosos afirma-se frequeii-
teinente que ``a arvore cresce no meio do jardim". Em certas figuras assfrias, babil6-
nicas e da Cald6ia a arvore 6 uma tamareira; em figui.a micenica (Creta ate 5000 tic)
6 uma oliveira a arvore sagrada. No mundo grego 6 tamb6m a videira.

A16m da arvore sagrada, ligada ao culto da Deusa-Mae-Lua, esta o animal. As
vezes tern a imagem do javali  (representando o mundo dos mortos).  0 seu aspecto
voi.az6representadopeloleaooupelapantei.a.0aspectomatei-naldaDeusateincomo
sfmbolo a vaca celestial, e o seu filho, o jovem-lua, 6 o bezeiTo.

.

0 bezen-o, filho da Mae-Lua, 6 o her6i que vein a ten.a e mostra a humanidade
o caminho da salvacao. 0 jovem filho da Mac-Lua fica entre o c6u e a terra, porque 6
sujeito a morte como homem, mas 6 tamb6m filho da virgem Mac-Lua, o eterno nao
nascido.Elepartilhadanaturezadahumanidadecomodanaturezadosdeuses.Muitas
cultui.as do mundo centra]izadas na terra t6m cultuado a Deusa-Mac, como serpentc.
A arque6loga feminista Marjia Gimbutas encontrou sinais da Deusa-Selpente, desdc
6000 ac, na ilha de Ci.eta do tempo min6ico (neolftico).

As culturas  do culto  a Deusa-Serpente  tern considerado o desprendimento
cfclico da pele da serpente uma metafora para o ciclo de nascimento/vida/moi.tc
da humanidade.

A serpente foi usada para ilustrar as pequenas mortes que suportamos dui.antc i`
nossa vida. 0 despi.endjmento da infancia para dar lugar a puberdade, o desprendi-
mento da fertilidade na ocasiao da menopausa, o desprendimento do relacionanieiilo
com  a  morte  de entes  quei-idos.  0  fato  de  a  sexpente  viver em  uma  forma  novii,
pui-ificada, ap6s o desprendimento da pete, tern sido universalmente utilizado coma
uma inetafora para o poder purificante da mudanea e da transformapao, e tamb6m
como sfmbolo da vida etema.

Diferentes  mitos  primitivos relatam que o don da imoilalidade foi  ti.azido :\
humanidade ora pela lua e oi.a por uma serpente.
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:"„,'t.i:`|{:`":i,:,.I:I:`:.:]|:t)isja;:::I.::"b`:J.[%Vae,'.:oaLTau,:]Tqaj':ddaei:;ovdj:I:f,?f:,ut:.eft:;:S,::::j£:
i.t)Iihui`ilncnto do bein e do mal, e da vida etei.iia.

0 tema da cobra aparece tamb6m em outi.o lugar bastante inesperado. 0 Deus
il"iioiitesinai,cujonomesignifica"moiitanhadaLua",erasei.vidoporacompanhaii-
tcs  cliamados  levitas.  Esses  levitas  usavam  uma lua crescente como urn omamento

I)til.d a cabe€a.  Parece que a palavra "Levi" significa "envolver" ou  "sei. devoto",  e
t`iiiii.ece em inscri€6es min6icas da ilha de Creta beln antigas (antes de 4000 ac) em
c`oliexao com o deus Wadd, que era dells do amor e deus da lua.

Nas  sociedades  fundamentalmente  matrilineares,  a  serpente  era  amiga,  uma
i`Iiuda e uma auxiliar da Deusa e de suas sacerdotisas e sacerdotes. No antigo Egito,
i) hiei.6glifo (sfmbolo escrito) que I-epresentava a cobra tamb6m significava a Deusa.

Uma das principais raz6es pal-a a associaeao entre luas, mulheres e selpentes 6
o fato de compai-tilharem urn padrao de despi-endimento cfclico.

Pal.a a  serpente o que  se desprende 6 a pele;  para a lua as  suas  fases e para a
mulher o revestimento do dtero quando ela menstrua.

A pele despi.endida provoca o renascimento da mulhei.. A sell)ente e a lua, como
si'mbolos univei-sais da renovaeao, mos pi.opoi.cionam uma pista vital para os mist6rios
iiielistruais.  Nosso despi.endimento  mensal  6 a chave da nossa pr6pi.ia  renovaeao e
criaeao,achavedanossapr6priasatide.Todomespodemosrecriar-noscompletainen-
[e. As arvoi.es, luas, cobi.as, mulheres... a vida vivida pelo gostoso gosto de vivei-!

Quem 6 a deusa? De onde veio?

Parece que o culto da Grande Deusa, Rainha do c6u, da qual tamb6m se fala
Ilo Prilneiro Testamento, existiu e floresceu no Oriente M6dio,  milhares de anos
aiites da chegada de Jav6. A arqueologia descobriu a adoracao a Deusa nas comu-
Iiidades neol]'ticas,  por vo]ta de 7.000 ac, e alguns sinais no paleoli'tico superior,

por volta de 25.000 ac.

Masporqueadivindadeantigaeraimaginadacomomulherenaocomohomem?
Quando a adoraeao a Deusa comeeou realmente?

Apaleontologiapi.op6eahip6tesedequeocultoantiquissimoparaaDeusa-Mae
e`steja  ligado  ao  fato de que  os  povos  primitivos  nao compi-eendiam a paternidade
biol6gica. N5o conheciam a ligacao entre o ato sexual e a concep€ao.

0 feto no titero da mulher era fato misterioso para o homem primitivo.

A fecundidade das mulheres ara algo de divino. A mulhei. era reverenciada como
il doadora da vida e o sangue menstrual era sfmbolo propiciat6rio de mais vida. Muitas
.`i~io as estatuas chamadas "Venus" de 25.000 ac.
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A  "Gi.alidc-Mi~Lc" ci.a o si'mbolo dos cdcadoi.cs li(^)I"idcs dcslc pcl.I't)d{) Iiil  I.cgiil(i
Eui.o-Asi4tica.  A  iimgem da mu]hei. deste  ]ong]'ilquo pci.i`odo d:i  hi,`t('}ii:I tlit  I`ui"u`ii
dade ei.a complexa:  nao era uma deusa, ]iein urn idolo, Item a Mac dc urn I)ciih. i`i`:` :I
Mae da tribo e do cla.

No  perfodo  neolftico,  ate  a era  do  bronze  (ber€o  hist6rico  do  sui-gimcnltt  tl:I
agricultura), surge a Deusa-Mae-Tei.ra.

Na Jeric6 de 7.000 ac encontrai-am-se varios restos arqueol6gicos qiie apoi`ttu`i

para uma vida I.eligiosa ativa.

Existem nesta regiao e deste perfodo varias figuras femininas, com as rna()S iitt

peito, nun ato de semeai..
Numa regiao do atual Ii-aque, encontraram-se estatuetas da Deusa-M5e, diitiidii*

de 6.800 ac api-oximadamente, como tamb6m estatuas na Anat6lia de 5.500 a(i Nn
sul do rio Eufi.ates enconti.araln-se estatuas da Deusa de 4.000 ac; com a invenc5o d{i
escritui.a nestas regi6es (3.000 ac), a Deusa foi conhecida na hist6ria escrita.

Na Gi.6cia e em Roma o culto a Deusa nao foi suprimido ate os imperadoi.c*
ci.istaos de Roma e Bizancio, que fechai.am os dltimos templos da Deusa poi. volta
de 500 dc.

Parece que a passagem da era do bronze para a era do ferro, entre 2.000 e I.()()()
ac, mai.cou urn corte hist6rico para a sobreviyencia da imagem da Deusa.

0  descobrimento  do  uso  do  ferro  e  da  t6cnica  da  laminaeao,  a  t6cnic€`  ilii
construeao de annas cortantes e leves para os senhores da guen-a, fottaleceram o I.osttt
inasculino e violento da divindade.

0  uso  do  feiTo  na  constru€ao de  arados  e  a  produeao  de  excedente  agi.i'c{iki
masculinizaram a agricultura e fortaleceram o surgimento de classes sociais. A Dcu``ii
come€ava a ser urn prob]ema para o mundo tao violento. excludente e masculiniznd`).

Acho que, a luz da pi.esenca da Deusa na hist6ria da humanidade, na p¢f7.]cp;-.``/i/./J
do mundo da pequena agricultura ti.ibal (relaeao de iguais ate 4.000 anos ac, segimtl{}
R. Eisler), devemos relei-o pretexto que deu origem a Gn 2,4b-3,24.

De luas, cobras, mulheres e tamareiras: esquecer disso foi o nosso maior pecado

Normalmente considei.a-se o texto de Genesis 2,4b-3,24 escrito entre o I.ei"idt)
de Davi e Salomao.

Deve ter sido aquele urn tempo de ``pax 1.omana", de uma certa seguran?a pol i'tic:I.
Este I.elato deve ter sido escrito antes da destrui?ao de Samaria e do Reino do Nt)I.lc`
em 722 ac.

No seu I.einado, Salomao fez alian€a com outras nae6es, especialinente i`ttiii
o Egito e Tii.o. Isto fortaleceu ainda mais uma situacao de grande variedade ciill lil.ill
e religiosa.  No reinado de Salomao foram se fortalecendo a opressao e o tl.iliiil{).

69



T`iuiili6m pot. esles motivos o I.eiliado salom6nico foi urn peliodo de augc diL c()nsti.ii-

:i~i(i, tlt7 i`om6rcio`  da  atividade  intelectual  e do ci.esciine[ito  urbano e  militar a  fuvoi.
111`/  p(,l,cos.

Duvi  e  Salomao  conquistaram  os  cananeus,  mas  nem  todos  se  converterain
:ttmpletameiite aojavismo monoteista. 0 mesmo Salomao nao foi de firme fejavista,
i?.vc  lima  esposa  paga,  e  no  templo  se  celebravam  cerim6nias  pagas  com  muitos
`fmbolos da sexpente.

0 sumo sacerdote Sadoc tinha sido anteriormente, na Jerusalem jebusita, sumo
iucerdote do templo desta cidade canan6ia. i tamb6m possfvel que Davi, depois de
:ci. coiiquistado a cidade jebusita de Jet-usal5m, tivesse permitido que Sadoc introdu-
7.issc o sfmbolo da sexpente na religiao israelita.

Com o governo do rei Ezequias (715-687 ac) houve uma reforma religiosa em
liid£, precursora da reforma de Josias, urn s6culo depois. Foram afastadas as praticas
:sti.angeiras introduzidas pelo I.ei anterior, Acaz, e foram 1.emovidos vai.ios objetos de
.`lllto por muito tempo associados pelo povo ao javismo. Nesta reforma de Ezequias
roi I.emovida a imagem de bi.onze de uma cobi.a que tinha fama de ter sido feita pelo
I)I.6pi.io Mois6s e que fora colocada no templo desde tempos imemoraveis.

Em 2Rs 18,4 esta escrito: "Ezequias fez o que Jav6 api-ova, seguindo em tudo
`)  seu  antepassado  Davi.  Ele  acabou  com  os  lugares  altos,  quebrou  as  estelas  e
Jci.I.ubou os postes sagrados. Despedacou tamb6m a serpente de bronze que Mois6s
l]i`via  feito  porque  os  israelitas  ainda  queimavam  incenso  diante  dela.  Eles  a
:hamavam de Noesta"

Parece, entao, que o I-elato 6 uma costura, com muitos I-etalhos de contos e mitos
.mligos, feita numa 6poca na qual abundavam os sfmbolos da serpente e se adoravam
tlnto deuses quanto deusas.

Parece claro pelo relato costurado com contos e mitos antigos. que neste perfodo
I,`oi feita a sexpente de bronze por Mois6s no deserto e que possivelmente foi colocada
'`ii Arca da Alianea (sei-afins?) foi despeda€ada pelo jovem I-ei Ezequias.

A necessidade da centralizacao do culto num monotefsmo templar, comeeando
)or Davi, Salomao, Ezequias, despedacou a sexpente, esti-a€alhou a Deusa, as luas, as
[i.vores sagradas, as bebidas "soma" e os frutos da imortalidade.

No  perfodo  tribal  de  Israel  (1250-1000  ac),  havia  lugares  de  culto,  espa?os
ncludentes dos muitos jeitos, I.ostos, culturas e expi.ess6es religiosas das tribos.

As tribos estavam congregadas ao redor da mesma experiencia de libertacao e
lc dcfesa da vida, ao redor da alianca com quem era libeilador e defensor da vida "Ja".
'tti. ser urn sistema tribal, Israel nao tinha nem Estado, nem capital, nem urn govei-no

i`,i`ti.al, iiein urn lugar tinico de culto, nem umjeito littirgico dnico e nem uma estrutura
iiii.o.`i.atica. Durante o pen'odo do ti-ibalismo, Israel nao agrediu nenhum outro povo
itlno  ilflcao.  Naturalmente  houve  guerras  locais,  mas  sem  a  expressa  intencao de
]luxal. teri.it6rios para Israel.
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Estasituiit`aomiidoudi.astici`iiienlc|]oi.voltadoaiio1()()()i`(`.()stu.rimiHWtttlitl.i`i.i``t

iiao laminado Ilo meio dos filisteiis e a ameaea dcstes pal.a lsi.iicl. o empi.i`go do bt ii i` tlo
ai.ado  na agi-icultui-a, ti.abalho agoi.a tecnicizado e prepoiiderantemciite  mast.iiliiio i`

que levou a excedentes de produeao` tudo isso provocou o pedido du momi.tiiiiii.

0 movimeiito profetico, iia sua maior paile, sempre se demonsti.ou contl.iiiio :I
institui€ao monarquica.  Nao da mesina forma pensavam os sacei.dotes, os doms tlt`
bois, os donos de terras e de excedentes zigrfcolas...

A mudan€a do sistema ti.ibal para a monarquia foi urn col.te liist6rico eiioim`i`.
Os  israelitas  tinham que  inudar a estrutura  social  tradicional;  necessitavam de  iiii`ii
foi.rna de organiza€ao politica que lhes pennitisse organizai.-se rapidamente em (`:iso
de guerra. A for€a de lsi.ael tinha que ti.anscender a lealdade tribal ou teiTitoi.ial e iifio
podia depender dos laeos familiares.

0 novo governo tinha que  ir al6m do bet 'ab e bet 'e/7! (casa tribal do pai e dii
mac). 0 conceito de "rei" pei-mitia ao povo fii-mar urn pacto com o monarca e conriai.
que ele administi-asse a justi?a junto com os sacerdotes.

Ajustieaentao,nestetempodecortehist6rico,entreaeradobronzeedofei.ro,
adquiriu cat.£ter abstrato. 0 povo deixou de se encontrar em assembl6ias e consellios
e comecou a se relacionai-pela mediaeao do rei na I.esolu€ao de conflitos.

i claro que esta mudaiiea na organizaeao politica s6 podia acontecer medii`iiti`
uma drastica reforma das praticas religiosas e`da oi.ganiza€ao social do povo.

Nao teria sentido ter urn rei se a descenti.alizaeao ti-ibal e as muitas faces e jeiltt*
da religiao podiam contradizer suas ordens.

Em vista de gueiTas de expansao, nao era possivel ter urn poder descenti.aliziido
eti.ibaleumareligiaodasmuitascores,jeitoserostosdadivindadedefensoradavicl:I
e I ibei.tadora.

Eraindispensavelqueopovoobedecesseaums6rei,fortalecidoporums6ciilto!

Na sociedade tribal a divindade, tinica,1ibertadora, ci.iadora de vida e de rela€(~ii`s
includentes, tinha muitos jeitos, col-es, rostos... A experiencia religiosa do Israel tiibal
nao parece ser nem de onipotencia nem de monotefsmo.

Nocoilehist6ricomonarquico,excludente,dedonosdeteiTasedebois,desenhoi"
das armas e das guen.as,  de enriquecidos donos de arados e excedentes de prodii¢.io
agn'cola,oDeusdelsraeltinhaqueserforte,masculinizado,onipotenteeautoi.itario.

Tinha que ser urn Deus muito mais at>strato e nao podia estar sujeito as ti.ibo``
locais.  Se Israel quei.ia sei. uma grande lia€ao,  tinha que estar unida no culto a  `iiii
rinico rosto de Deus, autoritfrio, onipotente, masculino e autocratico.

Parece-me que a "monolatria" podia sei. uma ameaga para a nova oi.gflni7.iit`:~i`i
social e religiosa, a monarquia em Israel.

Parece-me que a sexpente pei.sonifica esta ameaga no relato de Genesis  2.tth
3,24.  Para conquistar sabedoria e iinortalidade nao se podia mais viver cm  I.cli`\`ritt
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tl:I  vi(ki.  `Siibcdoria e  ilnortalidade eram agoi.a fruto da ridelidade e alian?a a Jav6`  e,
t`ku.t`. iis iioi.mas da alianca e a vontade de Deus seriam intexpretadas poi. uma elite de
l'iii`cionril.ios  religiosos.

Este  sistema  I-eligioso  se  adequou  per-feitamente  a centralizaeao do  poder da
c.`ti.utura polftica. 0 povo deveria obedecer e confiar numa autoridade I-eligiosa e cada
vcz i"Lis hierarquica.

i claro que a monolatria, a divindade defensoi.a da vida e libertadora das muitas
col.es,  I.ostos  e jeitos,  tinha  que  ser  cancelada  de  lsi.ael.  Por  isso  a  sei.pente  virou
i;fmbolo do mal e responsavel pelos desastres da humanidade. E com a seipente for.am
i"`ssflcradas  as  mulheres  que  precisavam,  com  suas  crianeas,  sei-  excluidas  desta
sociedade  de  armas,  bois,  ai-ados,  excedentes  agrfcolas  e  de  seu  Deus  onipotente,
violento, masculino e autoritario.

A lei do pai, da forea e da violencia tomava cada vez mais conta da hist6ria da
liiiinanidade, e a experiencia da pfl/7tc7.s/t!.p, de urn inundo de iguais, includente e de

paz, teve sua gi-ande deiTota.

Os princfpios I.eligiosos do monotefsmo na monarquia de Israel introduziram na
hist6ria religiosa da hulnanidade ocidental  uma profunda sepai.a€5o enti.e Deus e o
mundo,  enti.e  o ben e o mal,  entre a I.azao e a paixao,  o c6u e o  infei.no, Deus e o
dcm6nio, o espirito e a natureza. Tudo isto marcou e fel.iu profundamente os corpos
das mulheres e suas possibilidades de mergulhar no divino oficialmente.

Estas  mudaneas  teol6gicas,  na  passagem  de  uma  sociedade  tribal  para  uma
sociedade estruturada ao redor do I.ei, do dnico templo, do dnico culto e do tinico rosto
de Deus, afetaram profundamente as possibilidades sociais das lnulheres.

N6s mulhei-es acabamos seiido excluidas do podei-po]ftico e religioso. Do ponto
dc  vista  material,  ningu6m tinha a "fotografia" da divindade,  ela n5o era homem e
ncm mulher, mas se transformou nulna divindade masculina que protegia os intei.esses
dos homens na ordem pall.iarcal e androcratica.

^  i.st6ria de urn rei, urn Deus violento, da humanidade da cor do tijolo e de uma
I)cusa-Serpente

"Quando Lticia Pel.1ez era pequem leu urn romance escondida. Leu aos pedaeos,

noite  ap6s  noite,  embaixo  do  travesseiro.  Lticia  tiiiha  roubado  o  romance da
biblioteca de cedro onde seu tio guardava os livi.os preferidos.

Muito caminhou Ldcia enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas
caminhou pelos rochedos sobi.e o I.io da Antioquia, e na busca de gente caminhou

pelas ruas de cidades violentas.

Muito caminhou Lricia, e ao longo de seu caminhar ia sempre acompanhada pelos
ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado, com seus olhos, na inffincia.

72

Ldci{\  ]1.ri`)  t()I.]1`)u  1`  lcr  1`qllc]C  livl.l}.   N.r'`o  ()  I.CC()Illlcccli{l  l"\i``.   ( )  livl.()  l`I.C`Ccll

tanto deliti.o dela que :\gol.a 6 outi.o, :`goi.:` e dell" (Edui`I.dti Gi`Ici`iitt. A  /.t'i./f;i.ii ) .

De urn foriio de tijolos maravilhados tinham nascjdo. Do dtei.o da cor d(i .`im#u``
da terra tinham sido tirados. Do sonho da Mae-Lua tinham sui.gido. Vividm i`ti i`ii`iu
de uma grande I-oea cultivada comojardim. Uma I-oea que matava a tome de c(ti``iih
e de beleza. A Mac-Terra, Pacha Mama, Abya-Yala, Pindoi-ama, Ai.ducaiifa I.ci`uii.
da, tinha soprado a vida das suas rafzes profundas naqueles corpos da cor do tij()lu.
As peles cheirando a terra e a ten.a com o mesmo clieiro de gente. Tiilllam se ()lI`:itl{`
e  se  I-econhecido.  Uma  saudade  imensa,  vindo  ningu6m  sabe  de  onde,  fintllmi`iit``
encontrava seu descanso e seu sentido, como urn I-io que desce tortuoso ate o ubi.i`\.n
manso do mar.

Nesse abraeo que cheii-ava pele e terra, os olhos se encontravam e se perdium, {t
respiro se fazia cuilo e o coraeao acelerava. As bocas e as li'nguas enti-ela€zidus lil.iiii

jogo delicioso de encaixes, de tremores e humores, como as bocas mais profulldi`*. ,.

De urn forno de tijolos maravilhados tiiiham nascido. Do dtero da cor de siingui`
da Mae-Tell.a tinham surgido. Se olharam e se reconhecei.am assim, pela prilneii.a vc/„
no grande milagre  humano dos  olhos nos olhos,  terra na teiTa, rosto no rosto.  dt)i*
azuis no mesmo azul, de frente, ningu6m dominado nem oprimido, pele na pele. boi`i`
na boca, sexo Ilo sexo...

Por isso em nenhum dos  animais  tinh`am encontrado urn par, em nenhum d(t``
animais tinham-se reconliecido.

Cheiraram-se,  lambei-am-se,  inalando  com  prazer  o  perfume  da  tei-ra,  clii`,ii.tt
antigo e vital. Da raiz do solo e do sexo saiu urn grito:

Adao!... humanidade tirada do dtero cor de sangue da terra.

Amantes de argila molhada em lagrimas e suores de prazer.

A natureza era amiga desta humanidade da cor da tell.a. Uma arvore plantii(I:t iitt
meio da horta/jardiin pi.oduzia sombra, aconchego,  sinalizando a presen€a de  i`igim
cristalina e orvalho para refi.escar o coil)o dos amantes.

As pequenas frutas doces como beijos de amor acordavam a saudade e o descj{i. . .
0 desejo e o prazer paililhados, a visao e a sabedoria. 0 fruto ou a bebida "s(il"i"
doavam o conhecimento do ben e do mal, a capacidade de ter visao, asas de i`Lt`ii:i
para vcr a vida com o coracao da divindade. Assim era vida, a vida. Assim el.a pi.ii/,i`I.,
o prazer. Assim ei.a amor, o amor.

Era o tempo da partilha e da vida em abundancia.  E uma  serpente,  amigtl tlii
humanidade, morava na teiTa ao redor da arvore de tamaras.

Era a sexpente conhecedora da sabedoria e da liumildade, em contfniia miitl:iii\.;I
e conversao, filha da terra e das luas, provedora de vida etema.

Ei.a o tempo de paz e de olhares se encontrando, I.osto no rosto, de fi.clili`,. i`iili.t`
iguais no cheiro de ten-a: humanidade-Adao.



I.:  i-lii`g(iii  iim  lcmpo  ti.iste  na  lioi.la  cultivada  como  urn jai.dini.  Urn  lcmii{>  tlc
I.i`i.I.() c dc cspudas.  Tempo de giierras e viol6iicias. Urn tempo de reis e senlioi.es.  IJm
li`,ii`ii() dc desigualdade e tome. Nao inais rosto no I-osto. nem olhares se enconti.aiido
i` `i`,  I.€conhecendo.

Foi o tempo da dominacao e do estupro. Tempo do acdinulo e da exploi.a€ao. E
i`  ni`lui.cza  foi  fei-ida  e  os  animais  encarcei.ados.  0  grande  ritero da Mac-Terra  foi
vii)lciitiido e a cor do sangue nao trouxe mais vida; foi sinal da espada e da morte.

A liumflnidade-Adao, que tinha nascido de urn forno de tijolos lnai-avilhado e do
`t>iiho da Mac-Lua, emudeceu.

Foi a serpente conhecedora da sabedoria e da humanidade que fez a humanidade
iicordai.:  "Nao acreditem na forga da violencia e dos donos das armas!  Nao acre-
ditem nos reis e mos senhores! Tomem da fi.uta da arvore, tenham forga para gritar
nao, para acreditar na mudan€a, pal-a tirar do trono os reis poderosos e seus deuses
oliipotentes  e  vingativos!"  E  a  humanidade  tomou  a  fruta e  comeu.  Os  olhos  se
i`bi.ii.am  e  tiveram  coragem  de  expulsar  reis  poderosos,  sacerdotes  opressores  e
douses violentos. Tivei.am a coragem de ser felizes. Adao, humanidade com o cheiro
da teiTa, a partir daquele dia, chamou-se tamb6m com o nome da sexpente: /€aww¢fe,
Eva, Mae de todos os viventes.

E a vida voltou a ser viva na horta/jardim, o prazer voltou a ser prazer e o amor
se fez amor.

Sonho impossivel
"Sonhar,

mais urn sonho impossfvel;
Lutar,
quando 6 fficil ceder;
Veneer
o inimigo invencivel;
Negar'
quando a regra 6 render;
Sofrer
a tortura implacavel;
Romper
a incabfvel prisao;
Voar
no limite improvavel;
Tocar
o inacessfvel chao;
i minha lei,
6 minha questao,
virar este mundo,
cravar este chao;
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se e terri'vel demais,

quantas guei.ras terei de vencei.,
por urn pouco de paz,
E amanhci, se este chao qiie beijei
foi. o meu leito e perdao,
vou saber que valeu delii.ar
e morrer de paixao;
E assim, seja lf como for,
vai ter fin a infinita afli?ao,
e o mundo vai ver uma flor
brotai. do impossi'vel chao" (Bethania).
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