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Parece-mos  estranho  que,  as  portas  de  urn  novo  milenio,  com  tanto  avanco
tecnol6gico e novas relae6es s6cio-econ6micas, ainda conservemos quase intacto o
mesmo conceito teol6gico a respeito do mito da criaeao, da genese do universo e da
humanidade, que se encontra nos capitulos 1 a 3 do livro do Genesis.

i 16gico que, quando mos referimos a teoria da evolugao de Charles Darwin,
conseguimosrelativizarumasustenta€aocientificadotestemunhodefequeencontramos
na BIT)lia.  Por6m,  quando  falamos  sobre  as  rela?6es  de  genero  no  Ocidente  cristao,
especialmente sobre a sexualidade humana e o papel da mulher na sociedade, estaciona-
mos na mesma "equagao": Eva + serpente + "mags" + desobediencia = pecado.

A moral heterossexual masculinamente centrada parece encontrar nessa ``equa-
eao" o respaldo para o controle da sociedade e do comportamento sexual. A cultura
crista condicionou  o pecado aos prazeres  sexuais,  a  sedueao e a malicia do coxpo
feminino.Logo,sexoeprazerrepresentamfontesdepoderquedevemsercontroladas
e adequadas as relae6es sociais dominantes.

0 que tern a vcr a "queda" do ser humano relatada em Genesis 3 com as nossas
relag6es de genero?
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partes. 0 genero narrativo de Gn 2 e 3 6 enquadrado entre as sagas etiol6gicas, tendo
como meta esclarecer as origens e as causas de algo existente, seja urn fator moral,
natural,  social, cultural ou politico.  Os capftulos Gn 2,4s  e 3  mos apresentam uma
narracao de contrastes: o parafso oferecido e o paraiso perdido.

0 mundo descrito no Antigo Testamento indubitavelmente 6 androcentrico e
patriarcal.  Mitos  a respeito da  origem do mal que  foi  introduzido no mundo pela
mulher Cram freqtientes  no  Oriente Antigo.  Poiem,  o texto em questao mos  deixa
curiosas a respeito do papel da mulher. Se olharmos com atengao Gn 2 e 3, parece que
ha uma imagem anterior ou mais antiga da postura da mulher na sociedade e uma
posterior, ou seja, a de uma mulher subjugada ao marido (Gn 3,16). i a mulher que
esta discutindo com o poder sagaz da serpente sobre quais sao as ordens de Deus, o
quesepodefazereoquenao,oquedeveserponderadodentrodo"paraiso".Issopode
mos remeter a atuae6es femininas na sociedade, que divergiam do papel que, segundo
as concepg6es do reinado patriarcal, deveria ser desempenhado pelas mulheres.
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I.ci`iii`iiitj a csf-ci.a do pi.ivado,  do dom6stico,  ciiquaiilo cabia ao  hol`icm {`  Iiit7IitHgcm

{lo |ttihlico, dos regulamentos e normas para fl formacao das sociedades. ^ssim,  for-
iiioii-sc a ci.eiiea de que a exclusao da mulher da vida ptiblica e/ou religiosn era uma
i`oi.im  hist6rica  da  humanidade.  Existem  limites  claros  apresentados  as  mulheres
dciitro da mentalidade patriarcal espelhada na BIT)1ia.

Ao escolher e trabalhar com mitos antigos, a escola Javista resgatou para o seu
lil.csente urn processo hist6rico que pode ter visto a transigao de uma sociedade ma-
ll.i linear ou mista, para urn sistema patriarcal -o reinado.

Numprimeiroplano,amulher6colocadafrenteasexpente,sfmbolodeumpoder
iiuc .supoinos ja ser conhecido, pois nao ha nenhuma reaeao de surpresa ou suspeita a
cssc r6ptil. Considera-se a possibilidade de que a tradi?ao Javista leia o mundo a sua
volta a partir da id6ia de que o povo de Israel 6 o dnico escolhido e ungido por Jav6,
csttlndo todos os outros povos, por mais sagazes que fossem, na situaeao de animais
selvfticos diante do Criador.

A  mulher trata de deixar claro qual  foi  a recomendaeao divina,  revelando-se
inteiradadasnormasqueregulamentavamavidanoEden.mnessetrecho,deacordo
com as nossas suspeitas, uma confronta?ao de modelos sociais diferentes. Parece-nos
que  a  mulher esta  acostumada a  uma  sociedade de cuja  organizacao ela participa
ativamente,tendoumvastopoderdeinterferencianoambitoptiblico.Atransformacao
dessasociedadematrilineare/oulnistaparaummodelopatriarcal,alheioaexperiencia
ti-ibal, poderia estar representado na proposta da serpente.

A hist6ria da pesquisa e da hermen6utica bfolica nos ten mostrado a tend6ncia
de  fixar uma  linha  vermelha para  a  leitura  desse  texto.  Na  maioria das  vezes,  as
interpretap6es atribuem a mulher o desequilforio c6smico e a introdueao do pecado
no mundo.  Somente pesquisas  mais recentes t6m apontado para a participaeao do
homem,  claramente  subentendida  na  utilizagao  de  verbos  no  plural,  como,  por
exemplo, em Gn 3,2 (#okeJ = comemos), e pela presenea do maridothomem, no v. 6.
As tend6ncias classicas de interpretacao ainda culpam as mulheres por este desequi-
lforio, afirmando que elas sao passiveis a seducao, facilmente enganadas e que tomam
posturas  desastradas.  Logo,  as  relae6es  de  dom'nio  entre  os  generos  masculino  e
feminino, o dominio androcentrico dos meios de producao e do poder pdblico asso-
ciado a sociedade patriarcal, sao normativos a todas as sociedades. A submissao da
mulher  ao  homem e  a  16gica  do  patriarcado  sao consequencias  da  desobedi6ncia
consumada pela mulher: ela colocou toda a humanidade contra a vontade divina.

Sera o texto de Genesis 3 mis6gino?

Apesardamentalidadepatriarcalqueperpassaostextos,Gn2e3nosapresentam
algumas suspeitas sobre a validade desse tipo de organizapao social. Se tomarmos Gn
2,4-3,24, podemos notar a seguinte dinamica:  ha a apresentacao de uma sociedade
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ct7Iisliitarcinos  ulm di``crciica enti.e homcm c  mulher.  Ate este poiito,  o  sol. hiii"`Iio
estava representado por fecz'czcZczm, nao havendo distineao entre os generos.  No  v.  24
de Gn 2, temos pela primeira vez a utilizagao da palavra 'i.sfe, que 6 comumente usadu
para designar o genero masculino ou o sJczfz„ social de urn homem casado. Aqui jti
nao ha urn sentido inclusivo de homens e mulheres. Por6m, o v. 24 mos possibilita a
hip6tese de uma tradi€ao tribal matrilinear, pois a condi?ao de o homem deixar pai e
maeparaseunirasuamulhertemsentidoemumasociedadeemqueamulherdetivesse
os direitos de heran?a e descend6ncia. As sociedades matrilineares se caracterizam
pelofatodeaherangaeadescend6nciadogrupoestaremcentradasnofeminino,dando
as mulheres maior mobilidade social, dominio sobre sua vida privada e maior parti-
cipacao na vida pdblica. Assim, podemos supor que algumas tribos judaicas poderiam
ter experimentado uma relaeao social nao-patriarcal, que estaria dentro dos planos
primarios de Deus. A sociedade apresentada ap6s Gn 3,7 6 desajustada, as normas de
convivencia sao rfgidas e o poder repressivo se reforga atrav6s da subjugaeao de urn
genero sobre outro (v. 16). 0 patriarcado assume toda e qualquer forma de organiza€ao
social. i algo extemo ao plano de Deus para a humanidade.

Assim, em Gn 2 e 3 poderiamos estar lidando com uma comparaeao entre uma
estrutura matrilinear que se transforma ou 6 transformada, por urn poder estrangeiro,
em urn rigido modelo patriarcal. A convivencia entre homens e mulheres bern como
sua relapao com o meio ambiente tomam-se rela?6es de dominio e exploraeao.  As
normas solidarias e flexfveis dao lugar a uma hierarquia fixa e absoluta que desqua-
lifica a pr6pria soberania de Jav6.

A desigualdade social, a divisao social e sexual do trabalho e a dominapao de
urn g6nero sobre o outro sao as normas que regem essa nova sociedade. Aparentemen-
te, o novo rumo da hist6ria ja havia sido experimentado pela serpente. 0 texto aponta
para a estrutura social do reinado e suas diversas facetas de se apresentar como uma
determina?ao divina para a sociedade onde o homem manda. Jav6 esta subentendido
nas palavras da sexpente e na colocagao da mulher, mas no agir, em verdade, toma-se
urn Deus esquecido, miscigenado com as outras divindades, urn poder questionavel e
substituivel. 0 processo hist6rico que acabou com a diversidade tribal dentro do antigo
Israel  afastou  o  povo  eleito  de  seu  Criador  e  solidificou  urn  patriarcalismo  que
distorceu a intencao solidina do paraiso.

A importancia da reinterpretapao da mulher e do homem dentro desse contexto
nao 6 simplesmente o exorcismo do etemo mito da mulher como tentadora e do sexo
como pecado, mas a busca por transforma€6es que revertam este processo de destrui-
eao, exploraeao, segrega€ao e desumanizagao que estamos vivendo. Necessitamos de
uma nova mulher e urn novo homem que resgatem os valores da solidariedade e que
desafiem as estruturas desse sistema patriarcal competitivo. Atrav6s da Bfolia, vemos
a  crftica  a  esses  poderes  absolutos  que  querem  afastar-nos  dos  projetos  de  Deus.
Genesis 2 e 3 mos colocam que a utopia do projeto salvffico de Deus 6 uma altemativa
viavel e concretizavel dentro da hist6ria da humanidade.
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