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Mulher 6 bicho esquisito, todo mss sangra. (T*rfuLee)

Sangue,  fluxo,  menstruacao...  Lfquidos  sagrados!  Lfquidos  malditos!  Tanta
coisa dita  e  tanta coisa nao dita.  Tanta  lei  para regulamentar como devem correr,
quandodevemcon-er,paraquedevemcorrer.Deassuntocomum,detrocascdmplices
nos  espacos  das  mulheres,  mos banheiros,  nas  cozinhas,  nos  lavat6rios,  passa a  ser
tratado  ptiblico,  c6digo,  assunto  de  identidade  nacional.  Tanta  lei  falada,  que  nao
apareceempapelalgum,masquecondicionaeregulamentaessaexperienciabiol6gica
da mulher. 0 menstruar, algo especffico do colpo da mulher, 6 construido e definido
a partir dos conceitos e necessidades masculinas, androcentricas, patriarcais.  Nao 6
mais da mulher. E para os homens e por eles definido.

in quem afirme que essas concepc6es em tomo da menstrua€ao e parto ja nao
existem na sociedade modema.  Ou, entao, minimizam o seu valor dizendo que sao
crendices, que algumas loucas e mal-amadas insistem em discutir. Ledo engano! 0
sangue, esse tao sagrado e tao misterioso lfquido que marca tempos, estagios, na vida
da mulher, segue cercado de tabus, ritos, ditos, interditos...

Lembro de alguns: uma mulher menstruada nao poder passar perto de uma roea
de milho, feijao ou soja quando esta em flor, pois a semente se arruinara, a roga se
enchera de pragas, ou secara. Ela tamb6m nao pode fazer bolos, maioneses, linguicas
ouembutidos,poisestesvaoarminar,ou"desandar",ouseja,naovaoatingiro"ponto"
de preparacao ideal. 0 sangue menstrual tern urn poder tremendo no que se refere a
conquistarumhomem.Areceita6simples:bastamalgumasgotasdopreciosoliquido
no cafe que sera servido ao desejado, e este caira de amores imediatamente![

Se as restric6es e discriminag6es em tomo da mulher menstruada ja se dao nas
atividades do cotidiano, no ambito assim chamado profano, muito mais forte aconte-
cem na esfera religiosa, em atividades e fune6es relacionadas com o sagrado. Teste-
munhos de mulheres lembram as restric6es impostas pelo sacerdote/pastor, na leitura
de textos bil)1icos no culto, ou missa dominical, quando elas estao menstruadas.

I.  Alguns  destes  ditos  foram  tornados  de  SARDENBERG,  Cecilia  M.B.  Dc  ffl/Igr;.a`T,   /flbwf  c  podercs..   a
/"c/!sf"afa~o /iw//3cz pcxpcc/j.wl a/I/ropo/6gI.ca, p. 323-324. Outros, busquei na sabedoria de minha av6, de minha
mac e de algumas amigas.
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Esse  I.ccorrido  I)astantc  ami)lo  sobi.e  algumas  id6ias  elm  lorno da  iiieiisli.iiiiti~io
ii`icl.  dill.  ulm  visao  do  que  signirica  pal.a  as  mulheres  essa  experiencia  quc  6  tfio
liittl6gica,  tao  pr6pi.ia,  mas  ao  mesmo  tempo  tao  complexa,  pois  esta  cercada  de
constru€6es culturais, hist6ricas, religiosas e sociais.  A sexualidade das mulheres 6
definida por essas experiencias negativas em relapao a menstruagao.  Se quisermos
fazer teologia tendo como motivaeao ou ponto de partida a experiencia das mulheres,
devemos ter em conta que esta 6 marcada por conflitos e ambiguidades. 0 cotidiano
nao 6 harmonioso e as experiencias com o pr6prio corpo e suas realidades biol6gicas
nem sempre sao prazerosas. Existe uma fissura entre as experiencias com o corpo e
com o cotidiano. 0 corpo nao faz parte do cotidiano, pelo memos nao como fonte de
inspiraeaoouprazer.Muitomenos,entao,narelagaocomosagrado.Acisaoacontece
quando as realidades corp6reas sao negadas, nao vividas, nao experimentadas em sua
intensidade. A experi6ncia acontece desta forma em decorrencia da construgao gen6-
ricadasrelae6es.Eavivenciadasexualidadedamulhersedacommetasareprodueao,
ou para satisfagao dos desejos dos homens. A sexualidade assim definida serve para
justificar a inferioridade das mulheres, e como tal ela 6 urn fen6meno politico e esta
relacionada com a distribui?ao de poder social.

A sociedade patriarcal e androcentrica imp6e valores preconceituosos e estereo-
tipados as capacidades biol6gicas das mulheres. As relag6es entre os g6neros nao sao
igualitarias,  mas  sao assim6tricas.  0  que 6  ser feminino e  masculino 6 definido e
construido por homens e em funcao deles.  Vale lembrar que o androcentrismo 6 a
forma  de  organiza€ao  que  privilegia  urn  determinado  tipo  de  homem,  no  nosso
contexto: branco, cristao, ocidental de classe alta, adulto, viril...

Na hermen6utica feminista essa experi6ncia das mulheres 6 tomada como ponto
de partida e de chegada no acercamento ao texto bil)lico. Ao buscar a aproximaeao
entre o texto de Levftico 12 e 15,19-33, que trata do tema do parto, dos seus tempos
edosanguemenstrualeseusritosearealidadevividapelasmulhereshojeemrelacao
a esses mesmos temas, 6 necessario ter em conta que esses processos sao impostos,
construidos sobre os corpos das mulheres. Essa aproximapao quer evidenciar que a
imposicaonuncaalcaneaseufimtiltimo:odecalar,deentranharnocorpoenosangue
a inferioridade. Sempre ha resistencia! Nunca ha submissao por completo. Por mais
absorvida que possa parecer a id6ia dominante, sempre ha maneiras de escapar e de
resistir.0absorvente6pequenodemais,impr6priodemaiseosfluxospassam.Vazam.
Mancham. Transbordam. Lambuzam.

Dores de cabeea, TPM (Tensao Pr6-menstrual), nao poder se aproximar da roca,
re-lidos  desde  a  6tica  da  resistencia  significam  poderes  em  contraposi€ao.  Sao
micropoderes, contrapoderes. Pequenas ag6es, desde o cotidiano, que movem nun-
dos. Transformam vidas. Constroem identidades.

E as leis do Levitico?

0 Levftico 6 urn texto legal. Todo o livro trata da lei, a partir de uma visao que
coloca a Mois6s como o interlocutor. Sao leis que regulamentam o culto. Por isso, o
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I.cvi'Lico  6  visto  qilasc  c{)iii{i  iim
``I"iliiliil  siiccl.dtit{il.'.I  I'oi.  sc  lt.tltiii.  dc  `Ill)a  i`olccfio

dc  lextos   lcgais,  dcvemos  r>i.c.i.`u|7or  `iiiia   loiigiL  hisL6Iia  dc  (I.adi?ao  oi.ill.  qiic  vai

provoczindo alterdc6es  no  mesmo texto,  acr6scimos,  adaptac6es, etc.  A  origein dos
textos deve ser buscada em textos litdrgicos usados como textos sagrados por s6culos..`

De acordo com a teoria das fontes, o Levitico seria uma compila€ao da fonte P`
o Escrito Sacerdotal. Este documento ten o objetivo de regulamentar o culto, tanto
em  seu  lugar  especffico,  o  santuario,  como  no  que  se  refere  ao  seu  objetivo,  a
preservagao da sua pureza e santidade4. 0 texto de todo o documento esta formado
por diferentes extratos, que foram sendo "costurados" a partir de urn material basico,
e demonstra que este nao pode ser obra de urn tinico autor, mas de uma "escola, ou
seja, de urn circulo sacerdotal que possuia id6ias similares (dai a extrema afinidade
lingufstica), que recolheu as tradig6es, as elaborou e as fixou por escrito"5.

Outra possibilidade 6 entender os textos como ``pequenas unidades de sentido,
narrativas basicas"6.  Com essa perspectiva se busca resgatai- o contexto de vida que
gerou  determinados  textos.  Isso  no  texto  do  Levftico  implica  em  "perguntar pela
experi6ncia  social  que  vao  gerando  seus ditos,  mal-ditos,  interditos.  0lhar al6m
das palavras do sacerdote, seu ptilpito e seu altar"7. Neste sentido, queremos ler o
Levftico desde a tensao produzida por buscar adequar duas realidades decorrentes
do  mesmo pi.ojeto.  Por urn lado, quer construir para o povo uma identidade na-
cional, a pal.tir das regulamentap6es da vida diaria e das institui€6es. Por outro, essa
mesma dinamica de controle provoca a exclusao de grupos, pessoas e corpos que nao
Se ajustam aos interesses desse projeto8.

Os  textos  refletem a  vida  na comunidade  p6s-exilica.  Grupos  ligados  a esta
comunidade seriam promotores do projeto de reconstrueao nacional baseado na lei e
estariam por tras das formulag6es  legais presentes  no Levftico9.  Esse projeto teria
como principal expoente  a Esdras  e  sua  proposta de  reforma do clero e do culto.
Proposta essa que faz o vfnculo entre a organiza€ao cultual e os interesses econ6micos
propulsados pelo imp6rio persa. A dinamica dessa reforma obedece a esses crit6rios

:'sV:;teerrees[:gfs°S::it:::§a:a:cdo°n%n#:::t::di9m6e:ij;:u:oeip:::i:t[9.S'Eq::i:i:i::;t=ca:

2. CHOURAQUI, Andr6. E/c cJc!;ic¢ ...  (I.cvi'/J.c.a), p.  13.

3. GERSTENBERGER, Erhard S. Lew.rJ.cwf, p. 4.

4. SCHMIDT, Wemer. /t!frodwcc!.6;I c!/ Ar!rj.gwo rcsfcz;#ct!/a, p.  121.

5.  ID.,  z'bz.cJ.,  p.124.

6. PEREIRA,  Nancy Cardoso.  Cojj.I.cJ¢  fcxo c sol;dcJ.  Lcildtt a Lev!'fi.fo 7ia Aii.c'ri.t.¢ Z4/I.;I¢, p.  136.

7.   ID.,  I.G!.d.,  p.134.

8.  ID..  i.G;.cJ.,  p.139.

9. Sobre a autoria ver:  GERSTENBERGER, Erhard S.  Lc`J!./!.rw`t,  p.  10-16;  e STORNIOLO,  Ivo.  Ctwro /cr c) /z.vro dt;
lJev(tic(), P. 7 -\3.

10. PEREIRA,  Nancy Cardoso. Cct/#i.tza,  scxo c s¢tidc.  I.c;Ido a Lcv!'JJ.co /!cz Amc'r!.ca Lz/I.;!cz, p.  138-139.
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()Ii(lc  ()``  ,`I'Iiih()I{)ti,  I.ilt)``  c  cl.cnci`s  si~i{7  ttti"idt)s  (lc  scii  ct]Ii(cxto  dc  t)iigi`iii  {`  i`{iti|ilii-

tlu*/iiiLcgi.ad{)s  per urn gi.upo detciitoi. do poder politico e econ6mico,  tiilc  hil.`ciL  iim

iit>dci. Iicgeln6nico, no ambito ideol6gico.

H as leis sobre a impureza do parto e o sangue menstrual -Lv 12 e 15,19-33?

0 fluxo genital da mulher 6 considerado no Levitico uma das cinco impurezas
curaveis. Tres destas impurezas estao relacionadas com o sangrar da mulher (as outras,
com o semen): o sangue regular e irregular da menstruagao e do p6s-parto. Qualquer
outro fluxo vaginal 6 considerado puro, inclusive o decorrente de doen€a ven6rea, ou
a urina. Isso demonstra que as leis de impureza nao tern nada a ver com higiene, mas
sao uma preocupagao ctiltica.

Tomando em conta os grandes periodos de aleitamento matemo e a freqtiencia
da gravidez (devido a alta taxa de mortalidade infantil), a menstruaeao provavelmente
nao era muito comum na vida de uma mulher. As leis prescritivas e proibitivas em
tomo da menstrua?ao podem ser entendidas neste contexto: se ocorre pouco, 6 pouco
conhecida,  logo,  mais envolvida em mist6rio.  E o que 6 misterioso,  inexplicavel 6
dotado de poder". Nesse sentido, o sangue (menstrual ou nao) "veiculo da alma por
excelchcia" ... "por seu carater misterioso foi antes de tudo a fonte de urn `tabu' e nao
de  uma  regra  de  higiene"[2.  0  sangue  menstrual,  em  particular,  cont6m  em  si  o
simb6lico da vida e da morte; 6, portanto, misterioso, impossfvel de ser dominado e
controlado, muito pr6ximo ao sagrado. Uma mulher que ten fluxo 6 chamada, em
hebraico,  7t!.czdczfe.  E  a  mesma  raiz  do  verbo  que  significa  "apartar",  "separar",  ou
"mover para longe". Parece que quando no Lv  12,4 se diz que a mulher ``nenhuma

coisa  santa  tocara,  nem  entrara  no  santudrio  ate  que  se  cumpram  os  dias  de  sua
purificacao",  esta-se querendo dizer que duas realidades misteriosas  e  sagradas  (a
mulher menstruada - a #z.dd¢fe, e o espaco sagrado - o templo/santuarios) devem ter
seus limites claramente delimitados, para nao provocar caos ou confusao, em caso de
urn embrenhar-se no outro. A separaeao pelo tabu ainda nao implica em subordina?ao
ou hierarquizagao de urn estado sobre o outro.

0  tabu,  como  construeao  social,  serve  para  separar  coisas  que  estao  muito
pr6ximas  e  que  t6m possibilidade  de  serem confundidas.  0  que  6  perigosamente
similar precisa ter linhas e limites claros de separa€ao.  Para isso, existem leis que
regulamentam e penalidades para transgress6es. A infracao tern como consequencia
a contamina€ao,  a qual  6  eliminada com urn rito de  purificapao]3.  Mary  Douglas,
quando procura definir a id6ia de impureza e pureza, diz que "... id6ias sobre separar,
purificar,  demarcar  e  punir  transgress6es  ten  como  sua  fungao  principal  impor

11. BE'ER, llama. B/oodD!.LTchargc, p.158.

12. ALLMEN,  J.J.  von.  Vocczbw/drl.a bl`b/{.co, p. 347.

13. BERGENT, Diane. Prcfcrw./Ig ida/!fz.ty,  va/wcf, atrd aspl.raJi.a;Is, p. 49.
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sistonializ,ii¢ilo  iiuliia  ex|)eric`Iicia   iiiei.elitcini`,Iite  di`.sol.di`Iiiitkr"''.  0  iitii:il  hiH.vc  I)ara

I.cconheccl. t7 cstndo dc dc``{iL.dcm c I.cdcrliiii. a tii.dciii.

A mulher menstruada contamina em primeiro gl.au tudo onde ela senta ou dcilii,
e, como contaminaeao secundaria, quem entra em contato com ela ou com o que eln
tocou. Quem ten relap6es sexuais com ela tamb6m 6 impuro por 7 dias. Ainda nao hd
uma associaeao da menstrua€ao com o pecado. Somente em outros textos -Lv 18,19;
20,18; Ez  18,6; 22,10 -a relacao sexual com uma mulher menstruada 6 penalizada
com a expulsao da comunidade (aqui aparece junto com o adult6rio, incesto, homos-
sexualidade e bestialidade). A associapao da menstruapao, ou a identificagao metaf6-

E:1::a:3P6e,C[a7:°i£6],S8e.[d7a;gTdt;,X[t6_S]T;.S±e:£;eosriacn°t:roe:Z:£ruieu[;:sat:setnetxateo6sessa:
atribuidos ao pen'odo do exilio e p6s-exilio, e representam wma visao, de z4" grupo,
ou seja, nao abrangem uma compreensao universal, de toda a teologia que se constitui
nessa 6poca. Leis de pureza e impureza sao ferramentas de urn grupo que as prescreve
e tom o objetivo de demarcar limites e fronteiras da comunidade.

No caso da impureza p6s-parto, o texto faz men?ao a mesma regulamentagao da
menstruaeao. 0 ritual 6 o mesmo: a mulher trara ate a porta urn cordeiro de urn ano
por holocausto, e urn pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, e os entregara ao

i;c:rf;t:;a3±e4r6;dnoaome,;co[rarpo:r%apoms::i:,aqt::s+ej6a6p€]]:sp=o:g3::1::::acr:nosemq::[nnt:
decepcaoaonascerumamenina,ouporqueelajatrariaemsiopotencialdaimpureza,
por ser mulher e urn dia vai menstruar]5. Mas tamb6m pode-se ler este tempo maior
(80 dias) como uma forma de "proteeao" as meninas, pois quanto maior o tempo de
purificaeao da mae, maior o tempo disponivel para amamentaeao. 0 que reverte em
mais  espacamento  entre  possiveis  gravidezes  (a  amamentagao  intensa  diminui  a
ovulaeao e a possibilidade de concepeao, em caso de relapao sexual).

E o que fazemos com estes textos hoje?

Os textos do Levitico, em realidade, sao pouco trabalhados e memos conhecidos
nas nossas comunidades. No entanto, como ja vimos, as id6ias em tomo a menstrua-
eao, os seus perigos e poderes fazem parte do imagindrio popular e vao criando leis,
costumeseinterditosquerestringemavivenciadessarealidadebiol6gicadasmulheres
como algo prazeroso. Menstruaeao 6 inc6modo, 6 uma carga e limita a vivencia da
sexualidadedeumaformamaisintegral.Porisso,buscoresgatararealidade(provavel)
que esta por detras destas leis, como estas leis receberam, ou nao, ateneao na vida
cotidiana das mulheres, no antigo Israel. Na re-leitura e reconstrucao destes textos,
creio que 6 necessario que se tome muito em conta outras ferramentas que possam

14. DOUGLAS, Mary. Pwrezci c pcr!.go, p.15.

15. BIALE, Rachel.  Wo/#cil a/!d /cwl.a/. /aw, p.147.

33



iI",I,i,,i,,.,,(I,,C|7odcliii  .`c  ct>nstiliiii.  im  vidii  i`t)titli:Hiii  dc  iiliii`  j|it)i`a  I:`u  tli,`1iulli`,tao
tlil.i`,I.eiile  c  que   vcm  documenlada  somelitc  desdc   uma  parcialidade,  t|iic   sit(i  os
lc*lcmiinhos biblicos. Creio que buscar ajuda na antropologia e na arqueologifl ajuda

I)artl trazer mais evid6ncias dos costumes e rituais deste povo.

Em  tomo  dos  momentos-1imites,  que  demarcam  a  vida  e  a  morte,  ou  que
delimitam pen'odos  ou  6pocas,  temos  o  testemunho de rituais  que celebram essas
passagens.  Sao conhecidos  em muitas  culturas  os  ritos  de passagem e,  atrav6s  de
alguns textos bil]licos,  temos evidencias destes tamb6m em Israel.  Por exemplo:  o
ritual em tomo a morte e lamentapao a3z 24,17; Mq 1, 8); o jejum (Et 4,16; Ne 9,1).
Tamb6msaocaseirosefamiliaresalgunsritosimportantes,comoodarnomeacrianca,
que geralmente 6 feito pela mac (Gn 30;  Ism 1,20; Jz 13,24; Rt 4,17). E em Ez 16,4
possivelmente temos indfcios de urn ritual em tomo ao nascimento, ou corte do cordao
umbilical. Nestes momentos, 6 bern provavel que os homens nao participam (Jr 20,15
-vaodaranoticiaaopai).Saoasmulheresqueatendemoutrasmulheres(Ex1,13-21).
Certamente  existiam  praticas  religiosas  que  acompanhavam  estes  momentos.  As
evid6ncias arqueol6gicas trazem a tona urn grande ntimero de pequenas estatuetas de
figuras  de  mulheres,  que  podem estar representando  a manifestaeao da divindade
feminina,  ou  do  feminino  da  divindade.  Estas  estatuetas  muitas  vezes  aparecem
gravidas, ou com crianeas em seus braeos. Muitas foram encontradas em escavae6es
de constru€6es dom6sticas, resid6ncias familiares. Por isso, 6 bern provavel que estas

::r=:ou:afaos,::orn£:::£gsa:a;:I:°asinc=:t:;:g?.deprotegaoemmomentoscrfticos,
A menstruaeao, o parto, a amamentapao, como realidades biol6gicas das mulhe-

res,  sao  vistos  dentro  do  mundo  patriarcal  relacionados  com  o  fim  tinico  da
procriagao. Estas capacidades biol6gicas,  longe de serem poderosas para as mu-
lheres, sao usadas como forma de subordina?ao. Nao somos n6s mulheres quem
definimos os nossos ritmos,  os nossos tempos,  os nossos corpos.  Nesse sentido,
proponho que a re-leitura das leis de pureza e impureza em relacao aos corpos das
mulheres  seja  feita  a  partir da desconstrueao  do  seu  carater  prescritivo  e,  num
segundo momento, reconstruir a sua forea, o seu poder que traz nas entrelinhas.
Esseempoderamentopodeestarnarecuperagaodestestempos,destas6pocascomo
nossas. 0 corpo, esse espaco sagrado, nosso de cada dia, tern ritmos, tempos que
precisam ser ritualizados, consagrados. Recuperar o sagrado sangue, o sagrado li-
quido, fluxo uterino, re-nomear o que 6 e onde esta o sagrado, 6 o desafio que flea de
uma leitura feminista destes textos do Levftico.

16. DEVER. W. Recei.i arohaeology discoveries, p. \5].
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