
I.Lii [i;I.A Di]RRAMOu sEu pERFUMn..." (Mc 14,3-9)

Sexualidade de mulher em cantos contos e encantos

Maria Soave Buscemi

A vida e o canto

Sempre  gostei  de  perfumes.  Nao  sou  uma  boa  fil6sofa,  mas,  desde  cedo,  me
perguntei qual 6 a essencia, a materia primordial da qual somos feitas mulheres e homens.

Seiqueahumanidade,desdeocomeeodoseuvivernestemundo,sefezestapergunta.

Alguns disseram que somos agua, outros que somos fogo, outros que somos terra
e outros ainda que somos ar. Parece que os quatro elementos primordiais e simb6licos
fazem-nos ser vivos e ser humanos.  Somos agua, terra, togo e ar. Acredito nisso:  6
profundamente humano e 6 ecol6gico.  Desta ontologia, deste discurso sobre o ser,
sobre a vida, nasce uma 6tica, uma pfatica ecol6gica de relap6es includentes entre as
pessoas, com a Divindade e com a terra...

Mas penso que minha mem6ria e o meu desejo nao acompanham pensamentos
filos6ficos. Penso que minha recordacao 6 aquilo que o coraeao guarda, ten a vcr
com sentidos, com cores, com toques, com sabores, com sons e, sobretudo, tern a
vcr com cheiros...

Sempre gostei de perfumes. A mem6ria das estap6es da minha terra esta ligada
aos cheiros.

i dnico, profundamente tinico e fonte de lagrimas de saudade prazerosa, o
cheiro de hortela selvagem mos campos de trigo abragados por oliveiras na prima-
vera do sul da Italia.

i doce e desmancha qualquer tristeza no meu coxpo o cheiro do Mar Mediter-
raneo nas primeiras horas dos dias de vefao, quando a noite nao 6 mais noite e o dia
aindanao6dia,tempomagicodoindefinidoedointitil.0marmansoeverdecristalino
traz o cheiro das suas ervas, e a planta de alcaparras se abre escancarada, ampla, para
abracar os meus sentidos.

chaos:°p:r°qT:duamgrf:::::i::d:rndoesv:faasr'd:So=::So.Pisopc££:Trdo°tiai£°o[hdaast::i::Sdna:
tiltimas gotas de vida nas folhas, 6 o cheiro da nostalgia que se faz doce tristeza: urn
cheiro que s6 ouvidos atentos podem perceber no lento caminhar no meio das folhas
caidas no parque.

i o cheiro de invemo e de pinhao assado na chapa do fogao da cozinha que me
traz a alegria da terra dos pinheiros araucdrias, a "arvore da terra do povo livre", urn
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i`licil.t] dc cii,`a, dc act.Iichcgo, quc pciicti.a o ]neu corpo e as ininlias roupiis quc sccam
ilo I.cdoi. do fogtio.

Cheiros. Sempre gostei de perfumes e penso que de cheiros a humanidade 6 feita.

Pendurados  na cabeceira  da  minha  cama estao alguns  saquinhos  de  cheiros.
Cont6m  ervas  do  Mediterraneo,  da  terra  que  me  viu  nascer.  Quando  estou  com
saudade, eu adormeco cheirando saquinhos de tecidos coloridos com os cheiros da
minha terra e de minha gente.

Sempre gostei de perfumes. Sao os perfumes que me trazem de volta minhas
terras longinquas la do outro lado do mundo. Ainda mais gosto de cheiros que me
trazem de volta pessoas que ja morreram. 0 cheiro de sabao caseiro nas roupas de
cama de linho grosso me traz de volta o corpo enrugado da minha velha av6 da ``terra
do meio".

0 cheiro das tamaras maduras e da pele queimada pelo deserto do Saara me traz
de volta urn amor que ja vive no tempo para sempre.

0 cheiro do prato tfpico da terra-mar onde nasci me traz de volta minhas raizes.
Cheiro de pao de trigo duro, safdo do fomo e molhado na agua cristalina da fonte das
tamareiras perto do mar. 0 cheiro dos pequenos tomates, do sol, do sal tirado do mar,
das alcachofras, das alcaparras e do azeite de oliva.

"Frisella",  comida  dos  pobres  da  terra,  grande  prato  onde  todas  as  pessoas

comem com as maos, festa da partilha e do amor.

Sempre gostei de perfumes. A minha mem6ria 6 a morada dos perfumes, o meu
desejo 6 feito de cheiros e a minha recordagao balanga a rede do amor e da saudade
que 6 feita de cheiros e perfumes... Sou feita de cheiros. As luas trazem para o meu
corpo  de  mulher  cheiros  e  humores  diferentes.  A  lua  cheia  6  o  meu  tempo  de
fertilidade, 6 tempo de ovula€ao, do cheiro forte do desejo e da vida que grita mais
alto do que qualquer morte.

A lua cheia me traz o tempo de humores que n5o sao s6lidos e nao sao lfquidos,
humores que anunciam a vida e o prazer pelo gostoso gosto de viver. 0 cheiro da
minha boca profunda me anuncia satide e vida.

A lua negra, a lua nova, aparece com a linda cor do sangu9. i o cheiro da vida
e da sabedoria que fluem, abundantes, entre as minhas pemas. E o cheiro do sangue
vivo que me traz a alegria da renovacao do meu corpo, e da vida etema, que se faz
eterna nas pequenas mortes-vidas de cada lua mos corpos das mulheres. Sou feita
de cheiros. No abraeo do amor, no carinho e no grito de prazer, o meu sexo doa a
vida  o  cheiro  mais  profundo,  fundante  do  meu  ser.  Urn cheiro  forte,  vital,  que
permeia  todos  os  poros  de  minha  pele,  cheiro  q,ue  fala,  atrav6s  da  minha  boca
profunda, do prazer partilhado e da vida recriada. E o perfume precioso que o meu
coxpo de mulher oferece ao amor que se faz abraeo.

Naofoifacilparaomeucoxpodemulherabrirofrascoederramaroseuperfume.
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anos o I.ul`do du I.esponsabilidade de honra para a fam'lia, e a vergonha do mcu col.po
de mulher que as mulheres silenciosas e vestidas de preto me ensinaram mos priineiros
anos da minha vida nas terras queimadas pelo sol do extremo sul da Italia.

0meuperfumeficouguardadonumfrascopreciosopormuitotempo.Umfrasco
sigilado  pelos  c6digos  6ticos  de  honra  e  vergonha  que  os  homens  da  sociedade
mediterranea inventaram e aos quais as mulheres fielmente obedeciam.

Urn frasco sigilado pelos c6digos morais da Igreja que afundaram cada vez mais
as feridas no meu corpo e esconderam mum recanto escuro e esquecido o meu perfume
precioso.

i de coxpos, cheiros, humores, frascos  sigilados,  gritos de prazer e perfumes
derramados que quero falar.

i de sexualidade,  do totalmente profundo como caminho do encontro com o
totalmente divino que quero partilhar.

Por isso procuro na Vida e na Bil)lia a palavra do gi-ito de prazer que doa vida
sem limites.

Quem foi que fechou o meu frasco de perfume?
A id6ia de que o sexo ten uma profunda dimensao espiritual esta enraizada em

antigas tradie6es, desde a era pr6-hist6rica.

Estas antiquissimas tradi?6es nao s6 oferecem importantes informap6es sobre o
nosso passado longinquo, mas t6m implicag6es profundas a respeito do nosso presente
e do nosso futuro.

Encontramos, por exemplo, em antigos textos mesopotamicos, as sacerdotisas
da Deusa que iniciavam os homens, atrav6s de rituais er6ticos, aos cultos mistericos,
nos  quais  considerava-se  uma  fundamental  experiencia  espiritual  o  dar e  receber
prazer, ao contrario do suportar a dor, como acontece em muitas religi6es baseadas
sobre a lei do dominio.

Na epop6ia sum6ria de Gilgamesh, segundo os estudiosos a primeira escrita no
Ocidente,lemosdeumamulher(queostradutoreschamamde"sacerdotisadaDeusa")
que transforma o selvagem Enkidu em ser humano fazendo sexo com ele, ajudando-o
a viver sabio como urn deus.

Com o desaparecimento do culto a deusa e  o fortalecimento do domi'nio do
homem (androcracia), desapareceu o uso do prazer er6tico como meio de encontrar o
conhecimento e uma mais profunda espiritualidade para as duas pessoas em relaeao.

0 fato de a sexualidade ter sido, outrora, associada ao sagrado nao aconteccu
mum vazio hist6rico absoluto. 0 tempo em que o erotismo era associado ao sagrado
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i`;Ii':ic(cii/,iiviL-*c pt)I. `iiiiii st7cicdiidc cm quc mulhcres e liomens viviaiii iium csLado dc
i"ii". igil;ildiide; poi. sociedades geralmente mais justas e pacfficas, onde o poder de
i`iiiii., dclT`cnder e iluminar a vida -e nao o poder de dominar e destruir -era ainda
ct]i`siderado o poder supremo do universo.

Isto nao significa que estas sociedades centradas no culto da deusa, na defesa da
vida e em relae6es de maior igualdade entre mulheres e homens, fossem sociedades
totalmente livres de violencia. Mas uma coisa 6 reconhecer as nossas sombras, o fato
de  que,  as  vezes,  as  pessoas  fazem  ac6es  violentas  e  opressoras,  e  outra  coisa  6
organizar  uma  sociedade  de  urn jeito  que,  para  conservar  as  rigidas  dominaedes
hierdrquicas, a violencia e a opressao sejam institucionalizadas.

Quando inventaram que, para devolver harmonia ao caos, tinha que existir urn deus
armado, chamado Eros?

Na mitologia ocidental, Eros 6 a encamaeao divina do amor er6tico e, segundo
Hesfodo, uma das divindades mais antigas.

0 escritor classico Homero nao fala de Eros porque, para este poeta, o amor
pertence a deusa Afrodite.

Os estudiosos da mitologia grega sup6em que tenha havido urn precursor de
Eros,  bissexual  ou  andr6gino,  Inistura  de  imagem  feminina  e  masculina,  que  se
encontra na arte neolftica e paleolitica.

S6 na Gr6cia classica (700 ac), Eros comeea a ser descrito exclusivamente como
deus masculino.

Com o passar do tempo, Eros tomou-se filho de Afrodite, deusa grega do amor,
uma das divindades mais antigas do panteao olinpico, mas tomou-se tamb6m filho
de Ares, o deus grego da guerra.

Em conseqiiencia, o amor sexual era imaginado pelos gregos como urn jovem
alado e armado de arco e flechas, que jogava, sem cuidado nenhum, os delfrios e as
agonias do amor.

Na 6poca romana, com o nome de Cupido ou Amor, Eros assumiu uma outra
transformacao, ao tomar-se urn menininho gorducho e alado, sempre filho da deusa
do amor, mas agora caprichoso e malicioso. No mundo romano, Amor ten urn irmao,
Anteros, o inimigo do amor.

Entao, como deterlhinaram-se estas mudangas na hist6ria? 0 que aconteceu com
a Deusa concebida como fonte divina da vida e do prazer? 0 que aconteceu com todas
as imagens da criatividade sexual feminina? Quando comegamos a considerar "natu-
ral" que uma arma pode suscitar o amor er6tico? E como passamos dos ritos er6ticos
como caminho ao conhecimento e a profunda experi6ncia espiritual, para a instituieao
do casamento modemo, onde a sexualidade da mulher vira propriedade do homem,
sob o controle das divindades e instituie6es masculinas e androcraticas?
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\`ut:uliilu LIIiiil cxplicaeao, beln aceila por urn teinpo, quando os homcns dcscti-{
briram tci. urn papel ativo na procriaeao, isto 6, quando descobriram a ligaeao eiit,rc
ato sexual, gravidez e nascimento, quando descobriram que eles tamb6m eram sujeitos
da procriaeao, enfao passaram a dominar as mulheres com violencia. Parecia, entao.
que, depois do descobrimento da patemidade, os homens assumiram o poder temportll
e espiritual.

Mas as teorias sociol6gicas estruturalistas dizem que sistemas sociais cada vez
mais complexos e "desenvolvidos" estruturalmente precisam de hierarquias de domf-
nio (Marx/Engels, s6c. XIX).

Hoje, muitas pessoas p~ensam que a passagem pr6-hist6rica para uma organiza-
?ao social da dominaeao NAO foi urn inevitavel passo de "desenvolvimento", mas
fruto de invas6es de pastores n6mades que vinham de lugares aridos do planeta.

0 ge6grafo norte-americano James De Meo diz que Cram dois os territ6rios dos
quais vieram as primeira sociedades androcraticas, ou da dominaeao. Urn era o atual
deserto da Arabia, o outro, o Sudeste da Asia.

De  Meo  atribui  as  migra€6es  destes  povos  a  radicais  mudaneas  climaticas
acontecidas por volta de 4500 ac nestas regi6es.

As mudaneas climaticas (forte processo de desertificaeao) desencadearam uma
complexa sequencia de eventos: carestias, caos social, abandono das terras e migraeao
massiva, provocando uma transformapao fundamental da organizaeao social e sexual,
daquela que era a corrente principal da evolueao cultural humana.

De Meo, estudando as mudan€as climaticas acontecidas em milhares de anos e

ZE±bc€mdo°£ro°Itc:,S;:sds:ndde:epfteE]:C8:[Fe°nfeariee9fi:,::6Saax:]S:ac:rnet¥ii):::lei::%Sut:nddeestg:
regi6es - lugares de pastoreio e nao mais de agricultura - sairam as migrae6es e as
invas6es de pastores n6mades para regi6es mais ferteis.

Estas regi6es, segundo De Meo, nao ficaram aridas antes de 4000 ac, e a maioria
dos processos de desertificacao destas regi5es aconteceram entre 3500 e 3000 ac,
6poca na qual se intensificaram enormemente as invas6es de pastores n6mades nas
regi6es vizinhas da Europa e do Oriente M6dio.

Estes grupos humanos de pastoreio, como tamb6m afirma a arque61oga feminista
Marjia Gimbutas,  vinham de lugares onde a agricultura nunca tinha sido ou nao
mais era possfvel. Estes pastores n6mades tiveram que criar, por volta de 3500 ac,
uma  "couraga  psicol6gica",  aquele  abafamento  das  emoe6es  positivas,  que  6
consequencia  de  graves  traumas,  devidos  a  seca  ou  a  outros  graves  problemas
ambientais. Estes traumas fisicos e psicol6gicos com o tempo podem instituciona-
lizar-se em uma s6rie de costumes sociais.

A antrop6loga americana Peggy Reeves Sanday, estudando mais de cem socie-
dades  tribais  do deserto,  escreve que  "os  homens reagem ao estresse produzido
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cxi`luiiido inulhci.c`` dc cullos  ligados  ao poder masculino e  sendo muito agi.essivos
ci)in as mulheres".

Outro fator importante 6 que o pastoreio (a criacao de rebanhos de animais como
1`onte  primaria e,  as  vezes,  dnica de alimento) nao 6  s6 o resultado de urn habitat
geografico in6spito, mas tamb6m uma atividade que contribui bastante para a aridez
e a inospitalidade do habitat ecol6gico.

0 pastoreio nao 6 uma atividade ecol6gica tamb6m porque pressup6e o aprisio-
namento de animais, seres que sefao explorados pelos produtos que produzem e depois
serao matados.

Esta conviv6ncia "normal" com a camea€ao de animais na sociedade do pasto-
reio poderia explicar tamb6m o abafamento das  "emo€6es  doces", que caracteriza
sociedades androcfaticas e machistas.

A16m disso, se 6 costume viver de animais presos para tirar deles came, queijo,
leite, pele etc., pode-se abrir o leque e pensar que as pessoas possam ser consideradas
da mesma forma e pode acontecer o que a psicologia chama de "achatamento afetivo",
a redueao das emo€6es de simpatia, temura e empatia.

i interessante notar como, ainda hoje, na Saafasia, entre os povos tribais, o amor
sexual entre mulher e homem 6 sistematicamente desaprovado.

Em muitas destas tribos n6mades do deserto, as mulheres sao condicionadas a
reprimir  qualquer  interesse  sexual.  As  "boas  mulheres"  negam  o  interesse  pela
sexualidade e negam a pr6pria sexualidade. Se a mulher nao se comportar desta forma
6  "qhaba" (prostituta) ou "sharmuta"  (puta).  0 pudor e a mod6stia  sao  "virtudes"
fundamentais para estas mulheres e a houra dos homens esta baseada no controle das
pr6prias paix6es e das ``fung6es naturais", incluindo a sexualidade.

Em outros termos, segundo as normas do c6digo de honra e vergonha, estabele-
cidas pelos homens, nestas sociedades de rfgida dominaeao masculina (androcracia),
termos  como  honra,  desonra,  vergonha,  superioridade  moral,  inferioridade  moral,
responsabilidade e dependencia,  sao usados para mascarar a dura realidade de urn
controle absoluto, de urn direito de vida e de morte dos homens sobre as mulheres, e
entao tamb6m sobre a sexualidade e os poderes reprodutivos femininos.

Urn conto, o texto, para abrir de novo o frasco do perfume (Mc 14,3-9)

V. 3. - E encontrando-se  ele em Betania, na casa de Simdo o leproso, e, enqucunto
estava sentado a mesa, veio uma mulher com urn vaso de alabastro com urn
balsamo de nardo puro e de muito valor:

Quebrado o vaso, (a mulher) derramou o balsamo na cabe€a dele.
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V. 5. -Pt]is cste bdlsamo poderia ser vendido por mats de trezentos dendrios e st!r
dado aos pobres. E fremiam contra ela.

V. 6. -Entdo Jesus disse : " Comecem a deixd-la em paz. Por que provoccun sofrimenl(I
a ela? Elafez para min lama apdo bela, praz.erosa, por isso, boa.

V. 7. -Vocas  sempre  moram no  meio  dos  pobres,  e  voces  mesnros,  em  qualquei.
momento, podemfaz.er o bern para eles, mas a mim nem sempre vocGs tern.

V. 8. -Elafez o que tinha (podia), antecipou a ungdo e o perfume do meu corpo par(I
a sepultura.

V. 9. -Am6m (sinceramente), co cohirdrio do que vocGs pensam, eu lhes digo:  Em
todo lugar e a qualquer momehio em quefor anunciado o evangelho, no nundo
ihieiro, tamb6m o que ela fez serd contado, em mem6ria dela" .

Betania, lugarejo de uma regiao semi-arida. Pouca 6 a agua nestes territ6rios. A
cor das montanhas secas se mistura com a poeira e a cor das pessoas. A agua 6 urn
ben muito precioso nesta terra em declive entre Jerusalem e Jeric6.

Muitos sao os significados da palavra Betania. Pode ser ``casa da carestia/Inis6-
ria" (Bet/anyia), "barraco" e tamb6m Bet-hini, "casa das tamaras".

Penso ser importante imaginar o espapo geografico deste acontecimento entre
``a casa da mis6ria" e  "a casa das  tamaras".  Ele tern a dureza da vida das  regi6es

semides6rticas na "casa da mis6ria". i a realidade de quem se criou, de geragao em
geragao, na dureza do pastoreio, sufocando emoe6es doces de temura, numa cultura
violenta, androcratica, onde amar era formalmente proibido.

Ele ten cheiro de deserto e de tribalismo, de pequenos agricultores e criadores
de poucas cabras na "casa das tamaras".

Ele tern sabor de antigos contos e encantos; de drvores da vida, de tamareiras,
plantadas no meio de uma horta cultivada como urn jardim (Gn 2,4s).

"A horta/jardim interior 6 o santuario sagrado no qual mos encontramos com a

Divindade, o profundo feminino, a fonte subterranea do poder e da expressao femini-
nos. Havia urn tempo em que estavamos profundamente enraizadas neste lugar, onde
expressavamos  poder e  sexualidade  sem nenhuma ruptura.  i esta  totalidade,  sem
ambigilidade, que vemos nas antigas figuras femininas.

Eramos cobra e agua, terra e c6u, corpo e espirito.

Podiamos convidar o homem naquela horta/jardim e ele vinha"I.

I. NOBLE, Vicky. I/rat/I. Wo/uril.  Sam Francisco: Harper Sam Francisco,1980, p.198.
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lil.iliki diL tci.I.ii,  Ii]ha da tut.I.a,  vivcndo polo gosto de vivei. na  "casa das  tamai.as".  Af
c``li:io ()s cheiros e gritos de prazer nos frutos das tamareiras. Urn sabor que desperta
lt)dos os sentidos do corpo e toma er6tico o viver.

Betania: entre viol6ncia e prazer. Betania: entre mis6ria e tamaras. Betania: entre
o fechamento do patriarcalismo e o escancaramento er6tico de relap6es entre iguais.
Betania entre "alguns" e o corpo de uma mulher e Jesus. Parece-me que o texto de Mc
14,3-9 traz este contexto geografico entre "a casa da mis6ria" e a "casa das tamaras".

Mc  14,3-9 traz tamb6m urn contexto cultural e de relae6es de genero entre "a
casa da androcracia, da dureza e da violencia" e a "casa da inclusao, das relap6es frente
a frente, da temura e do prazer".

Parece-me que o texto de Mc 14,3-9 traz o conflito entre ``alguns" e o corpo de
uma mulher e de Jesus.

i destes conflitos em Betania que quero falar. Quero entrar, com a minha sexuali-
dade de mulher, dentro desta casa e olhar as relap6es das pessoas que la se encontram.

i uma mulher an6nima, pelo memos ainda nao conhecida no texto, a que entra
na sala onde Jesus esta acomodado para a refeigao.

Nao deveria ser uma mulher estranha ao grupo, porque teve acesso a casa de
Simao, mas, para o texto, ainda 6 uma mulher desconhecida.

As suas maos estao ocupadas em carregar urn vaso de alabastro. Pedra preciosa,

:::necsa,ptrreacn|:1sti.csi.di,3:a;:e:ia.ns::::een:ei:og¥:£eqn#ds:i:a::aoc:::::o;I::sfae|a:e5
balsamo, o 6leo de nardo, 6 dos mais puros (v. 3c).

ceas,g::::at#:ng:#,ys:.:i::ea[„ms:,£t:¥:sp,t:nITtftopre±:bsa::aa::i:aamcf£];:feasd:ale:£aar:i:
uma cidade da Siria, perto do rio Eufrates.

Esta planta de perfume agradavel, hoje chamada lavanda, se encontrava tamb6m
nas regi6es da Espanha, da Italia e do sul da Franga. Os fenicios, por volta do 700 ac,
importaram este produto para o mundo grego.

0 historiador romano Plinio diz, em seu "Naturalis historiae libri XXXVII", que
"vasos de nardo de alabastro Cram vendidos por centenas de denarios romanos".

Nardo, planta preciosa e perigosa. Era de conhecimento comum que, no meio das
plantas de nardo, as aspides, espdeie de vil)oras muito venenosas, faziam seus ninhos.

Quem se aproximasse para colher as flores para fazer perfumes, 6leos ou chas,
tinha que faze-lo com muito cuidado.

Na antiga farmacologia e perfumaria, o nardo nao era s6 usado por causa de seu
agradavel perfume. A sua essencia possuia propriedades digestivas e tranquilizantes.
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Sobi.i`liitlo o {`tli`o.  i"issilgciido in cabet`a, ajildiiva a aciillmi. dores e I)I.eocii|)ii``t~ics. 0
t']1co  iijii{l:Mi  a  sai.ill.  dc  todos  os  venenos,  sobretudo de  mordidas  de  caclioi.I.o  e  de
cobi.a. 0 6lct) dc liurdo tinha poder afrodisiaco, como o 6leo de rosas.

Em casos de desilusao, tristeza e derrota, uma massagem com 6leo de nardo nas
t6mporas  ajudava  a  superar  o  estado  de  depressao  e  reanimava  o  coxpo  cansado.
"Quebrado o vaso, (a mulher) derramou o balsamo na cabeea dele" (v. 3d).

Uma aeao tinica, irrepetivel. Urn 6leo precioso e de grande valor. Uma mulher
que,  agora,  nao  6  mais  an6nima.  Uma  relacao  profundamente  fntima,  sexual,
er6tica,  sem medos e pudores...  sem violencia e  dominacao.  Os corpos  abertos,
devolvendo e entrelagando humores e perfumes. Corpos plenos, vivos, escancai-a-
dos, consolados, ressuscitados... 0 erotismo que devolve vida onde a vida 6 desi-
ludida, entristecida, derrotada...

"Mas  alguns  iraram-se  (pensando)  entre eles:  Por que esta acontecendo  este

desperdfcio de balsamo?" (v. 4).

Parece-me que o conflito de "alguns" nao nasce pela acao da mulher em si, mas
por causa da plenitude, fartura, abundancia orgasmica que a agao cont6m.

"Por que esta  acontecendo  este desperdicio de  balsamo?"  Poderiam ter  sido

suficientes algumas gotas de 6leo precioso, 6 preciso saber controlar sentimentos e
coxpos, e o senso comum dizia que muito 6leo de nardo derramado no corpo podia
provocar a morte da pessoa...  "pequena morte",  assim o mundo de idioma frances
chama o grito de prazer depois do amor.

Parece  clara  a  necessidade  de  "alguns"  de  controlar  os  gestos,  as  ap6es,  os
perfumes derramados, os corpos abertos, amplos, generosos... desperdieando perfu-
mes, humores e cheiros.

A necessidade de "alguns" de controlar o erotismo das mulheres. Meninas bern
comportadas,  de  pemas  fechadas,  nunca  irao  derrotar  o  antigo  e  violento  poder
androcratico e machista.

Eocontrolede"alguns"sobreoscorposdasmulheressetoma,tamb6m,controle
violento  sobre  a  grande  maioria  dos  coapos  dos  homens,  independentemente  das
op?6es sexuais.

Controle dos nossos corpos de mulheres e homens por parte de "alguns" atrav6s
da categoria econ6mica.

"Pois este balsamo poderia ser vendido por mais de 300 denarios e ser dado aos

pobres" (v. 5a).

E muitos coxpos se fecham, recuam, congelam, paralisam em nome do mercado,
da producao e, na cultura crista, da moral.

"Entao Jesus disse: Comecem a deixa-la em paz Por que provocam sofrimento

a ela? Ela fez para mim uma a€ao bela, prazerosa, por isso, boa" (v. 6).
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``Kal6s",  cni  gi.ego,  6  o  b()iiiLo.  a  bclc/,a  iia  sua  ess6ncia  pi.ttf`iilidi`.  E  o  li]id()  c

I)I.ii7.ci.oso  cm   todos  os   sentidos  e  com   todos   os   sentidos.   Pol.que  existe  c,`ttl
prol.unda belcza 6 que se pode falar de bondade. A bondade, nesta parte do texto,
existe  porque  esta  na  beleza  e  no  prazer  da  a€ao.  Quantas  vezes  deixamos  de
derramar os nossos  vasos de alabastro com 6leo de nardo precioso pensando no
"born"  como  inimigo  do  "bonito e  prazeroso",  pensando  o  "bonito e prazeroso"

subordinados ao "born e moral".  E o "born e moral" tomaram-se,  assim,  as vezes,
sacrificio, dor, corpos tristes, gelados e fechados...

``Ela fez o que tinha (o que podia)..." (v. 8a).

i interessante a composigao grega do verbo no aoristo. 0 verbo "ter" 6 usado
no sentido aramaico: "6 para mim" igual a "eu tenho", entao "eu posso". Ha plenitude
nesta acao, a mesma abundancia plena, viva, escancarada, consoladora e recriadora
do perfume derramado.

Ela fez tudo o que tinha e podia. Ha desejo e poder nesta aeao. Ha reconheci-
mento do erotismo.

"A partilha da alegria fisica, emotiva, psfquica ou intelectual, coloca uma ponte

entre as pessoas que a partilham, uma ponte que pode ser a base para compreender
quanto entre elas nao 6 compartilhado, e para reduzir a ameapa da diferenca (...).

Quando vivemos fora de n6s mesmas, com isso entendo viver segundo necessi-
dades intemas, quando vivemos longe das guias er6ticas que estao dentro de n6s, entao
a  nossa  vida 6  limitada por  formas  exteriores  e estranhas,  e  mos  conformamos  as
necessidadesdeumaestruturaquen5otemalicercesapartirdasnecessidadeshumanas
e, muito memos, individuais.

Mas, quando comecamos a viver do interior para o exterior de n6s mesmas, em
contato  com  o  poder  do  er6tico  que  esta  dentro  de  n6s,  permitindo  a  este  poder
informar  e  iluminar  nossas  ac6es  no  mundo  ao  nosso  redor,  entao  nos  tomamos
responsaveis por n6s mesmas, no sentido mais profundo.

Quando comeeamos a reconhecer os nossos sentimentos mais profundos, neces-
sariamente paramos de mos contentar com o sofrimento e a autonegaeao e a necessaria
falta de desejo e prazer, que parecem a tinica altemativa em nossa sociedade.

Assim, os nossos atos contra essa opressao tomam-se pal-te integrante do eu,
motivados e potencializados pelo nosso interior"2.

``Am6m (sinceramente),  ao contfario do que voces pensam, eu  lhes digo:  Em

todolugareaqualquermomentoemqueforanunciadooevangelho,nomundointeiro,
tamb6m o que ela fez sera contado, em mem6ria dela" (v. 9).

2. LORDE, Audre. "Uses of the Erotic: The Erotic as Power", in Sz.sfcr owf-s!.dcr fr`7czys a;id spcet./ies dy Awdr€ Londc.
Freedom, California: Crossing Press,1984, p. 53, 56, 58.
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Na  itl.ini`.il.a  I.asc  da  I.evolu¢ao  sexual  model.mi,  o  I)iili`eii.o  I.iisso  iliiiM)I.li`Iite

l`oi  q`ic  ii8  inulliel.cs.  aiites tiinidamente e depois com  imiior detcrmimi``i~io, come-

€araln a I.eiviiidicar a pr6pria sexualidade.  0 ponto ceiiti.al  roi  a reivilidica€i~io do `
direito das mulheres ao prazer sexual, que andava paralelamente a reivindicaeao do
poder politico e econ6mico.

Nestesentido,umpassodegrandeimportanciafoiademolicaodomitofreudia-
no do orgasmo vaginal.

S6quandoaspesquisasconjuntasdeWilliamMastereVirginiaJohnsonestabe-
leceram clinicamente que o clit6ris e nao as paredes da vagina, cujas terminae6es
nervosassaorelativamentereduzidas,6aprincipalfontedaexcitapaosexualfeminina,
caiu o dogma segundo o qual as mulheres que nao chegavam ao orgasmo durante o
coito eram consideradas imaturas ou anormais.

Esta visao, centrada no sexo a partir da perspectiva exclusivamente masculina,
chamava a estimulacao do clit6ris como "preparaeao" para o "evento principal" com
o qual o homem chega "normalmente" ao orgasmo. Libertar-se de falsas convice6es
significou abrir, de novo, o frasco de perfume das mulheres, foi dar voz ao grito de
prazer, tampado, abafado, emudecido.

Este passo abriu tamb6m caminhos viaveis para os coxpos dos homens, porque
facilitouurnatrcoadeprazersexualmaisrico,prolongado,dialogado,derramado,intenso.

Uma troca de prazer e de beleza, uma beleza que se faz bondade nas relae6es
de iguais.

Eimportante,entao,ressacralizaramulhereoerotismo,queincluiasexualida-
de. 0 centro 6 o erotismo como aquisicao de poder que doa vida.

0 poder do qual n6s mulheres falamos nao 6 o poder de dominar ou controlar
osoutrospelomedoepelaforca,mas6opoderdedarvidaecuidardavida,deconsolar
e recriar esperaneas mos coxpos cansados e derrotados, de fortalecer a vida, onde ela
brota, de dar e receber amor. Sobretudo nao 6 o poder de infligir dor, mas 6 o poder
de dar e receber prazer e, atrav6s do prazer, exaltar a vida em abundancia, derramada
pelo gostoso gosto de viver.

Noencantodavidaderramomeuperfume-ondeoprofundoeodivinoseencontrain

Eu vou cantar para sempre
no "zeker" do meu "d6di",
na recordacao e prazer
pelo meu amado,
o meu canto de amor
pela sua vinha,
que 6 nrinha,
que 6 nossa.
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A,,,l, ,, I,Cdi,¢,, dl`,

ql,c tu 6s.
Sei que tu existes

'|)''l`i'

nao s6 porque os teus olhos,
na linha do kajal,
voam como aguias
e dao luz as coisas
como uma janela aberta
nas noites de lua nova;
mas porque de barro
voce foi feito e cozido
em kabylia e araucania,
na terra vermelha baiana,
nun mediten-aneo sem fronteiras ,
nun fomo maravilhado.
0 nardo do meu corpo
te envolve de perfumes.
Te abraeo, com o 6leo do meu coxpo,
como a bruma,
quando sara as feridas do invemo
e anuncia o dia de sol.
0 sabor da tua lingua
6 "soma", tamaras e vinho,
6 calor, 6 frio.
Faz o coraeao de minha boca profunda
bater forte.
La, minha lingua derrama-se
em perfumes e lagrimas de prazer.
Nus'

no encaixe
do verdadeiramente

profundo
belo

born
divino'

ouvindo e cheirando o teu sono
sei que de barro somos feitos.
Na tua pele
continuara a viver em mim a terra.
Na terra,
continuafa a viver em mim a tua pele.
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