
NASCEU CRIAN

Eliana da Silva

Era uma vez urn rei que tinha urn corapao muito born,  s6 que ele adoeceu e
morreu, deixando em seu lugar seu filho, que nao seguiu o seu born exemplo e fez
muitas maldades para seu povo.

Essa 6 uma hist6ria classica, nao 6 mesmo? Reis que fazem o mal, que pensam
serem deuses, tudo podem, tudo querem.

Foi exatamente o que aconteceu na hist6ria do Reizinho Mandao. 0 rei fez tantas
maldades que o povo perdeu a alegria de viver e ficou mudo, nao havia mais riso, nao
havia mais canto.

Mas uma crianea, uma menina de traneas, devolveu a alegria ao povo, mostrou
para o rei que ele nao podia tudo nao!

"Gala a boca ja morreu

Quem manda na minha boca
sou eu.„

Mandar na boca, nas pemas, no titero, na consciencia, nas vontades. Trapar seu
pr6prio destino.  Nfro  ser mandado,  nem oprimido,  poder ser livre, ter dignidade e
respeito. Poder nascer, crescer, brincar, estudar... Nao 6 isso que queremos para as
nossas criancas?

0 povo da Bll)lia tamb6m. Apesar dos reis mand6es que apareciam de vez
em quando, querendo controlar a vida de todo mundo, o povo tamb6m teve meninas
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Texto tantas  vezes  lido por nosso povo. Tanto ja foi dito e escrito sobre ele.

Quantas lutas e resistencias alimentadas por Sefra e Fua.
Apesar de muita reflexao ter sido feita sobre Ex  1,15-22, proponho uma nova

visita a essa hist6ria. Revisita-la a partir das crianeas que estao indefesas no texto, que
ainda vao  nascer,  que  talvez nem naseam e que nao sabem da exist6ncia de reis
mand6es e de mulheres tao valentes. Revisita-la a partir do grito das meninas e dos
meninos de hoje. Nao vivemos mais em 6poca de reis mand5es (sera?), mas ainda
vivemos em meio a situap6es de opressao e morte e as crianeas sao as que estao na
ponta, sofrendo as conseqtiencias de urn projeto que nao da vida digna as familias e
por isso faz das criancas as mais atingidas pela falta de satde, educapao, moradia,
terra e infincia.
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For isL`o convido voces a fazerem csL`a leitura de maos dadas com nossa meni]ia
de tran€as e que a sua ousadia e alegria mos inspire a encontrar esperan€as e caminhos
de libertapao.

As parteiras dizem nao!

QuandolemosEx1,15-22percebemosquesetratadeumahist6riaquetemmais
de urn nivel redacional. A divisao que proponho leva em conta esses diferentes niveis,
apesar da dificuldade de precisar suas origens:

v.15        -Apresentapao
v.  16-19 -A hist6ria das parteiras
v. 20-21 -Conclusao
v. 22       -Abertura para a pr6ximapen'cope

No v. 15 temos a apresentapao dos personagens. i curioso o fato de as parteiras
receberem nomes e o Rei nao. Penso que o motivo seria a invers5o feita pela 16gica
popular: as parteiras sao heroinas, representam a vit6ria do povo sobre o projeto do
rei e por isso merecem nomes, e bonitos (Beleza e Esplendor). Ja o rei nao merece, 6
igual a todos os reis, representa a opressao. Esse versfculo parece nao fazer parte da
hist6ria original (v.16-19); esta sobreposto ao v.16. Anuncia uma fala do rei que s6
vai acontecer no verso seguinte.

Os v.  16-19 sao a hist6ria propriamente dita. Sustenta-se sozinha, nao parece
depender do restante da narrativa, tern urn carater de sabedoria popular.

Os  v.  20-21  estao concluindo a hist6ria.  Poderiam  ser separados.  0  v.  20 se
relaciona com os v. 9 e 12 da perfcope anterior e traz a tona novamente o problema
do povo forte. 0 v. 21 parece se ligar com o v.15, la as parteiras recebem nomes, aqui
casas.  Mas  creio  que  podemos junta-los  como  uma  tinica  conclusao:  a  apao  das
parteiras  faz  que  o  povo  continue  crescendo  e  se  fortalecendo  e  que  elas  sejam
lembradas por Deus e recebam casas.

0 v. 22 abre para a pr6xima cena. A nao eficacia do plano de matar os meninos
quando estes estavam para nascer faz necessario uma nova medida. Esta esta relacio-
nada com a hist6ria do nascimento de Mois6s (Ex 2,1-10).

0 que chama a atengao 6 a quantidade de vezes (12) em que aparece a raiz y/d
"nascer": parteiras, parto, nascer, crianeas. Por af se percebe onde esta centrada nossa

hist6ria.  Uma hist6ria de mulheres e criangas. Mulheres que estao para dan a luz,
mulheres que ajudam no dan a luz e crianeas que saem a luz. A hist6ria independente
dos v.  16-19 talvez seja mais antiga. Poderia ter sido contada em qualquer 6poca e
lugar onde houvesse ameaea a vida de criangas. Hist6ria contada e recontada muitas
vezes em beira de poeo, em roda de conversas, em festas, na beira do fogao, em
brincadeira  de  criangas.  Estava  no  imaginario  popular,  fazia  parte  da  sabedoria
popular. Anedota que ria da tal "sabedoria" do rei contra a asthcia das mulheres.
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l'i: (lil`fcil preci`ial. cm quc 6poca sut.giu €.`*a lii*tdiiii. 'I`iiiil{i* ``tio os momcnLos de
I iiii`it*``i~Lo na Bfblia em que se fazia necessario unia hi``lt']Ii{i ct)I)io €ssa para reacender
H  ii*|7ci.an€a.  E quantas  hist6rias  seguem  o  mesmo  modelo:  em  situapao  de  morte,
ii»ilhcres reagindo em favor da vida.

Penso que essa hist6ria nasceu de urn mesmo ambiente: cfrculos populares que
i]{) dia-a-dia da vida foram construindo a resistencia e lutando contra as opress6es
ilct:retadas. E nestes mesmos circulos as hist6rias vao sendo memorizadas, ganham
i't'ils.

Mas  qual  a  intengao  de  colocar  tal  hist6ria  no  infcio  do  livro  do  Exodo,
entrelagada a outras hist6rias de resistencias e lutas que vao desembocar na experien-
cia de libertapao?

A redagao do livro do Exodo parece juntar muitas hist6rias. Hist6rias contadas
cm diferentes 6pocas, por diferentes grupos. Mas urn elemento une essas hist6rias e
faz  delas  experiencia tinica  de  urn povo:  estrategias  de  resistencia  e  o  desejo  de
liberdade. Talvez seja por isso que o exodo seja a experiencia matriz, pois recolhe
muitas outras experiencias que passam a ser lembradas em toda a hist6ria do povo de
Deus como urn exemplo de libertapao.

A hist6ria das parteiras esta dentro desse processo. Coloca-la no infcio tern uma
intencionalidade redacional comprometida com todo o projeto do Exodo. A luta pela
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Outra pergunta pertinente 6 a ligapao dessa perfcope com o bloco narrativo de

Ex 1-15. Apesar de ser uma hist6ria independente temos mos v. 15 e 20-22 a ligapao
da pequena hist6ria com o restante da narrativa.

Primeiro a ordem do rei esta na mesma linha de medidas contra o aumento da
populapfrodapen'copeanterior(1,1-14).

A ordem as parteiras vein de encontro a nao solueao do problema do crescimento
do povo pelas medidas de aumento dos trabalhos fongados. A uma medida na esfera
da produgao temos outra na esfera da reproducao. 0 v. 20 conclui dizendo que o povo
cresceu e se tomou forte.

Ja o v. 22 abre para a pr6xima cena: a hist6ria de Mois6s, uma crianea que nao
deveria ter nascido, mas nasce pela mesma coragem e ousadia de mulheres. Nova-
mente a solueao para o problema se da pela iniciativa de mulheres (mae e irma de
Moises, servas e princesa egfpcias).

1ivr.f.ig#.T%::::on:ioan:I:ireqvl:a:ie:i3tee::;::::i:i.¥sa,rd6ei:.u;i::::dni:.iFiczieo.da:
crianeas viverem 6 garantir o futuro livre do povo. Daf vein o povo forte que ameapa
o poder do rei, daf vein liderangas como Mois6s que ajudarao na libertapao.
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As crian€as apiirecem no texto indefesas. Sao objeto dc pl.I.iicuitniiio para .i l{t`i

pela ameaga que  poderao  representar no  futuro e  para as  mullicro``  \`ao  motiv{t  tlc
desobediencia e luta pela vida.

Nos dois casos elas representam o futuro: a possibilidade de se tomar urn povo
forte com potencial subversivo e tamb6m a possibilidade de, sendo urn povo forte,
apontar esperangas de libertapao.

JanolivrodoG6nesistemosapreseneadascrianeascomosinaldaconcretizagao
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mesmo tempo, sfmbolo de vida para o povo.

Na Bfolia as criangas fazem parte das hist6rias do povo. Estao misturadas com
os problemas, alegrias, dores e esperaneas. Mesmo que elas nao aparegam explicita-
mente  no  texto,  sabemos  que  elas  estao  ali.  Participando  da  resist6ncia  que  vai
desembocar no exodo, caminhando pelo deserto ate a terra prometida, assistindo as
lutas pela tomada da terra, ou simplesmente o assentamento na nova terra. Ouvindo
as hist6rias  que falam de urn Deus que caminha a frente do povo.  E tamb6m mos
momentos de sofrimento, fome, guerras, deportap6es. Elas vao vivendo todos esses
momentos,  vao  fazendo  experiencias,  aprendendo  a  ser  povo  de  Deus  (veja  Dt
6,20-23).

pensoEq}unetear:Shs£¥:eri::tdaretr::%:c:agr;::sne9natedsa::i£:r:a:oS`gxbo°d];Z::tda°oan:r::escia;
1inhadashist6riasderesistenciasdosrelatosprofeticos(Elias,Eliseu,Os6ias,Isafas).
Aimpressaoqueda6quesaohist6riasnascidasnestescfrculospopularesdeprofecia,
onde  a luta pela  vid.a  se caracterizava pelo  enfrentamento  ditto  de  situap5es  de
opressao forjadas mos palacios.  As criangas estao sofrendo junto com seu povo as
conseqtiencias de uma polftica econ6mica suicida (Os  1-2, Is 7,1-9;  lRs  17,17-24;
2Rs4).Seuscorpossaosfmbolosdaopressaoqueseupovosofre;amedidaquesentem
fome, adoecem ou morrem carregam neles a dentincia e a resistencia.

Concluindo

Gostaria de concluir esse  artigo  trazendo para nosso  meio uma das  crianeas
salvas  pela  atuapao corajosa das  parteiras.  Imaginem ela contando  a sua hist6ria,
dizendo que foi salva porque duas mulheres desobedeceram a urn rei muito mau. E
como essa crianea cresceu, se juntou com seus irmaos e irm5s e seguiu resistindo.

Trago essa crianga porque penso nas criangas de hoje do Brasil e da America
Latina.  Aprendem  a  resistir  desde  cedo  porque  tamb6m  sao  vftimas  de  mortes
decretadas. N5o tern pao, nem casa, nem escola, nem tempo de brincar, se desenvol-
Ver. . .

Mas continuam nascendo. Estao mos bairros empobrecidos, nas nias, nos corti-
9os,  mos acampamentos, nas instituie5es etc. Seus olhinhos ao vcr o mundo pouco
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Hiiliciido que incomodam, atrapalham.

Nasceram de uma resistencia inconsciente e, se conseguiram escapar da morte
lm primeiro ano de vida, acreditani que devam lutar para -quem sabe -viver mais
L'l') dia.

Sao milhares de criangas que tern mos seus coapos, visivelmente desnutridos, mal
vcstidos, sujos, doentes, o retrato mais cruel da realidade miseravel que vive nosso
povo. S ao dentincias profeticas concretas.

Seus coapos simbolizam a resistencia de continuar nascendo e mos pedem que
busquemos uma solugao. Que possamos desobedecer as ordens de morte hoje e que
sejamos corajosas e corajosos como as parteiras, que as deixemos viver e crescer, que
nfo tenhamos medo de calar a boca que profere sentengas de morte.

Elas estao ai. Pedem de n6s a ousadia de nao termos medo e a esperanca de que
elas continuem af, vivas e sendo crian€as de verdade.
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