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Eacperiencias de veda e morie...
teymb6m na escatologia

ABRINI)OAREFLEXAO...
Refletir sobre "vida" 6 algo gratificante e complexo. Elaja comega bern antes

de podermos ver o ser vivente. Ela entra na discussao sobre condic6es objetivas e
subjetivas de vida. Ela esta na pauta, quando se fala sobre controle de natalidade
e aborto. Onde quer que estejamos,1a tamb6m esta a "vida". Vida abundante ou
mendicante. Vida curta ou longa. Feliz ou infeliz.

estacEi:±°amd:1:gE:±=s°£:°:#:S:mc=±::LfaL::inE;::::Sd:u=ot=.b&Fsta£L:E:
me ater, aqui, a urn espapo/tempo de vida multo importante para todos os seres.
Thata-se do tempo de gestapao, de parto e do periodo de resguardo e amamentagao.
Motivos pessoais levaran-me a escolher este tema. Thve duas gravidezes, cada
qual com suas alegrias e dificuldades pr6prias. Dois filhos. Dois seres queridos,
em semelhaneas e muitas difereneas.  Cada qual com suas necessidades. Duas
grandes lutas e certezas. E eu, como outras mulheres, com expectativas, ansieda-
de, dores e alegrias...

Interessei-me em perguntar ao Novo 'festamento o que ele fala sobre tais
experiencias.  Nao 6 muita coisa.  Mas ja 6 tanta coisa,  que nao  sera possivel
trabalhar tudo neste artigo. Os termos referentes a este tema sao p. ex. £jfafo / "dan
a +ITz" , guennho ""ascek" , kotlto I gast6T / "aheito" , rna,st6s / "sedo" , thehizo I tr6fo /
"amamentar", odr'ue;n / sfenLdzo / ``dores de parto".

Sao poucas as narrap6es sobre nascimentos concret,os.  E aqui ha algo de
especial, talvez tipico para os textos bfolicos. A linguagem que elabora e transmite
a experiencia da reprodufao permeia de igual forma tanto a origem da hist6ria de
Jesus e de Joao Batista quarto algumas primeiras produ?6es escatol6gico-apoca-
lipticas  neotestamentatas.  Redescobrir isto  6  algo novo  na nossa teologia.  A
experiencia tao genuina e proprianente feminina faz parte das express6es da
experiencia e reflex6es de fe das primeiras comunidades cristas.
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No processo de repres8ao a sexualidade, no entanto, as cartaB "paBtorai8", a
patriBtica e os apologetas vao abandonar este modo de falar, reflexo de sou pr6prio
modo de pensar e agir. 0 apice deste processo encontra-se entao na ldade M6dia,
onde  todas  as  experiencias  relacionadas  a  sexualidade vao  ser tratadas  com
mentalidade e linguagem mis6ginas, de 6dio as mulheres. Isto se reflete tanb6m
noscomentariosbifolicosenosartigosespecializadossobretermosaquiabordados.
Estes nao consideram e por isto nao entrain na reozjdrde da vida de mulheres, da
qual se emprestou esta linguagem para usa-la tamb6m no. m'vel teol6rico.

Neste artigo, faeo ulna pequena seleeao tematica de textos e abordo algumas
quest6e8 s6cio-hist6ricas a respeito de gestapao, parto e pen'odo p6s-parto. Asso-
ciae6es e criticas vao surgindo na medida em que o horizonte da realidade vai
aflorando, deixando entrever tamb6m na elaborapao escatol6gica todo o belo e
angustiante de processos reprodutivos.

1..q3EM.AVENTURADO0froROQUE'REcARREGOuEOssEIOsQUEn-TE!„
0 Novo T\estamento esta cheio de surpresas. Uma delas 6 esta afirmacao

profano-corporal, em Lc 11,27. Uma mulher 6 motivada pela atuapao do Jesus-
Adulto a proferir uma ben-aventuranga para Maria de Nazar6, mae deste Jesus.
Esta mulher que o texto deixa inc6gnita, sem-none, ten a sabedoria de vida para

:e£:*£c;ra:::auq:efe[htiotecr::e£:gcaosnfiguoe[Oei::::sC%euseeagTr:t:%sldeesuidpaofee*€e:
e reconstituir vida digna para outras pessoas! Aquela mumer tamb6m poderia ter
dito "Ben-aventurada a que te criou/que creu...". Mas nao! Eta faz questao de
relembrar o que 6 central na origem e no desenvolvimento da vida: a sexualidade,
a temura,  o  alimento  que  possibilita vida.  A vida  do  filho  adulto  reporta  a
sexualidade e a satide da mae!

Jesus de Nazar6, assim como Joao, passou pelo trabalho criador e produtivo
de sua mae. Ele pr6prio, como qualquer outra pessoa, participou do trabalho de
parto para poder viver. Estas duas dimens6es sao ben descritas como os verbos
gregosgr!sfe're'chwsa/"estargravida"e££fafo/gc4enndo/"daraluz"/"nascer"(p.ex.
Lc 1,13.31.35.57; 2,6.7.11; Mt 1,16.18.20-21.23.25; 2,1.4; Jo 18,37). Nao ha deta-
lhes sobre o nascilnento de Jesus. Tbmos apenas a afirmapao, em Lc 2,6-7, de que
quando  os  "dias  estavam  completos,  Maria  deu  a  luz  seu  fimo  primogenito,
enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque nao havia lugar para eles na
hospedaria". Mt 2,1 mos traz apenas o "fato consumado", e depois a fuga para o
Egito, sem esquecer todas as hist6rias sobre os pastores, os reis magos etc. Alias,
hist6rias por demais conhecidas e repetidas nas noites natalinas...

Mas, e Maria? Viajar sobre urn burrinho, entrando em trabalho de parto.
Parir... na estrebaria. A fuga para o Egito no p6s-parto, em tempo de resguardo...
Condi€6es de higiene e hulnanidade? Quando falamos de "satide da mulher" em
nossas pastorais deven'amos sempre lembrar tamb6m desta Maria nestas condi-
c6es! Nos dois evangelhos nada 6 dito sobre o sofrimento, a ansiedade, o medo, a
solidao,  pelos quais ela certamente tamb6m passou. A redaeao da hist6ria do
nascimento de Jesus ja faz parte  da afixapao  de uma imagem ilusoriamente
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glorio8a  ®  dialoticamente  submi8sa,  calada  de  Maria.  Uma  Maria  que  tudo
agtienta,  tudo  8uporta...  Tao  diferente  daquela  que  entoa  o  Magnificat!  Ela
participa do plano salvifico de Deus, e exatanente neste plano ha eBpaco tanb6m
para os gemidos e os gritos de uma parturiente, como ainda veremos adiante.

Para Mateus e Lucas nao interessava algo sobre a hunanidade de Maria,
muito menos explicitar algo sobre sua sexualidade! Sua intengao era afirmar a
hunanidade de Deus que, na sua divindade, tamb6m passa por processos intima-
mente humanos. Nao sao as dores de Maria, mas o nascimento de Jesus que esta
no centro dos relatos. Com isto, contudo, os textos passam a ingenua imagem que
tudo correu anormalmente naquela estrebaria. Por isto mesmo 6 que esta estre-
baria acabou sendo enaltecida, idealizada e tao ben ornamentada nas festas
natalinas. Quem sabe 6 tamb6m desta parte da tradi€ao crista que prov6m a id6ia
ate hoje existente que a parturiente nao deva gritar, gemer... s6 baixinho, na hora
doparto?Afinal,destatradigaofazpartetamb6mGn3,16,assumidoemlTm2,15
e outros, e para tal as dores do parto devem lembrar-nos que sao conseqiiencia do
"pecado" de Eva... Ha, portanto, uma longa tradicao de culpabilizapao e repressao
nao s6 da sexualidae, do prazer de mulheres, mas tamb6m das express6es de dor
e alegria no ato de parir.

Somente a mulher desconhecida no meio do povo soube resgatar dignamente
parte da sexualidade de Maria! Declarou-a ben-aventurada, cantando urn hino
de louvor a sexualidade!

A linguagem fatidica do nascimento, sem men€ao da multifome experiencia
da mulher-mae, acontece tamb6m em relagao a Joao Batista e sua mae Isabel (Lc
1,13.57).  Assim,  tamb6m temos  outras breves  noticias  sobre  o  nascimento  de
crian€as.EmJo9,2.19-20.32,porocasiaodeummilagredeJesus,ficanossabendo
de urn cego de nascen€a. Em Mt 19,12, Jesus afirma que podem existir ez4nz4cas de
nascenga  e  por  opgao.  0  termo  fao!Zi`a/  "titero",  `foarriga" expressa  o lugar de
formapao/criapao desta vida. Ele era pouco usado no mundo grego, mas desde o
Antigo Testanento descrevia-se, com ele, o interior escondido do ser humano,
sendo tamb6m lugar de pensamentos e sentinentos. Ao lado deste termo, existe
tamb6m gasfe`r / ``barriga", "est6mago", "titero", mais conhecido na cultura grega.
Na medicina, atrav6s do medico grego Hip6crates, o termo g¢ste`r e'chz4sa passou
a  designar  uma  "mulher  gravida".  Esta  6  a linguagem  usada tamb6m  para
descrever a gravidez de Isabel e Maria.   .

Nas hist6rias de nascimento de Joao e de Jesus, as parturientes-maes Isabel
e Maria aparecem totalmente passivas, nun clima anormal. 0 que ha de bastante
normal 6 o gesto de solidao solidfria das mulheres, quando Maria visita e fica tres
meses na casa de Isabel! De Jos6 e Zacarias nada se sabe...

::Ss¥a?:e:Pile:V£::d:e¥te:r=§:geo]:a€§i£:x::n:to:seo¥aru:'E::m#:o:ep:++£n:±;ei=aa¥gi]jtsr:a:9Sa6ocfd°;
Plinio,  em sun "Hist6ria Natural",  e G6lio,  em suas "Noites Aticas", nos

colocam a par dos conhecimentos medicos da 6poca, da idade das parturientes, do
tempo de  gestapao,  dos  abortos  e das formas  e perigos de parto.  Contain-nos
tanb6m sobre superstie6es e simpatias, sabedoria popular acerca de bons e maus
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pantos. Diz G6lio: ``Se a parturiente bocejar durante o parto, isto podo I)01` ii vida
em perigo. Igualmente, se a mulher espirrar ap6s o coito, a consequencia sera urn
parto precoce" (IVojfes Afjcas Ill,  16).  Sobre os perigos que mulheres e crianeas
correm por ocasiao do parto, no qual o bebe nao se encontra na melhor posi§ao,
diz Plinio: "Corresponde a caracteristica da natureza que a pessoa nasce com a
cabefa para a frente, mas 6 costume que ela 6 carregada ao tiinulo com os p6s
para a frente" (ZZ}s£.  IVci£.  VII,  45).  Plinio,  o Jovem,  diz que 6 a ignorancia das
adolescentes que as coloca em extremo perigo de vida por ocasiao da gravidez e do
panto (Cartas VIII,10-11). No primeiro e segundo s6culosja era conhecida a funcao
do  titero.  Os  medicos  Sorano  (de  Efeso)  e  Galeno  sabiam  que  o  titero  tern  a
capacidade de reter e de expelir o embriao/feto, o que indica para a realidade de
abortos.  Mesmo  conhecendo  a  importancia  da  musculatura  do  titero,  Galeno
afirmou, pela primeira vez, que o ato de `expelir' a crianga 6 tarefa da parturiente.

Estes e muitos outros documentos estao escritos numa perspectiva andro-
centrica e a maioria, quando aborda a tematica da reprodugao, visa a manuten€ao
(dos interesses) do Estado patriarcal. Somente de leve aludem ao fato de maes e
crianeas morrerem por ocasiao do parto ou no p6s-parto. Sem dtivida, nao sao estes
escritos androc6ntricos que mos oferecem uma visao mais real e humana do parto.
Detalhes mais pr6ximos das experiencias das mulheres encontramos em epjgra-
mcls e j7!scrj€6es. Aqui temos algumas informa€6es mais precisas e detalhadas.
Para  a  melhor  posigao  durante  o  parto,  recomendava-se  ficar  gostosaniente
estendida, maos abertas , 6rgaos relaxados, tudo para facilitar o nascimento. Muito
difundido tamb6m era o parto de c6coras. Ningu6m desconhecia o fato de que o
parto era urn et;enfo dozoroso e perjgoso para mulheres, comparando-se inclusive

:isarfi:ri=netnet:Ses€: )Std:r:: ;=o:Sc£€:rasgud:aps¥O. Inscrig6es em ttimulos falan
"No meio de contrac6es dolorosas, o destino p6s fin a sua vida e ela deixou

em casa, junto ao pai, a crianga 6rra de mae".
"Dores de parto levaram Agatocl6ia ao Hades".
`Vencida no ultimo parto por contra€6es precoces''.

Muitas  mulheres  tamb6m  morriam  no  pen'odo  p6s-parto,  no  tempo  do
resguardo:

"A que pariu duas vezes, mas que tornou-se mae somente uma vez, Plauta,
morreu por doenga no resguardo".

"... tendo visto sua terceira crianca, acabou morrendo no decimo-primeiro
dia".

"Com o corpo pesado, em meio a contra€6es, 1argou o seu fruto. Ela foi mae
somente por curto espieo de tempo, e tamb6m a criancinha morreu logo".

"... e aquela que me deu a luz apenas trocou as contrag6es por luto".

1. Inscrig6es traduzidas por mim e extraldas de Luzia SU'ITER REHMANN, veja bibliografia.
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Thd8tlGxf)()rionciademulheresduranteagravidezeprincipalmentenoparto
e p6s-parto 6 doscrita, em f zfmz4Zos,  em forma de poesja, e gz/er Jembror socja/ e
pholi:amente do destino pcuticular e coletivo destas mylheres\. Fpeal 6 i+ I,i,terctura
que esta mais prdrjma dc! uzde dc!s pessoos mor£¢s. Quanta diferenga para com
os grandes livros e tratados de famosos escritores da 6poca!

Tamb6m as hist6rias do nascimento de Joao e de Jesus devem ser lidas e
interpretadas neste pano-de-fundo hist6rico. Os medos, as ansiedades, os perigos,

fisaoqr:ig::Seedset:gm¥spernetseenn::::sctarg:Eeensseg:::tpoaes:=a£,Pua:::s?.?5soaE:leesfu*eai
ingenuamente de tudo isto,  quando lemos  e pregamos  sobre o nascimento do
Salvador, quando falamos da u£¢gem de Nazar6 a Bel6m, estando Maria para dar
a luz? Como esquecer disto, quando anunciamos o nascimento do Menino-Deus na
esfreborfo em precirias condig6es de higiene e cuidados, motivos principais da
morte de milhares? Como esquecer da solidao de Maria que pariu sozinha, talvez
com a ajuda de Jos6? Como falar libertariamente da proposta ex6dica de Jesus,
quando precisam fz4gfr para o Egito, sem lembrar que Maria esta amamentando
seu filho? Alias, nao da para ignorar tudo isso, pois esta continua sendo a situa€ao
de milhares de mulheres e crianeas ainda hoje em nosso meio...

Portanto, quando falamos de Maria e do nascimento de Jesus, 6 necess6rio
redescobrirmos tamb6m a importancia de mantermos viva a mem6ria daquela
mulher no meio da multidao que resgatou uma parte da hist6ria real, da sexuali-
dade e da satide de Maria!

Nos relatos de nascimentos concretos, no Novo 'festamento, nao temos, como
vimos, meneao das ang`istias, contrag6es, sofrimentos e alegrias das mulheres.
Isto nao significa, como tamb6m vimos, que os autores e as pessoas que liam seus
escritos nao conhecessem tamb6m este lado da vida!

As experi6ncias femininas da gestagao, contracao, angiistia, dor e expectati-
va pela vida nova criada sao usadas e tern relevancia mum outro e ben determi-
nado Zz4gcbr teoz6gzco no Novo 'lestamento: na elaboracao da certeza escatol6gica e

::e:::ears¥f:e:i::::Tg::::saep::nalcirpetti::sieEi:,oi:,rens?fe::ruhr:::in;v:,faqeu,:st:sT::
testermunharido e legondo sua experifneie para a produ€ao teol6giea. She rty.eL[p
ativo. Estas experiencias reais foram comparadas por Homero aos sofrimeritos de
guerra.  Os te6logos e te6logas cristaos do primeiro s6culo vao compara-las aos
sofrimentos dos "ultimos tempos". Thata-se, aqui e la, de uma luta de vida e morte!

2. "BEM.AVENTURADAs As HSTEREls E Os froROs QUE NAO GERA-
RAM E os sElos QUE NAo AMAMEr`ITARAM!»

Esta 6 uma segunda ben-aventuranga (Lc 23,29) que ten como ponto de
referencia comparativo a sexualidade de mulheres. Ambas constam apenas em
Lucas. 0 conteddo da segunda, por6m, 6 totalmente oposto ao da que vimos acima.
Aqui sao benditas as mulheres que nao ten, nao podem ter criancas! 0 contexto
desta elaboragao 6 apocah'ptico-escatol6gico.

Paralelamente a esta ben-aventuran€a 6 dito urn "ai'',  em Mc  13,17 (Mt
Z4,T9.,LcZ1,2g).."AIdasqueestaogr6uidasddasquearrrarruentcannapuelesdies.I"
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Dentro de toda a perfcope apocaliptica da ``grande tribula€ao", apenas este verBf-
culo 6 igual, palavIa por palavra, mos tr6s evangelhos sin6ticos. H6 uma inversao
de "maldicao" e `foenfao". Normalmente eraln tidas como objeto da "maldifao" aB
muTheres que nao tinham criangas. Aqui, inverte-se o paradigma. Por que sera
que acontece isto?

Uma leitura feminista s6cio-hist6rica ajuda a compreender a questao dentro
de seu contexto maior?2 Pessoas que sofrem sob o sujo e violento jogo opressor,
coma era o Imp6rio Romano e suas estruturas hierarquicas de poder, justificada-
mente anseiam pelos "ultimos tempos", querem a vinda plena do Reino de Deus.
Isto se expressa na expectativa apocaliptica de jur'zo e de salvapao.  GuerTas e
outros sofrimentos oriundos de uma politica de dominapao fazem parte de expe-
riencias opressoras (veja Mc 13 e paralelos) e sao ate entendidos como parte de
urn final que acabara bern para as pessoas crentes.

Dores de contrapao, dores de parto sao imagens usadas para falar das dores
do tempo final, queja 6 assinalado pelas catastrofes do presente. 0 pano-de-fundo
hist6rico-social  das  afirma£6es  de Mc  13,17  par.  e  Ilc 23,29  sao  as  realidades
experimentadas na guerra dos romanos contra o povo judeu ("Guerra Judaica").
Luise Schottroff juntou e organizou vasto material demonstrativo para o fato de
mulheres gravidas e as que estao amamentando, ben como os bebes, tomarem-se as
primeiras vitinas tanto nas guerras e outras catdstrofes quanto nas fugas das
guerras e catastrofes. Ja nas fugas, antes que os inimigos p. ex. cortem e abram os
corpos das grdvidas e destrocem os rec6m-nascidos, elas ja sao as primeiras vitimas.
Vejanos: Josefo elucida uma tal situapao para os anos 66-70. Urn comandante de
guerra judaico, Joao, foge com sua tropa, levando consigo tamb6m toda a po'pulapao
da ddade de Giscala. Depois de urn certo trajeto, toma-se-lhe urn empecilho manter
as mulheres e crianfas na marcha conjunta com o grupo de homens. Ele ordena que
os homens as deixem para trds, o que eles tanb6m fazem! "Digna de piedade era a
perdieao dan mulheres e crian€as, que, colocando as maos no peito, clanavam a seus
maridos e parentes, entre solupes e clamores, para que esperassem por elas" (Gzcerra
JL4deiea 110). Os homens, cada qual andando o mais rapido que podia, vao empur-
rando as mulheres e criancas para fora da estrada. Esta 6 a 16gica militar-guerreira
e de fuga que transparece em Mc 13,17 par.: mulheres, em especial as gravidas, as
que amamentam e crianeas sao tidas como empecilho, pois estas nao conseguem
acompanhar nem sequer o "pique" das outras mulheres...

E para dentro de situapdes assim que se pronuncian a ben-aventuranea para

=Fdie€raeos;:omp-nquiane=ediq#Pgoaro=6q:ieal£Fr,°6uee£Preers=ocfeTi%..Esd::`:"Chpaa°df
maldita sitrapao,  pela qual mulheres e criancinhas estao passando! Mesmo sob
clamores e protestos - historicanente renovados - dirigidos aos pr6prios maridos e
parentes/algos, elas ficam, entregues ao bet-prarer dos inimigos.

Mc 13,17 par. denuncia esta injustiea patriarcal dentro de sua expressao da
expectativa apocaliptica, que vale especia]mente para mulheres e crian€as, pes-

2. A anflise hist6ricouttica, como a que apre8enta p. ex. Dagoberto Ramirez F., em RIBIA 7
(1990) 163-179, nao considera esta8 quest6e8 fundamentais e especificamente de mulhereB, que nao
apenasremetemparaambientehist6rice,masexplicitam,defomamaisprofundapossfvel,aftyiolencia
com que se expres8a o poder opressor" (p. 177).
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8oa8 ido8a8, doentes, pois sao exatamente e8tas pessoas que paBBam por maiorea,
at6duplossofrimentos/tribulac6es¢hzfps!s).Esta16gicadequemulheresgr6vidas
e que amamentam sao as primeiras vitimas parece nao ser apenas a 16gica do
(ex6rcito)  inimigo.  Assim  tamb6m  se  comportam  os  homens  do  pr6prio  povo.
Parece-lhes 6bvio que, enquanto homens, possuem urn certo direito de guerra ou
de calamidade que lhes permite urn pouco mais de sobrevivencia - as custas das
mulheres, crian€as e pessoas idosas.

Estas experi6ncias de morte para pessoas portadoras de vida nao ocorreraln
apenas durante a "Guerra Judaica". Elas continuam sendo verdade em todos os
tempos e lugares onde existem guerras e regimes totalitarios. Continuam sendo
mulheres gravidas e as que anamentan, ben como os bebes, as vitimas das
maiores atrocidades dos inimigos. E o que tanb6m expressa Ap 12,4:

"Eodragaoparoudefrordeamulherquestcwapcun;dora,I,ue,afumdelhe
deuorar a crianga que rwascesse" .

Nao importa como interpretamos esta imagem ou linguagem mitica. Impor-
tante 6 tamb6m aprendermos a olhar novamente a pr6pria imagem, sua concre-
tude hist6rica. Ela transpira experiencias de gravidez, de parto e de resguardo,
ben como experiencias de horrores durante este processo. Sao estas experiencias
de mulheres que possibilitam e tomani compreensivel esta linguagem mitica.

Sao muitos os exemplos de mulheres gravidas, mulheres que estao para dar
aluzumacriancaouamanentandoqueseencontramnaprisaoesofremtorturas.
A mulher de Ap 12, de forma apocaliptica, 6 a mem6ria hist6rica de todas elas. 0
mesmo vale para as martires cristas Perp6tua e Felicidade. Perp6tua tinha 22
anos quando teve urn fimo. Na perseguieao ao povo cristao, tamb6m ela foi presa.
Encarcerada, seu filho lhe foi tirado, quase morreu de fome e ela de inflanapao
dosseios...Emseguida,foiexecutadacomseuscompanheiros.Felicidadefoipresa
junto com Perp6tua, estando ja no final da gravidez. Na prisao, ela da a luz uma
menina, sob as gozap6es e ameaeas do carcereiro. Ela p6de entregar a menina aos
cuidadosdesuairma,antesdeserexeoutada.Nonossocontinenteficouconhecida
ahist6riadabolivianaDomitila.Conflitoscomogovemoocasionaramasuaprisao
e,  gravida  de  oito  meses,  sofreu  as  maiores  torturas.  Ela escreve:  "E  ele  me
espancoucheioderaiva.Edisse:`Muitobem.Porsorteesperasumbeb6queteras
aqui dentro. E neste teu bebe n6s vamos nos vingar'.  E ele pegou uma faca e
comegou a movimenta-la diante de meus olhos... E ele me disse que teria muito

r:F»g.oDPoa::tfe]:P::a¥aadcgo€aa]::S::rperiggoe.e5:#*:itmj:Tfs:a;g:{aq::aTefva:
que ser intemada. As torturas e o panto traunatico naquela situaeao deixaram
marcas que nao sao simplesmente curadas. Continualn sendo denthcia e devem
ser incluidas nas imagens e falas apocalipticas tamb6m de nosso tempo.

3. Moema VIEZZER, citado a partir de Luria S. REHMANN, p. 144.
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3. ``A MULHER ..., DEPOIS DE NASCIDA A CRIANCA, NAO SE LEMBRA
DAAFLlqAO,PORCAUSADAALEGRIA.."(J016,21)

Minha mae sempre me dizia algo semelhante. Quando lhe perguntava sobre
as dores, ela falava: "Ah, isto a gente esquece". Mas, de fato, ela nao esqueceu,
bemcomoeuouvocenaoasesquecemos.Elasfazempartedaexperienciadoparto!
Possodizerqueaalegriadavidanovacompensa,gratificaosmomentosthoras/dias
de aflieao e dor. Tanto uma quanto a outra deixam marcas profundas, inesquecf-
veis. A figura escato16gica, utilizada por Joao, resgata experiencias de mulheres,
mas  mostra  ser  androcentrica  por  dois  motivos:  a)  induz  a  relativizar  parte
importantedetodootrabalhopelavidanovaeporqueb)levamulheres,inclusive
at6hoje,asentirem-se(quaseque)foreadasa"esquecerdaafli€ao"easentirem-se
culpadas, quando sofrem sob traulnas do parto.

A figura 6 linda para ilustrar a certeza escatol6gica. Mas 6 preciso, a meu
ver, olhar atentamente para ela, respeitando e valorizando a experiencia subja-
cente.Eprecisoconhece-la,identifica-laesabercomoenfrenta-1adamelhorforma
possivel. Pois sem esfo do* esfc! ang¢sfja, 72ao hd undo 7ioL)cl! Isto 6 o que tamb6m
Paulo muito bern expressa em Rm 8. Sem passar pelas dores do parto, sem berrar
de dor, sem pressionar... nada acontece. E isto justamente transmite esperan?a e
certeza confiante. Porque esta dor aqui descrita indica para o fin do frabazfoo de
pc!rto. Ja da para sen£Zr, p¢/par e uer o 7zoL)a que esta nascendo! Entao... 6 fazer
mais fonga, 6 clamar alto para possibilitar e liberar forcas para que esta nova vida
possa acontecer. I a ultima, ou pentiltina, contrapao, e mostra que vale a pena.

Estaexperiencia,pelaqualpassatodacriaturaanimal,sejacomoparturien~

::ze°§:o!:£:anqausec::;:'a6siE:8aesmexgen£:nmc::stgetmanulbh6e¥esp.¥apr:i:oC::ep:e[e£Se::
sofra as dores de parto, clame e pressione para que o nouo seja instaurado neste
mundo de Deus!

Gerar, parir, nascer sao ag6es nao somente fundantes, mas tamb6m funda-
mentais para a hist6ria pessoal,  social e inclusive salvifica.  Neste processo, a
inatividade,aapatia,anao-participafaosaosin6nimosdemorte.Ador,aspausas
para relaxamento,  a forga,  o grito ou gemido,  o pressionar e finalmente o to-
car/ver/sentir/afagaretc.saopartesintegrantesdetodounprocessodenascimen-
tg de urn ser que era esperado, cujos movimentos e palpitag6es ja eraln sentidos
no ritero, mas que agora esta ai, de forma ate entao totinente desconhecida.
Neste processo pessoal e coletivo, a certeza, as vezes ansiosa e angustiada, pode
ser, como ja foi, transposta para a certeza escato|6gica.

4..tEsERAsAILVAATRAvrisDODARALuz....i7!
0tema"gerar",``parir"tamb6mseencontraem1'Iin6teo.Masembemoutra

compreensao.Queroaborda-lorapidamenteaqui.Estacarta(chanada"pastoral")
6 totalmente mis6gina, nao apenas aqui em 2,15. Numa 6poca em que mulheres
criavam, dentro daquela sociedade patriarcal, outras formas de vida nao submis-
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sag  a homens,  esta carta nao  apenas  (res)soa opressivamente  sobre  a vida de
mulheres, mas seus efeitos sao perceptiveis ate hoje.

"Fiel 6 a Palavra". Este refrao perpassa lTim6teo e recorda as promessas

salvificas  de  Deus,  sua  Palavra  de  graga.  Ele,  no  entanto,  nao  6  aplicado  as
mulheres! Nesta carta, elas nao sao salvas pela gra€a. Para o autor, elas serao
salvas pela e na sua capacidade e condicao de par filhos no mundo, alias uma
questao de sobrevivencia tamb6m da igreja. Tento ver a questao positivanente: A
partir da realidade de milhares de mulheres, hoje e ontem, as precarias condic6es
de gestagao e parto, os sofrimentos e as ansiedades, bern como as alegrias pela
participaeao ativa na criagao, posso ate dizer `esta ben, 6timo'. Essa talvez seja
sua "obra de fe". Mas nao 6 isto que o autor pensa, pois ele condfcfona esta obra
criadora, esta promessa salvffica a uma ``obra de santidade maxima" prescrita no
final de 2,15, a qual, sem a graca de Deus, nenhum ser vivente 6 capaz de realizar.
Tanto em 2,15 quanto em 5,14, trata-se de uma aplicacao interpretativa de Gn
3,16.  A visao  antropol6gica da mulher que esta no horizonte  s6cio-teol6gico do
autor da carta 6 esta da `mulher caida e castigada' de Gn 3. Assim, o ato criador
atrav6s  das  mulheres  nao  mais  6  visto  como  doacao  ou  opgao,  mas  toma-se
obriga€aopatriarcalreligiosamenterequeridaesancionada.Aceita-1aourejeita-la
faz parte da nossa liberdade crista, que considerara tamb6m a hist6ria opressiva
deste texto.

...IIARACONTINUARAREFLEXA0
N6s  maes,  geradoras  de  vida,  co-operadoras  da  arte  criadora  de  Deus,

sabemos o quanto significa a vida de nossas criancas. Por isto nao mos expomos a
toa ao risco de vida e morte ao gerar e parir uma crianga. Queremos e ansiamos
profundamentequeL)juam!Eassimcomofizemosforcaparaquenascessem,assim
fazemos e faremos forga durante toda nossa vida para que estas crian€as (ob)te-
nham vida digna.

Maes se alegram, trabalham, produzem, brincam, passam noites em claro,
ralham,enfrentamfilasdeINSSeemhospitais,mendigamrem6dioepao,exigem
atendimento,clamamaDeus...Haqueseouvireatendersuas(or)ae6es...naterra
e no c6u! Ha que se encarar nossas dentincias que se mostram na nossa vida e
morte,  ben  como  de  nossas  criangas.  Crentes  e  igrejas  que  nao  o  fazem, ja
perderam (grande parte de) sua humanidade e sua certeza escatol6gica. Se nao,
em conjunto faremos esforgos para viver e colocar sinais visfveis do Reino de Deus
que se manifesta nas curas, na restauragao da vida das criangas e suas maes.
Assim, participaremos da formagao de uma sociedade justa e saudavel, porque
sabemos que vidas ameagadas lutam ate a morte, contra a morte, pela defesa da
vida!
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