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Todo ser humano passa, necessariamente, pela experiencia do parto. 0 nasci-
mento para a vida, assim como o nascimento definitivo para a morte, estabelecem os
limites da grande aventura de cada pessoa.

Embora o vir a lur seja uma realidade universal, a modema medicina tern muda-
do substancialmente o quadro de compreensao do processo reprodutivo. E nao 6 s6!
Muitos fatores sociais e econ6micos influenciam decisivamente sobre o controle da
natalidade. As atuais politicas de reproducao humana tendem a diminuir o nhmero de
filhos. Em conseqtiencia vivemos urn momento de transicao demografica, com mu-
dancas muito bruscas.

Enquantoatecnologiavisatomaroprocessodopartomaisseguroemenosdolo-
roso, nem sempre consegue toma-lo mais natural. A mae e a crianga, protagonistas de
todaacena,corremoriscodeficaremsegundoplano.Posieaodesconfortavel,exces-
so de luz, cheiro de rem6dios, intervengao de aparelhos, ruido de pessoas estranhas,
faltadecontatodiretoentream5eeonasciturosaoalgunsdosfatoresquepodemcom-
prometer a importincia do parto.

Por outro lado o apelo a medicina popular ganha espacos cada vez mais amplos. 0
parto humanizado procura tomar o nascimento o ato mais natural possivel. A funcao das
parteiras6valorizada.Nesseprocessotodo,recuperam-seasprdticasdasculturasantigas.

Entre as antigas culturas destaca-se o j.udaismo e, igualmente importante para
n6s,ocristianismo.SuaherancaculturalfoiassumidacomoPalavradeDeus,transmi-
tidapelaBiblia.0presenteestudo6orientadoparaaleituradostextosbiblicossobreo
parto. Ha muitas descrig5es de nascimentos na Biblia, mas o que se destaca 6 o uso
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() I)arto, bencao ou maldicao2?

A maternidade, no antigo Israel,  era altamente valorizada. Numerosos  filhos
c{)llstituiam sinal da b6ng5o de Deus. Rebeca, ao despedir-se para o casamento, 6 sau-
tladapelosirmaoscomoseguinteaughrio:"Setumilharesdemiriades!Quetuaposte-
i.i(lade conquiste a porta de teus inimigos!" (Gn 24,60; veja Rt 4,11-12).  0 valor de
iiina familia numerosa pode  ser conferido  ainda na promessa do  anjo a Agar (Gn
I (i,10) e tamb6m na literatura sapiencial (Pr  17,6; S1127,3-5; Sl  128,3).

A falta de filhos, ao contrario, era traumatica, sendo a esterilidade urn tema co-
iiium na 6poca das matriarcas. i o caso de Sarai (Gn 16,1-2), provavelmente o de Lia
(Gn29,31),deRaquel,quechegaadeclarar:"Faze-meterfilhostamb6m,oueumor-
ro" (Gn 30,1), da mac de Sansao (Jz 13,3), de Ana (1 Sin 1,5). As Escrituras apresen-
tarn outro aspecto, que nao pode ser aqui desenvolvido, o da fecundidade que Deus
proporciona a estas mulheres est6reis.

0 nascimento de rna crianga era, pois, motivo de festa e alegria (como se pode ler
cmRt4,14;Jr20,15;econferiremLcl,14.57-58;2,13;Jol6,21).Entretantohahomens,
esomentedoishomens,queamaldigoamopr6prionascimento.EocasodeJ6(3,3.11-12;
10,18-19) e de Jeremias (15,10; 20,14), paradigmas do protesto e do inforthnio.

Naturalmente quem da a luz 6 a mulher, mas o uso metaforico do nascimento 6
aplicado tamb6m a homens. Sao eles que "dao a luz iniqtiidade" (Is 59,4; Sl 7,15; J6
15,35).EMois6s,natentativadeseesquivararesponsabilidade,retrucaaDeus:"Fui
eu, porventura, que concebi todo este povo? Fui eu que o dei a luz...?" (Nm  11,12).

Esta mesma frase nos coloca diante de outra realidade. Enquanto o ato de parir
faz parte da experiencia humana, a Biblia aplica a mesma imagem a Deus, que gera
pessoaseparticulamenteoseupovo.Aliasacriagaodetodaahumanidade6umato
geradordeDeus,segundoasdiversasnarrativas(Gnl,1-2,4a;2,4b-25;S1139;J610).
Masestashist6riasdecriagaonaoseexpressamcomafiguradoparto.Todaahist6ria
dopovodeDeus,entretanto,vaisedesenrolarcomoumromancedeamorentreDeuse
Israel.A16mdeseramanteepai,Deus6tam06mmaeenutriz.0criador6comparadoa
matrizdopr6priopovonametaforadeIsaias:"Poracasoumamulherseesquecerada
suacriancinhadepeito?Naosecompadeceraeladofilhodoseuventre?Aindaqueas
mulheresseesquecessemeunaomeesqueceriadeti"(Is49,15;leiatamb6m66,13).

I.Tamb6moslivrosap6crifosoupseudcpigrafos,taiscomo4Esdrase1Henoc,utilizamamesmaimagcm,semcon-
tar outras fontes da literatura antiga. Entretanto nosso cstudo vai se restringir aos tcxtos da Biblia.

2.  Para  esta  partc  confira:  DE  VAUX,  R.  £es  I.#SJ!.f%fl.o#s  de  /'A%ci.e#  resjoment /.  Cerf,  Paris,1961,  p.  73-74;
KUHLEWEIN,J.)//dDaraluz.Jn:JENNI,E.eWESTE"ANN,C.DI.ccz.o#arl.oreo/6g!.coManwa/deJ4#f!.g"
res/oi%e#fo. /.  Cristiandad, Madrid,1978, col.  1008-1013 ; BAAB, O.J. Birth. /#:  Zlfee /nfeJ`prefer 's Di.c`fi'onc!ry o/
ffee Bi.a/e /. Abingdon Press, Nashville,1962, p. 440.
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M{is  hi'i  `iinii  :iitlic:iv:lo mais  olisacla ao dcc]al.:`r:  "Dcs|)I.cz,{is  a  I.ocli{l (ilii` tc (lcii  :\  liiz,

csqucccs o [)eus t]iic tc gerou" (Dt 32,18; confira J6 3 8,28-29). E ainda mais surprcen-
dente: "Minlias cntranhas se comovem por ele (Efraim), por ele transborda minha tor-
nura" (Jr 31,20). 0 texto afima, simbolicamente 6 claro, que Deus tern 6rgaos repro-
dutores femininos, aplicando a ele a palavra hebraica rGfee", que significa entranhas
oudtero.ProvavelmenteomesmotermoconstaemOsll,8ondeocoracaodeDeusse
contorce e suas entranhas se comovem.

Por este panorama geral pode-se concluir que o nascimento de uma crianga 6
mais usado como figura ou como simbolo, e memos em seu sentido real. A descrigao
real e positiva do parto aparece por exemplo na hist6ria das parteiras salvadoras dos
hebreus, no Egito, quando afirmam serem as mulheres dos hebreus "cheias de vida e,
antes que as parteiras cheguem, ja deram a luz" (Ex 1,19). Por ai se poderia deduzir
que os partos Cram espontaneos e memos sofridos. in inclusive o nascimento dos ge-
meosdeRebeca(Gn25,24)edosdeTamar,assistidoporumaparteira(Gn38,27-30).
MashaocasoconcretodeRaquel,quemorrenopartoaodaraluzBenjamiin,ocagula
que completa a lista dos doze filhos de Jac6 (Gn 35,16-20). Afora algumas descrig6es

foe,Pnaarii:ir:a::'s°d:::sS:£s:Fr:::irt:d;:an°fof=aemGa:#£6C3:95essimb611Casdonascimen-
Por que se imp6s com tanta 6nfase a imagem do parto na tradicao biblica? Por

queaid6iamaisfortequepermaneceufoiadopartocomdores?Eporqueaprofecia,
sobretudo, apelou para esta simbologia?

Vamos em busca dessa tradicao, fazendo uma leitura dos textos mais significati-
vos. A maioria deles, como veremos, esta no contexto da linguagem apocaliptica.

Antes de sentir as dores ela deu a luz - A tradicao de Isaias

0 uso simb6lico da imagem do nascimento se imp6s sobretudo nos profetas. A
metafora 6 tao forte que a pr6pria realidade pode ser distorcida em vista da intelpreta-
cao do autor. Tamb6m o contexto hist6rico fica perdido, com freqtiencia, de tal modo
que apenas algumas alus6es aos fatos podem ser feitas4.

Esobretudolsaiasquedesenvolveessacomparacao,aplicando-aacontextosdi-
versos, e dando-lhe ja algumas cores apocalipticas.  Passemos a uma leitura dessas
principais referencias :

3."Multiplicareituador(`itsab6n)etuagravidez(Aero„)".Nocontcxtoemqucfoiescrito,na6pocadeSalomao,este
textorefletiriaaexploragaodoestadosobreasmulhcres.Emscuaraexpansionistaorciprocuroumultiplicarasgra-
vidczcsdasmulheres,afimdeobtermaisfilhos,ouscja,maisbraapsparaosscusex6rcitos.Apartirdaitemmuito
scntido a traducao da Biblia de Jerusalem: "Multiplicarei as dores de tuas gravidezes".

4.Eocasodaaplicacaoaosfilisteus,nocanticoentoadoporMiriam:"Ouviramospovos,trcmeram;dor(fez-Otomou
os habitantcs da Filist6ia" (Ex  15,14).

11



Urn primeiro texto sc I.cfei.e £`i qucda da 13abil6nia diantc do podcrio dtts ini`tlos

!,i:ir]a7.);a:.::ad9oa:6ncau°];C;i,a5.P&£Sc:#a:::adoe:Saa;:£S;aE:Sag::1:£:[g:£eoxs{:][°9]ape`aprl-

0 contexto 6 do dia de Jav6, mencionado em forma de inclusao, pouco antes
(13,6)elogoemseguida(13,9).Estedia6anunciadocomoumdiadetrevas(13,10),
de c6lera divina e devastacao dos opressores. Deus se apresenta como quem conduz a
hist6riaeestabeleceumclarojulgamentocontraquemsedesviadoseuprojetouniver-
sal. As imagens utilizadas ja se inserem numa simbologia apocaliptica. A atitude da
potenciababil6nica6comparadaaproximidadedasdoresdeparto.Daiasconvuls6es,
dores,espanto,vermelhaonaface.Asdiversascomparag6esseresumememvergonha
e medo por parte dos babil6nios:

"E estdo apavorados,

corrvuls6es e contra¢6es os tomam;
como parturiente sentem dores ,
uns para os outros olham espantados-;;s[;;;:;-r;;t;:-e;taoabrasa6os'.(Is|3,8)6`.

Outro texto, tamb6m referente a queda da Babil6nia, utiliza a mesma compara-
gao, misturando descrigao hist6rica e visao. A destruicao aqui mencionada nao seria
mais a dos medos, mas sim a de Ciro, de 5397.

0  contexto  6  semelhante,  ou  seja,  trata-se  do  dia de Jav6  sobre  a Babil6nia
(21,9),easdoresdepartos5oagoraaplicadasaoprofeta,comovigilanteourep6rtera
quemsaoapresentadososfatos.Asreac6essaoasmesmas,deconfusao,doremedo:

"Eis por que estdo cheios meus quadris df dor,

convuls6es me tomam como convuls6es de parturiente;
estou tdo corfuso que ndo consigo oavir.
estou tdo fora de mim que ndo consigo ver (Is 21,3).

A referencia seguinte da escola isaiana esta no contexto do assim chamado "pe-
quenoapocalipse"(Is24-27),emaisprecisamentenotextodeumSalmo,ouseja,de
umaoracaodopovo(26,7-19).Podemossituarapreceap6savoltadoexilio,comoex-
pressao da piedade judaica daquela epoca, misturando a decepcao pelas esperangas
frustradas e a espera da restauracao por parte de Deus8.

5.   Conforme comcnfario da rEB (B!'b/I.ci rradr€6o Ec%;%G".c'a) a ls 13,I, nota "g".

6.Procurareimantcratradugaoconstantedostemoshebraicosrelativosaoparto:dor,doresdeparto(fa!-D,conwls6es
(fsl^r), contra¢6cs (foG6eD, angdstia (saj'afe), parturiente (}rvo/edaA), grdvida (feor¢fo), conceber (fr¢rcifr), dar a luz
0/fl/¢d). Exprcss6es mais raras constam no pr6prio texto traduzido.

7.Conformecomentarioda7EB(J}!'b/I.arTqdw€GoEcwmG#!.cfl)als21,1,nola"z";daBI'Z>/I.Ode/erwscl/6mals21,nota
C`c'.., e de Biblia Pastoral a ls 21,\-10.

8.  Conforme comentario de £¢ Bz.b/I.cl £¢/I."oczmGj`!.ccl a ls 26,7.
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i`lil-mictio preccdcntc rcfcrc-sc aos mortos que n5o ressurgir5o (26,14) c a scguintc
aos mortos de Jav6 que efetivamente ressurgirao (26,19).

Em meio as duas afirmac6es, quem geme e grita 6 o povo que, curiosamente, s6
pare vento. E a imagem da frustracao e do nascimento vazio:

"Como a mulher grdvida, ao aproximar-se a hora de dar a luz,

sente dares, grita, nas sues contrac6es,
assin nos encontrdramos n6s na tua presen¢a, 6 Java:
Concebemos e tivemos as dores de parto,
Mas quando demos a luz, era vento..
Ndo asseguramos a salva€ao para a terra;
Nao nasceram novos habitantes para o mundo (1s 26,17-18).

Na mesma tradig5o simb6lica situa-se o pr6ximo texto, referindo-se igualmente
ao povo que n5o tern forcas para dar a luz. 0 contexto hist6rico 6 o da invasao de Sena-
queribe em 701 e o texto pode ser lido, de maneira identica, tamb6m em 2Rs 19,3:

" E lhe disseran : Assim diz Ezequias : Dia de angi;istia, de castigo e de hunilha-

¢do 6 este dia. Com Ofeito, chegaram os filhos ao ponto de nascer (y:ftoa:I, literal-
mente "fazer romper"), mas ndo hd f;orca para day a luz"  (Is 37,3).

No contexto seguinte, do Deutero-Isaias, ha uma mudanga de sentido no uso da

=:;hme:cmo::i:::aq::££#;z4.3mdaegset:qfeag|£::g;:opgeaues'a::::ge]£ar:oV::n::n(t4o2a]e3p)a:
rir, e nao mais ao medo e a vergonha como mos textos anteriores. Este verso destaca o
barulho no momento do parto, em contraste com o silencio preparat6rio. Ouve-se ge-
mer, suspirar e respirar de maneira ofegante. i a a¢5o feminina de Jav6 ao iniciar o ca-
minho de renovac5o:

``Hd muito tempo me calei,

voufazer silGncio e me conter?
Como parturiente eu gemia,
Suspirava e Ofegava"  (Is 42,14).

Em sua pr6xima referencia a matemidade o Deutero-Isaias a atribui a Jerusalem.
0 contraste 6 estabelecido agora entre ser est6ril e ser fecunda. Na destruigao e exilio a
cidade era vista como mulher sem filhos, enquanto a reconstrucao devolve a ela toda a
proliferagao de sua descendencia. Com isso reintroduz o tema da esterilidade premia-
dacomaprolenumerosa(S1113,9)comoAna(1Sm2,5),Sara(Gn21,7)eoutrasmu-
lheres. No presente contexto as dores de parto contrastam vivamente com os gritos de
alegria e jbbilo. 0 texto 6 citado literalmente em Gl 4,27:

``Entoa alegre canto, 6 est6ril,

que nao deste a luz;

9.  Co"fila:. CRJOA:TTO, ]os€ Sovedmo. Isalas -A palavra prof etica e sua releitura hermenGutica. Vol.11: 40-5 5 -A
/I.berfacGo 6pors!'ve/. Editora Vozes e Sinodal, Petr6polis e Sao Leopoldo,1998, p. 82.
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|I(II.iiilr liiili.s null.erosos sdo os J`ilhos da abandonada
do Clue os j`llhos de uma esposa, diz Java"  (54,1).

Passando ao contexto do Trito-Isaias, prossegue a comparacao positiva com o
iascimento. Vemos ainda Jerusalem ou Siao em sua maxima proliferacao. A compara-
;ao 6 1ancada para a nova Jerusalem, imediatamente reconstruida e fartamente repo-
voada.Ametaforadestacaentaoopartorapidoefacil,fecundoeindolor.Traduzarea-
.idade do novo mundo que es fa nascendo:

"Antes de sentir as dores de parto ela deu a luz,

antes de lhe sobrevirem as contrac6es ela p6s no mundo (malat, literalmente
"libertou'') urn menino!

Quem jd ouviu tal coisa?
Quem jd viu acontecimento semelhante?
Por acaso uma terra pode sair das dores de parto em un dia?
Pode uma nacao ser nascida de uma s6 vez?
Pots Siao, assim que sentiu as dores de parto, tamb6m deu a luz os seus filhos I "
(Is 66,7-8).

Prosseguindonaleituradestefinalfelizdelsaias,Deusseapresentacomoapr6-
pria matemidade, ou como a mae de todas as maes, quem "rompe o seio" e "faz nas-
cer"(66,9).Elogoestendeoconviteparamamaresaciar-se,sugaredeleitar-senoseio
consolador e no peito fecundo (v.  11). Jav6 assume integralmente a matemidade do
seu povo, pois, al6m de amamentar, pega no colo e acaricia sobre os joelhos. 0 fruto
desta agao matema de Deus e a paz correndo como urn rio (v.12-13).

Os textos de Isaias referidos ao nascimento mostraram que a sua aplicag5o pode
mudar totalmente de sentido, conforme a aplicagao que dela faz o profeta. Quando apli-
cadoahomens,opartoadquireaspectosterriveis,poisestesseapavoram.Igualmenteos
povos,sejamisraelitasouestrangeiros,estremecemeseenvergonham.Piorainda,frus-
tram-sepornaoconseguiremdaraluz.Contrariamente,quandoDeusassumeopapelda
mulher que gera nova vida, o acontecimento 6 envolvido em sucesso e alegria total.

Angtistia se apoderou dele, dor como a da parturiente -Jeremias

A profecia de Jeremias reflete uma situacao mais dramatica.  Seus veementes
apelosnaoimpediramaruinadoReinodeJuda.Suasreiteradasadvert6nciasnaobar-
raramaexpansaodoimp6riobabil6nionemosavancosdeNabucodonosorsobreJeru-
sal6m.SuacolaboragaocomoiniciodareformadeJosiasn5osurtiuoefeitoesperado,
e o profeta teve que amargar a dor do exilio pessoal e da deportagao do seu povo.

0 emprego da metafora do parto reflete o drama do profeta e do seu livro. Por
isso tamb6m as dores vao se concentrar sobre a capital, denominada Si5o.

NumprimeirotextochegamaosouvidosdeJav6osgritosdeJerusal6m,gemen-
doqualparturiente,diantedainvasaodoNorte(4,6).0terrivelex6rcitoquedescedo
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Not.le n:1o tom coiilorm)s 1)rccisos c, como cm gel.al nas palavras dc Jcrcmias, podc scr
:ipl icado aos assirios, aos citas, aos babil6nios, ou a outro nome ficticio para se rcfcrir
aos hist6ricos inimigos de Israel`°. Entretanto o contexto hist6rico do profeta o situa
cmtomoasdeportag6esparaaBabil6nia,at6aculminanciadacatastrofeem586ac.

No mesmo poema ja apareceu o profeta sentindo contore6es em suas pr6prias
entranhas(4,19).Masagora6acapitalqueseafligeedesfalecepedindosocorrodiante
dos invasores. A angtistia 6 intensificada pelo engano que lhe infligem os amantes.
Logo no contexto anterior (4,30) a cidade se enfeita qual amante sedutora para rece-
be-los, mas e traida pelo desprezo e pelo assassinio. Dessa forma o instante do princi-

piodeumanovavidaseaproximadomomentoterminal.Vidaemorteseencontramna
mesma imagem:

``Sim, urn grito como o de uma parturiente (hijidki), ou¢o

af oi¢do como a da que dd a luz pela primeira vez (rITho; ck3IIerh).,
6 o grito da filha de Siao, que geme, e que estende as mdos:
`Ai de mim, que deofaleco

diante dos assassinos ! ' "  (Jr 4,31).

Em contexto identico de invasao do Norte 6 colocado o texto seguinte, que pesa
sobre Jerusalem como antincio dejulgamento. A frase reflete a reac5o de todo o povo
que assim expressa o seu desfalecimento:

"Ouvimos a not{cia,

deofaleceram nossas mdos,
angivstia se apoderou de n6s,
dor como a da parturiente" (Jr 6,24).

Agora, com atitude mais ameagadora, a profecia se volta para Siao, como figura
corporativa da populagao. A chamada de ateneao se dirige contra os chefes, educados
para o comando, mas nulos e contrarios a nacao na hora mais necessaria:

"Que dirds quando te castigarem,

a ti, que os ensinaste,
a esses amigos que estdo a firente contra ti?
Ndo te dominardo, entdo, contrac6es
Como as de uma mulher no parto ( €nct ledati)I " (Jr 13 ,21 ) .

Continua, como em trabalhos de parto, Jerusalem personificada, no outro texto
quesegue.0orgulhodacidade6retratadonasuaaltamoradia,cheiadecedros,madeira
nobre importada do Libano. Jerusalem 6 uma mulher cujos amantes traicoeiramente
partem para o exilio, deixando-a envergonhada. 0 motivo esta no contexto anterior,``nao escutar a voz de Jav6" (22,21). A conseqtiencia? Vein em seguida:

10.  Veja o comenfario da Bz'b/z.a Pczsforcz/ a Jr 4,5-22.
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que colocas o teu ninho nos cedros,
como gemerds quando vierem a ti contrac6es,
dares como as da parturiente!? " (Jr 22,23).

Retoma urn texto de carater otimista, como parte do "1ivro da consolagao" (Jr
30-31).Estesesituariana6pocadareformadeJosias,porvoltade622,quandoopro-
feta exprime a esperanea de retomo dos exilados do Norte. Tal esperanca se estende
tamb6m aos deportados do Sul` I .

Essa esperanca anunciada pelo profeta n5o disfarea a sua dureza. Sera urn dia
deangbstia,doqualJac6sairasalvo.Talrealidade6expressacomoumnascimento.
Alinguagemir6nicadeixatranspareceracomicidadedacena.Enfim,6opartoapli-
cado a homens:

" Interrogai e averiguai.

Pode urn homem dar a luz?
Por que vejo a todos os valentes
com as mdos nos quadris, como a parturiente?
Por que todos os rostos se tornaram lividos? " (Jr 30,6).

Ironia ainda mais cruel 6 ver soldados parindo. Pois 6justamente esta a compara-
¢ao seguinte, intexpretando o coracao dos valentes. A refer6ncia e feita a Moab, pals
vizinhodeJudaeantag6nicodesdehamuitotempo.Porocasiaodoataquetabil6nico,
em 597 ac, os moabitas colaboraram colocando-se justamente do lado dos invasores
(veja 2Rs 24,2). A lembranca desse fato certamente permaneceu indel6vel na memo-
ria. Esta mesma frase com referencia ao parto 6 repetida em Jr 49,22:

"Sdo tomadas as cidades,

as fortalezas capturadas.
O-coracdo dos guerreiros de Moab sera, naquele dia,
Como 6 cora¢iio de rna mulher em dores de parto (se;rtrfu, literalmente `angds-
tia')"  (Jr 48.41).

Tamb6m a Damasco, a capital da Siria, outro pals vizinho de Israel, 6 aplicada a
imagem da parturiente. 0 texto faz parte de urn oraculo sobre Damasco (49,23-27)
`kfi:r¥eu±:sdh°,::P:I;S59?2Y±t6r]adeNabucodonosorsobreosegipcioseosassiriosem

``Damasco estd sem coragem, volta~se para afuga,

urn terror se apoderou dela
angivstia e coritra¢6es se apoderaram dela como de uma parturiente"
(Jr 49.24).

\1. Cohiim Blblia de Jerusalem. Ir 30, r\ota "o".

12.TEB(BibliaTraducaoEcum6nica).Ir49,23.tiofa.`rr.Cond"BibliadeJerusal6m,mesmotex:to,nota"r'.,errota
da Biblia Pastoral a, ]r 49,2.3~2;] .
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o terror c causador de panico sofre enfim a mesma sorte que infligiu aos seus domina-
dos.Aspalavrasrepetemquaseliteralmente6,24,ouseja,asituacaovividaporJerusa-
16m retorna aquele que a causou. Babil6nia foi o simbolo da opressao e do terror. Era
impossivel que permanecesse impune:

"0 rei da Babil6nia ouvi,u a noticia,

desfaleceram suas mdos ,
angdstia se apoderou dele,
dor como a da parturiente" (Jr 50,43).

Em Jeremias, portanto, nao ha parto bern-sucedido. Nao ha gritos de alegria sau-
dando novos nascimentos, mas apenas convuls6es lembrando o drama da destrui-

g5o. A figura do parto 6 aplicada, na maioria das vezes, a capital Jerusalem, denomi-
nada Siao, mas tamb6m aos soldados do Norte, aos de Damasco, e finalmente ao pr6-

prio lei da Babil6nia.

Chegando o momento, ele nao sai do seio materno - Os6ias

A profecia de Os6ias  enfrentou o desmantelamento das  familias,  sobretudo
pela exploragao das mulheres e das criangas. Nesse processo denunciat6rio sao acu-
sados tanto os exploradores nacionais quanto as potencias estrangeiras. 0 texto que
segue esta contextualizado na invasao assiria sobre o Reino do Norte, Israel. Este 6
ent5o denominado Efraim e comparado a uma mae cujo filho, no momento do parto,
6 insensato e nao quer nascer. Esta forma de antinascimento representa a calamidade
sofrida pela populagao:

"As contrac6es da parturiente lhe sobrev6m,

mas 6 urn filho n6scio,
porque, chegando o momento, ele nao sat do seio materno (xho; ar, literalmente`nao ronape') "  (Os  13,13) .

Efraim 6 uma mulher que nao da a luz seu filho no momento de nascer. Estaria ai
representada a resistencia das mulheres, ao nao se sujeitarem a dar filhos a exploragao
do Estado? Esta id6ia consta tamb6m em 9,11 -17, esp6cie de terrivel campanha pela
esterilizacao, aborto e infanticidio. A hist6ria tern registrado diversos momentos se-
melhantes,deextremodesespero.Equandoasmulheres,atrav6sdeseupodergerador
de vida, dizem n5o a exploracao da mesma vida e protagonizam o protesto a partir da
forca de seu pr6prio coxpo.

Os6ias estende suas metaforas com relagao a esterilidade quando, por exemplo,
usa para o Reino de Israel, lugar onde ele vive, o nome de Efraim, nada memos de trinta
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h:'i  iiiiii` c].itica A problcmatica daqucla socicdade, que n5o esta dando sous frutos.

Outi.o exemplo ainda para representar a falta de fertilidade 6 a utilizapao de quatro
*ii`t^tnimos diferentes para a palavra "espinho" (2,8; 9,6;  10,8.8), al6m de urtiga (9,6) e
cl.va vcnenosa (10,4) sempre aplicados com conotagao negativa. Isto sem contar que o

iittvo6comparado,emOs6ias,invariavelmentecomanimaisdom6sticos,novilha,pom-
1){`, passarinho e outros, em contraste com Jav6, sempre urn animal feroz e violento.

Tudo isso, somado a preocupagao desta profecia pelas criancas, mulheres, pros-
titutas, natureza, leva a concluir a sua critica a sociedade constituida, em forma de re-
sist6nciafemininaextrema,eaproporumprojetobemdiferente,apartirdenovosnas-
cimentos, nao mais com filhos esthpidos, mas espertos.

Sente dores e grita, filha de Siao, como parturiente -Miqu6ias

Miqu6ias contextualiza urn texto sobre as dores, por ocasiao do ass6dio a Jerusa-
lem e conseqtiente deportagao para o exilio em 587 ac. i Si5o que sente as dores de
parturiente ao ser deportada. Mas nesse grito o profeta anteve as alegrias da libertaeao
como o verdadeiro nascimento:

"Agora por que gritas?

Ndo tens urn rei contigo?
Desapareceram os teus conselheiros,
para que a dor se apodere de ti como de uma parturiente?
Sente dores e grita,
filha de Siao, como parturiente,
porque agora sairds da cidade
e habitards no campo.
Irds para Babel
e ld serds libertada;
ld Java te resgatard
da mdo de teus inimigos" (Mq 4,9-10).

Positivamente as dores s5o sinal de vida e de alegria. 0 profeta nao esconde a cri-
ticaaoschefes,quelevaramopaisaruinaeaodesterro.Porissocausamdores.Masno
mesmo oraculo em que denuncia a deportagao, anuncia simultaneamente a libertac5o
e o resgate por parte de Deus. Por isso ha alegria.

All apossou-se deles urn tremor, dor como de parturiente - Salmo 48

0Sl48louvaSi5oedescreveotremordosinimigosdiantedela.Parasimbolizaropa-
voredebandadadosreisquesealinharancontraJerusal6m,usaaimagemdaparturiente:

"Ali apossou-se deles urn tremor,

dor como de parturiente"  (Sl 48.7).
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a luz, simboliza muito mais que pavor. Enquanto aparece o fracasso dos oprcssores
apavorados, se sobressai o 6xito da cidade de Si5o.

Quando uma mulher der a luz -Levitico 12

0 livro do Levitico traz uma lei sobre o p6s-parto que soa no minimo estranha,
machista e antiquada. A lei preve urn periodo de quarenta dias de impureza para a mu-
lher que der a luz urn menino e oitenta dias se for menina'3. A primeira semana, ou as

primeirasduas,confomeocaso,correspondeaimpurezamenstrual.0restodotempo
6 reservado ao processo de purificacao. 0 periodo termina com urn holocausto e urn
sacrificio pelo pecado:

"Se rna mulher conceber (tzrzed\`8.) e der a luz urn menino. f icard impura du-

rante sete dias, como por ocasido da impureza de suas regras. No oitavo dia,
circuncidar-se-a o prepdeio do menino e, durante trinta e tras dias, ela ftcard
ainda purificando-se do seu sangue. Ndo tocard coisa alguma consagrada e
ndo ira ao santudrio, ate que se cumpra o tempo da sua purificacdo.

Se der a luz uma menina, ficard impura durante duas semanas, como durante as
suas regras, e f icard mats sessenta e sets dias purif iicando-se do seu sangue"
(Lv  12,2-5).

Esta lei 6 muito antiga e reflete mecanismos de proteg5o da mulher dentro do

grupo social, especialmente no periodo de resguardo. Todas as culturas conhecem
tal tipo de procedimento. A lei visaria portanto, na sua origem, valorizar a importan-
ciadamulherque6responsavelpelagerac5o.Apr6priamulherseriaentaoareferen-
Cia ao sagrado'4.

Mas da forma como a lei se apresenta, inserida mum estagio posterior no livro do
Levitico, a refef6ncia ao sagrado passa a ser o sacerdote. E o parto se relaciona com a
impureza, isto 6, com a menstruagao, associado a legislac5o sobre a lepra (Lv 13-14).
Tudo isso, como 6 evidente, esta longe dos atuais padr6es cientificos.

A impureza que teria no inicio o sentido de proteger a vida, relacionada ao san-

gue, passa agora a ser referida ao culto. A cerim6nia de purificacao visa reintegrar a
mulhernoambitodosagrado,eportantonoespaeocultualdosacerd6cioedotemplo.

13.  Nao ha base cientifica para sustentar essa conduta. Ao contrario, as estatisticas atuais mostram que ha mais cuida-
do para com o menino que com a menina. Isto se deve ao fato de nasccrem mais meninos como tamb6m de morre-
rein mais. Dai a maior aten¢ao a cles que a elas.

14.   Lcia:  PEREIRA, Nancy Cardoso. Comida, sexo e sadde ~ Lendo o Levitico na America Latina. /%: Jievz.a/cz cJe
/#/erpre/af6o Bz'b/I.c¢ £o/I.#oi4merj.cc[#cz. Petrdpolis,  1996, n.  23, p.  150-151.
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l':*fl3  :Ih|)cctii  licgiLtivo  c machista podc tor influenciado negativamcntc i`  luitui.{i dos
`tull." timtos partos ao longo da Biblia Hebraica, como acabamos de ver'5.

^i (k`tiuelas que estiverem gravidas -Marcos 13

Passando para o Novo Testamento, a Biblia crist5, encontramos o parto no capi-
tulo  I 3 do Evangelho de Marcos, urn tipico apocalipse. Colocado na boca de Jesus,
tlcsc].eve a destruig5o do templo de Jerusalem. Os paralelos, Mt 24,1 -51 e Lc 21,5-36,
{`i)I.cscntam o mesmo conteddo, com as variantes caracteristicas de cada urn. 0 inico
vcl.siculorepetidodemaneiraidenticanostr6ssin6ticos6:"Aidaquelasqueestiveram
gr€ividaseestiveremamamentandonaquelesdias!"(Mcl3,17;Mt24,19;Lc21,23)'6.

0 contexto se refere as batalhas em tomo ao ano 70, epoca da revolta dosjudeus
contra a dominacao romana. No momento multiplicam-se tamb6m os conflitos entre
comunidades  cris fas  e  instituig6es judaicas.  Crisfaos  e  fariseus  nao participam da
guerra, e os crist5os ate debandam em fuga. Por isso sao acusados como culpados pela
conseqtlente destruieao do templo de Jerusalem.

0pr6priotexto,Mc13,vaisedesenvolvendocomoumparto,comoiniciodasdo-
res (v.  8), com gravidez e amamentapao no centro do texto, aludindo ao invemo (v.
17-18),passandoparaavindadoFilhodoHomein(v.26)esedirecionandoparaosurgi-
mento da primavera (v. 28). Tern como ponto de partida, portanto, a desgraca e destrui-
caodotemploeterminacomacertezadeulnanovidadetotal,ecomalertaavigilincia.

A imagem do parto representa verdadeiramente o inicio das dores pelo novo
mundo que deve ser iniciado. Trata-se, com evidencia, de urn inicio, nao de urn fim. 0
texto nao fala do rim do mundo, fala, sim, do comego de urn novo mundo:

'`Poislevantar-se-dnacdocontranacdoereinocontrareino.Ehaverdterremo-

tos em todQ.s os lugares, e haverd i;ome. Isso 6 o principio das dores do parto "
(Mc  13,8)" .

Apartirdesteversiculocomecaadescricaodosacontecimentostragicos,confli-
tos ao intemo da comunidade e com os dominadores estrangeiros. No centro do capi-
tulo, coincidindo com o centro da crise, uma frase suxpreendente:

15.  Em culturas africanas vigoram pfaticas que estendcm a impureza da mulher, no p6s-parto, para urn ano. Durante
essepcriodoairmamaisnovadamulherservesexualmenteaomarido.Istoseria,segundoantrop6logos,umafor-
mainconscientedccontrolcdanatalidadc.DevoestainformacaoalreneDiasdeOlivciraCczne,tc6logabrasileira
com longa expcri6ncia cm Mo¢ambique.

16.Confira:REIMER,lvoniRichter.Gerar,parir,cuidar-Experienciasdevidacmorte„.tamb6mnacscatologia./#:
Es/wcJos B]'b/i.car. Pctr6polis,1996, n.  50, p. 70.

17.   Para o Novo Testamento os termos traduzidos do grego sao: dor, dores de parto (od!'#), estar gravida (e# gasfr!`
¢cfaoz;so),amamcntar(/%e/czzo),daraluz(fz'4/a),nascerGe##oo),gemerjunto(sys/c#dzo)csofrerasdoresjunto
(s}J#odl'#o).Confiraoinspiradorestudocm:REIMER,IvoniRichter.Gerar,parir,cuidar-Expcri6nciasdcvidac
morte... tamb6m na escatologia. /#: Es/wdos B!'b/i.car. Petr6polis,1996, n. 50, p. 65.
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dlii.s! "  (Mc  13,17).

No meio da tribulagao, uma presenga profundamente afetiva, mulheres gravi-
dasemulheresdandodemamar.Asfasesdamaternidademarcampresencacomple-
ta em meio a guerra. A partir dai surge a possibilidade de salvar-se (v. 20). Este "ai"
nao estaria justamente trazendo a nota da compaix5o a este contexto de crise? E as
m5escomseusfilhosnaoestariamdemonstrando,contratodaacorrente,queomun-
do diferente 6 possivel?

Quando a mulher esta para dar a luz, entristece-se -Joao
No Evangelho segundo Jo5o, no contexto dos discursos de despedida (13-17),

ha urn texto no qual Jesus anuncia sua partida e seu breve retomo ( 16,16-23a). Anun-
cia,naverdade,umanovaformadepresencaemmeioaosdiscipulos,n5omaisfisicae
fugaz, e sim viva e duradoura. Refere-se a sua presenga como ressuscitado junto as
suas comunidades.

Se a morte marca urn momento de choro e lamento ( 16,20), a vida definitiva as-
seguraaalegriatotal.FoiassimcomaexperienciadeJesus,naodeixadeserigualcom
seus discipulos, a comunidade a qual o Quarto Evangelho se dirige, e sera igualmente
assim com quem se p6e a caminho no seguimento de Jesus. Na pr6pria resistencia a
opressaoestaarealidadedeumaoutraformadeviver.Adordaperseguicaofazgermi-
mar as sementes da nova vida.

Tudoisso6expressocomaimagemdamulhergrdvida,prontaparageraronovo
ser humano :

``Quando a mulher estd para dar a luz, entristece-se

porque a sua hora chegou;
quando, por6m, nasce a crianca
ela jd ndo se lembra dos sofrimentos,
pela alegria de ter nascido ao mundo urn homem"  (Jo  16,21).

Afrasesublinhaocontrasteentreatristezaporcausadossofrimentoseaalegria
por ter gerado uma crianga. Estabelece tamb6m uma relag5o implicita entre a "hora"
damulherquedaaluzea"hora"dapaix5o-ressurreie5odeJesusquetipificatodoesse
contexto. in portanto urn paralelo entre o novo nascimento e a ressurreic5o de Jesus,
paralelo entre a brevidade do sofrimento e a alegria definitiva da vit6ria. Assim como
a dor do parto e apenas prenhncio do nascimento da crianca, igualmente a morte sera
inicio da vida verdadeira e definitiva.

A natureza geme e sofre dores de parto -Romanos

Em Rm 8 6 descrita a vida crista como plena filiac5o divina, isto 6, a pessoa hu-
mana,deescrava,passaaserfilhadeDeus.Estarealidade6apresentadacomalingua-
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)i.un .juii`liu:I  tl:i iitlti¢i~i{i ilo i`\`cravo c{>iiio  l'ilho.  A filiacao 6 t5o cl``ctivLi i`  iiiiiil.t tli: ltit.-
ii:ii. :I iic88o{i hel.dcii.a, portanto, com plenos direitos de filha. Da mesma foi.rna conio os
*t`ri`*Iiiii]ii`nossaoelevadosafiliacaodivina,tamb6manatureza6elevadaaparticipar
{1:I  l.i{lllllicao  humana.

Assim como a humanidade grita no clamor do Espirito, assim tamb6m a natu-
i.¢y,:I gcmc no gritar humano. E assim como Deus resgatou os seres humanos da es-
ci.:ivid5o, a natureza espera ansiosamente por urn ato de libertacao por parte da hu-
iiiiinidade liberta. Como se v6, ha uma integracao plena entre o destino da humanida-
tlc c o destino da natureza.

Toda essa realidade 6 descrita com a imagem do parto, atrav6s do gemer junto e
*ciitir dores de parto junto:

"Pots sabemos que a criacdo inteira gemejunto ejunto sofre as dores de parto

ate o presente. E ndo somente. Mas tamb6m n6s que temos as primicias do Espi-
rito, gememos interiormente, esperando ansiosamente pela reden¢do do nosso
coxpo (Rm 8,22-23).

Temos portanto uma integracao total, al6m de urn crescendo, entre a natureza

::Tut:[¥::set{V[.n:::'r:i::::gse6mgeemm°;:!Y§.23)eoESpirltoquegeme(v.26).ouniverso

Aqui 6 a integracao c6smica que esta acentuada. Sao convidados a forjar a nova
realidade, pelo Espirito, os seres humanos com toda a natureza. Isto sera urn verdadei-
ro parto, com o grito de urn novo nascimento.

Meus filhos, por quem eu so fro de novo as dores de parto - Galatas

0pr6prioap6stoloPaulogostadeaplicarasimesmoaimagemdamatemidadee
dapatemidade.Numcontextodepolemicacomoutrospretensosevangelizadores,ele
sedirigeasuacomunidadedosGalatas,enumtomdeafetoefamiliaridadedeclara:

"Meus filhos, por quem eu sofro de novo as dores do parto, ate que Cristo seja

f;ormado em v6s"  (Gl 4,19).

A formag5o crista das pessoas 6 comparada a geracao de uma crian9a. Paulo se
comparaamaequegerafilhosem1Cor4,15.Diztamb6mquegerouOn6simonapri-
sao ¢m 10), isto 6, fez dele urn cristao,1ibertando-o da escravidao. Ele 6 ainda "uma

TIS):1#:i:::::C:::Se:ea:Sg:LLLLhzLaTo°sS';5iToS:'ZL}heoLs°E2°ceo¥%:#9:6umpalqueexofta(v.

18.  Veja: GOEDT, Michel de. A intercessao do Espirito na oragao crista (Rm 8,26-27). /#:  Co#cl./z.win. Petr6polis,
1972, v.  79, p.  I 148.

19.  Confira:  SILVA,  Valmor da.  Criancas no Novo Testamento. /#:  Esfwdas Bz'b/I.cos.  Pctr6polis,1997,  n.  54,  p.
67-68.
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N{io  ¢  .lc  csti.anh£`i.,  portfinto,  quc clc compare  o pi.occsso  cvangelizatloi. a  urn
vcrdadcji.o nascimcnto.

Destruicao, como as dores sobre a mulher gravida - I Tessalonicenses

As dores aparecem noutro texto apocaliptico de Paulo, referindo-se a vinda do
Senhor ( 1 Ts 4,13-5,11 ). Ao retomar a realidade do Dia do Senhor, dissipa as curiosi-
dadescomrela¢aoaotempoeaoprazo.E,pararepresentarocaraterintempestivodes-
se dia, usa as imagens do ladrao que chega de sulpresa, a da destruigao repentina e a
das dores de parto:

"Quando as pessoas disserem: paz e seguranca!,

entdo, lhes sobrevird repentina destruicao,
como as dores sobre a mulher grdvida;
e ndo poderdo escapar"  (lTs  5,3).

A referencia se da aos dominadores romanos que repetiam o s/ogr# "paz e segu-
ranca", para dizer que tudo estava em ordem. Para eles, diz o texto, nao ha solucao,
pois nao poderao escapar. Logo continua dirigindo-se a comunidade crista de Tessal6-
mica, que vive na luz, e alerta para que continuem acordados.

Curiosamente aqui 6 sublinhado o carater repentino e surpreendente das dores de
parto.Aimagempositivadonascimentoseaplicaasituacaoderuinaemqueseencon-
tram os opressores. Quer descrever precisamente a sua tragedia, como se fossem as-
saltados por urn ladr5o, por urn dildvio ou por urn parto repentino.

Estava grfvida e gritava, entre as dores do parto - Apocalipse

EnfimoApocalipseapresentaavisaodamulhergravida,prontaparadaraluz,gri-
tando, e o dragao querendo devorar-lhe o filho. 0 carater desigual do confronto acentua
a fragilidade da mulher em dores de parto e a voracidade da besta fera. Mas deixa ainda
mais claro o contraste entre a vit6ria da fraqueza contra a prepotencia do poder:

"_Estava grdvida e gritava, entre as dores do parto, atormentada para dar a

luz...Eladeudluzumfilho,umvardo,queirdregertodasasna¢6escomumce-
tro deferro..."  (Ap  12,2.5).

Esta matemidade esta gerando o prot6tipo de uma nova humanidade. Retrata
historicamente as comunidades cristas, frogeis e indefesas perante as perseguic6es do
Imp6rio Romano, naquele final do primeiro s6culo da era crista. E representa todo o
anseio de libertac5o das comunidades sofridas em busca dos novos c6us e nova terra.

0 parto, bencao ou maldicao?

Os textos biblicos que acabamos de apresentar relacionam-se com situag6es apo-
calipticas, isto 6, demonstrapao de uma face diferente do mundo. Esta vis5o nova das coi-
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l`Ilu *ttl)I.c u hist6ria humana. Costuma-se chamar isto de Apocalipsc ()u  Rcvuki+i~i(}.

Nossaleituraquisconcentrar-sesobretextosemqueestavisaodosfatosutilizaa
ii"igcm do parto como meio de ilustracao. Haveria comparacao mais oportuna que
ctlt{`, do nascimento?

Se omarmos para a situapao hist6rica desses textos, poderemos concentfa-los em al-
gunsmomentosdecrisemaisaguda.Saoasmaiorescatdstrofesnahist6riadopovobiblico.

A primeira grande catastrofe, na hist6ria do judaismo, 6 o exilio. Este desastre
compreende as diversas deportac6es para a Babil6nia, a destruieao da capital Jerusa-
lem,otemplototalmentearrasado.Emtornoaessacriseseconcentramquasetodosos
tcxtos lidos da Biblia Hebraica, Isaias, Jeremias, e em parte tamb6m os demais.

Aoutragrandecatastrofe,queagrupaquasetodosostextosdaBibliaCrista,6
a destruigao de Jerusalem, no ano 70. Compreende-se ai a resistencia dos judeus e a
luta contra o poder romano, culminando com a invasao da cidade e o incendio do
templo. Em tomo a esse desastre situam-se os apocalipses dos evangelhos (Mc 13),
cm parte Paulo ( 1Ts 5). Apocalipse (Ap 12) ja estaria noutra crise, a perseguicao do
final do primeiro s6culo.

Nessascrisesopartoaparecetalvezparadaranotadeesperangaaocontexto.Te-
riamos entao uma chave positiva para intexpretar os fatos. Poderiamos ao memos vis-
lumbrar a novidade em meio a crise. Expressao disto 6 entao o fato de que a maioria
desses textos apontam para uma situac5o ideal, escatol6gica. No caso do Testamento
Cristao, a referencia 6 a vinda do Senhor.

Contudo a refer6ncia ao parto nem sempre 6 positiva, como visto. Nada de ro-
mantismos. Pelo contrario, 6 o realismo que conta. Com efeito pela hist6ria nos damos
contadequeospartosnaoeramfaceisnaquelestempos.Talvezporissoseimp6euma
esp6ciedeculturadadoremtomoaodaralur.A16mdissoaausenciadaparticipacao
do homem podia aumentar a dor e o medo.

Havia a id6ia de que o ato de dar a luz tomava a mulher impura, como atestado
em Lv 12.

Pior ainda, aconteciam inhmeros casos de morte durante a gravidez, no parto e
notempoderesguardo.Aspr6priascondic6esdevidalevavamaumelevadonbmero
de mortalidade matema. Ser mac implicava portanto em muitos riscos2°.

Apesar de tudo as dores de parto guardam uma conotaeao positiva, associadas a
alegria,nascimento,realizacao,vit6ria,vidanova.Naosemorrepropriamentededor
de parto. Esta dor esta associada ao processo de nascimento. Por isso 6 algo positivo,
assimilavel, gradativo. A medida que a mulher entra nas dores de parto, entra igual-
mente na felicidade de estar gerando urn novo ser.

20. 0 tema esta ben desenvolvido em: REIMER, Ivoni Richter. Gerar, parir, cuidar -Experi6ncias de vida e morte...
tamb6m na escatologia. J#: Es/wdas Bi'b/j.cos. Petr6polis,1996, n. 50, p. 67-69.
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I'ol'tanto. a ill)resentac5o l`cita dos tcxtos sobrc o parlo c o nascimcnto levti :I c`)Il-
c]uir que a vida 6 mais forte. Sobretudo no contexto da literatura apocaliptica, o parto
rcprcsentaummomentodecrise,masapontaparaumnovonascimento,repletoderc-
sistencias,esperangas,alegriasesuxpresas.Osapocalipsesportantonaosinalizamum
"fin",massempreumnovo"inicio".Naofalamdo"fimdomundo"masdo"iniciodo

mundo". A metafora do parto ajuda a ilustrar essa nova realidade.

Pelopartoahumanidadegaranteapeapetuaeaodesuaesp6cie.Nessesentido6o
fatocentraldacriacao.PorissoaBiblianaoencontraexpressaomelhorparafigurara
realidade do mundo novo que deve nascer.
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