
HOMOSSEXUALIDADE E SEXUALIDADE NA B£BLl^:
ALGUNS TOPICOS PARA 0 DEBATE

Isidoro Mazzarolo

Urn ponto em conflito

0 desafio de qualquer tratado exeg6tico no campo da sexualidade ou da homos-
sexualidade 6 sua capacidade de alcance e compreensao dos fatores culturais, 6ticos
e religioso que formam a cultura de urn povo. Tentar aprofundar uma reflexao neste
campo significa poder penetrar todas as esferas de urn conjunto de creneas, cos-
tumes,  leis  e  tradic6es,  dentro  das  quais  sao  traeados  os  perfis  de  urn "modus
vivendi". i preciso reconhecer que aqui se constitui a dificuldade maior. Sempre
que  algu6m  volta  para  o  passado,  os  arqu6tipos  atuais  e  sua  visao  da  hist6ria
cultural  podem condicionar sua pesquisa e  volta ao passado.  Nosso estudo visa
oferecer uma reflexao sobre as quest6es da sexualidade e homossexualidade, como
contributo para uma visao desta tematica na Bfolia.

A  homossexualidade  6  conhecida  na  linguagem  antiga  como  wrcz7®z.smo[  =
I.#vers&o gc#z.fczJ.  Na tradigao mitol6gica antiga eram conhecidos dois tipos de "#ra-
#!.srmo": a) a inversao artificial, que significava apenas urn vfcio da relaeao homosse-
xual; a) a inversao-perversao, considerada uma degeneracao mental. Dentro destes
dois campos, ha inclina?6es para o homossexualismo com rejeicao ao sexo oposto e
ha outra fomra de homossexualismo que 6 a indiferen€a ao sexo oposto. Para estes, a
vida  sexual  nomal produz  urn cansago,  repulsa e  ate  impotencia.  A partir desta
situa€ao, instala-se urn comportamento genital an6malo. 0 amor uranista (invertido)
6 uma caminhada normal, na esfera psfquica, uma vez que ele possui todas as fantasias,
caprichos,  bern como  paixao  e  violencia.  Na pratica,  no  entanto,  se  efemina  mos
homens e se masculiniza nas mulheres. Estudos revelam que a v,ida sexual pervertida
dura enquanto subsistir a forea genital.

As origens do homossexualismo permanecem desconhecidas, rnas a mitologia
antiga ja conhecia esta forma de comportamento. Platao definia tres formas de ser
humano: a) a feomerm,. b) a rm#Jfeer,. c) a feefero'gz.#o.  Na composieao do ser humano,
ainda dentro da mitologia helenista, os seres tinham duas faces, quatro maos, quatro

1. A origem do termo "uranismo" para caracterizar o homossexualismo 6 obscura. Platao afirmava que Urania era a
ninfa gerada por Urano, mas sem mac. Urania era a senhora do universo, representada com urn globo terrestre em
suas maos. Ela tinha uma varinha, com a qual indicava a direcao dos astros. Outra fonte da origem do none podc
ser a mitologia: de Urano, o deus do cosmos, filho de Gea (terra), para outros filho do Mar. Segundo Cicero, Ura")
6 pai de Venus com H6mera. Mais tarde, Urano 6 mutilado por Cronos e das gotas de seu sangue nascem giganl(`S
e ninfas (cf. Espasa Calpe, "Uranos").
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I)i`.`, il{)i`` .`cxos, i`ada qual  in posi¢ao invei.sa (era urn duplex). 0 scl. i`iijti* dt ii* ``€x{is
I.ti``.`cm  niasculinos  ei.a  homem;  o  que  tinha  os  dois  sexos  femjninos  ei.a  iiiiilhcl.;  e
hiivia u]m terceii.a opeao, que tinha urn sexo masculino e outro feminino (hetei-6gino).
^ssilnfazia-seaexplicitaeaodahomossexualidadedentrodaculturagrega.Umabriga
dc Zeus com os humanos provocou o castigo dos mais fracos. Zeus tomou os humanos
c os partiu pela metade, misturando suas partes. Daquele momento em diante, cada
pal.te busca sua outra metade no desejo de reconstruir a felicidade original2. Os que
tinham os dois sexos masculinos procuram outro homem como sua metade original;
os que tinham os dois sexos femininos buscam uma mulher; e os que tinham dois sexos
diferentes procuram o sexo oposto para realizar seu complemento.

0 homossexualismo 6 conhecido igualmente nas culturas romana e judaica. No
c6digo de 6tica judaica, o comportamento homossexual era considerado urn desvio de
conduta gravissimo, sofrendo penalidade capital: "Se urn homem se deitar com outro
homem como se fosse com uma mulher, ambos cometem uma perversidade e serao
punidos com a morte -sao r6us de morte" (Lv 20,13). Na cultura romana, o ap6stolo
Paulo faz refer6ncia a este estado 6tico que, para seus esquemas mentais, era uma
afi-onta ao estado natural:  "Por  isso,  Deus  os  entregou  as  paix6es  aviltantes:  suas
mulheres mudaram as relae6es naturais por relag6es contra a natureza;  do mesmo
modo os homens, deixando a relaeao natural com a mulher, arderam em desejo uns
para  com  os  outros,  praticando  torpezas  homens  com  homens  e  recebendo  neles
mesmos o pre?o da sua aberraeao" (Rm 1,26-27).

Desta forma, nota-se a antiguidade do homossexualismo. A cultura grega cria
mitos  para  explicar  esta  forma  de  comportamento.  A  cultura  romana  cria  leis
jurfdicas para coibir a incidencia destes casos e ojudafsmo estrutura urn c6digo de
6tica que insere a pena maxima. No entanto, a homossexualidade, independente-
mente de aceita ou condenada, constitui-se, ainda hoje, urn fen6meno obscui-o, uma
trilha sinuosa e sem saida.

1. A educaeao familiar na forma€ao da sexualidade

A educaeao familiar 6 o elemento primario na formaeao de uma sociedade. i na
esferafalniliarqueseencontramosresqufciosdeumamoraldom6stica.Estaconfigura
uma compreensao da pessoa,  homem ou  mulher,  no  seu comportamento social. A
paid6ia (educapao) grega procurava integrar os  indivfduos numa forma comum de
compreensao e visao de familia, sociedade e mundo. Numa afirmapao de Di6genes,
ii educagao 6 graea para o jovem, consolo para o anciao, abundancia para o pobre e
ol.namento para o rico (Di6genes La6rcio,  VICJas dosfi/dso/os I.Jwsfres, vi, 68)3. Para

2. (`r. MAIZZAFrol:0,I. Raulo de 77arso.. t6pit`os de ai.tropologia btolica. Porto Aleogre.. BST, 19]7 , p. 65-66.

.`. ( '1`. I}ARCLAY, W. "Hellenistic thought in New Testament (imes -the Cynics. the way of renunciation, in Erposf./ory
I/i.ttltJ.``,  71   ( 1959),  p.  373.
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I)lLiil`i``   iiicHti.€.`   aiitigos  cL.ii   pi.cfcrfvcl   sci.  ccgo  do  (iiie   litit)  scl.  ctlLii`iidti  (iti   |mtlt`I.

I`l.cqLlclitar   iiina   academia.   Na  dimensao  helenistica  do  pensamciiLo,   a  ctlLii`ii\.:ln
conduz a virtude, e esta toma-se uma arma quejamais pode ser abandonndfl oil I)cl.tl i{l:I
(Di6genes La6rcio, vi,  12-13)4.

As sociedades antigas, especialmente as ceidentais, pregavam uma moral fami-
liar monogamica.  No entanto, quer na Gr6cia antiga e mesmo na tradieao judaicii,
Cram  conhecidos  os  costumes  de  urn  homem  ter  uma  mulher  oficial  e  muitiis
concubinas, as quais moravam sob o mesmo teto e tinham os mesmos direitos quc
a  mulher  oficial.  Os  filhos  desta  conviviam com  os  filhos  das  concubinas  sem
diferengas,  com a tinica restrieao de que, salvo exceg6es, os filhos das concubinas
nao herdavam bens diretos5. 0 adult6rio pesava sempre sobre a mulher, uma vez que
para o homem esta pratica era urn certo direito.

a) A administracdo dom6stica

A teoria da oz.kow r!o"!.a (lei da casa) foi educando a mulher para uma esfei.a
intema do lar, ainda que, como escrava, ela tivesse que cultivar os campos e tomtlr
conta dos rebanhos (cf. Ct  1,5-6). "Tanto quanto possfvel, as moeas Cram separadas
dos rapazes e cultivadas em suas casas na absoluta ignorancia de tudo o que se passava
no mundo"6. A mulher nas culturas antigas era educada a nao se inteirar dos assuntos
do marido,  nem mesmo das relae6es comuns entre as  fami'lias.  "Quando a familifl
recebia urn convite para visitar outra, os homers e as criancas podiam ir, mas, salvo
excec6es, as mulheres ficavam em casa. E quando os homens tinham uma mulher
como convidada, em sua casa, a esposa nao podia participar da companhia"7.

b) 0 matrim6nio na sociedade israelita

Herdeira  da  cultura  babil6nica  e  egipcia,  a  sociedade  israelita  proclama  (t
matrim6nio como j7io7togamz.co (uma s6 mulher). 0 C6digo de Hamurabi (por voltu
de  1700 ac) determinava que o casamento do homem seria com uma tinica mulhei..
Ele s6 poderia tomar uma segunda esposa (convivendo com a primeira) se a primeii.ii
fosse esteril8.  Na tradi?ao israelita patriarcal (cf.  Gn  12-50) encontra-se o caso dc
Abraao que, por Sarai ser uma mulher est6ril, ten a permissao de tomar uma sei.vu
egipcia, chamada Agar, para prolongar sua descend6ncia (Gn  12,5s). Mais tarde, u
primeira esposa Sarai lhe da Isaac, que passa a ser o filho da promessa (Gn 17,17-19).

Na sociedade israelita, a filha nao-casada esta sob a tutela do pai, e a esposa sttb
a dependencia do marido.

4. lbide'n.

5. MOSSE, C. Le/€i«7ilc dr7zs /a Gn>fc A;I/I.qwc. Paris: Complexe.1991, p. 22.

6. STEGEMANN, W. "Paul and the sexual mentality of his world", in 871/!8, n. 23 ( 1993), p. 22.

7. BROOTEN, Bemadette.  Woiitc7I /cflders c.7! //zc a7zci'c/I/ ryifagog«c. California: Scholars Press,1982, p.  I 37.

8. DE VAUX, R.1€ /sii.fwzl.ojil. de// 'Ailfi.co rcsf&;#c;Ico.Torino; Marietti,1977, p. 20.
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0  I.elato da Criacao de  Gn  2,21-24  apresenta o  homem casado com  ulm  s6
mulher, assim tamb6m sao casados alguns patriarcas como No6 (Gn 7,7); ja Lamec
ten duas mulheres (Gn 4,19). Todo homem deveria ter uma s6 mulher diante da lei,
mas poderia ter outras, nao oficiais, quer fossem livres ou escravas, em urn ntimero
tal que ele as pudesse sustentar e a seus filhos.

Na  pr6pria  tradicao  patriarcal  bfolica  encontram-se  exemplos  de  poligamia
(diversas  mulheres).  Jac6  trabalha  sete  anos  como  pagamento por Raquel,  mas  6
enganado pelo sogro que lhe da a irma mais velha, Lia. Ele trabalha mais sete anos
para conseguir a esposa de seus  sonhos, mas acaba ficando com as duas irmas por
esposas  (Gn 29,15-30).  No pen'odo da monarquia, os reis de Israel tinham uma s6
esposa  oficial,  mas  tinham  muitas  concubinas.  A  monogamia  era  apenas  uma
questao de fachada. 0 ntimero de mulheres era tao grande e variado como os de-
sejos e possibilidades .do homem. No inicio da legislaeaojudaica nao havia limites.
"Numa tentativa de regulamentapao tardia, o Talmud fixava em quatro mulheres para

urn homem comum e dezoito para urn rei. Na verdade, era uma questao absolutamente
te6rica"9. De igual modo, nas familias islamicas, o ntimero de mulheres 6 relativo ao
poder econ6mico do homem. Neste aspecto, a legislaeao social depende exclusiva-
mente dos direitos do homem.

2. A educac5o religiosa na famflia

A moral dom6stica determina, aos poucos, a moral religiosa. Diante de situap6es
concretas e existenciais nascem imperativos morais que se transformam em padr6es
de comportamento religioso. Muitas vezes, dentro de uma conflitividade pessoal
ou comunitaria acontece o surgimento de uma apocaliptica religiosa,  uma certa
luta entre as  fongas divina e  humana,  entre  a fe em Deus  e os  temores  de  Sata.
Nestes tumultos existenciais, muitas vezes, elaboram-se as teses principais da Trans-
cendencia, de Deus e do ser humano]°.

Na esfera religiosa, a tradicao veterotestamentdria encontra a reforma de Esdras
(Esd 9-10),  que institui a lei da raga pura e os direitos de div6rcio pelos mesmos
motivos. Abre-se, a partir do s6c. Iv ac, uma ruptura ainda maior na sociedade judaica
quanto a segrega€ao dos sexos e ao tratamento da mulher. Aos poucos, esta forma de
procedimento passa a tomar o cafater de cultura, sendo introjetado na educapao re-
ligiosa familiar e comunitaria.

`J. I)E VAUX, R. /bi.de/J€, 35.

I ().  KITTEL, G. DI.c fie/I.gI.o7!sgcsc/ii.c./i{c wtld dr£ C;!riffei!fwji.. Thbingen:  Verlag,1931, p. 62.
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3. A t..ltit'iit.flo social -a sexualidade da inulh.`i. a scrvi€() do I:stndo

Nil esfera social, a sexualidade esta muito vinculada ao casamento, A,q I.cliit'`~ti`N
familiares  referentes  a pratica  do  casamento  e  a  finalidade  dltima  das  rckit`~ti`*
sexuais.  No  mundo  helenistico  sao  encontrados  diferentes  conceitos,  de  ilc()I.dtt
com as escolas de pensamento e tamb6m de acordo com os periodos  hist6rict)s.
Uma teoria pregava o casamento para os "maduros", descartando os outros: "Paru {}
jovem, ainda nao; para o velho, nao mais".

Na esfera social, a mulher estava a servieo do Estado, enquanto ela emprestavii
seu coapo para gerar filhos para a guerra, para a defesa do rei e para a guarda dos
palacios dos nobres (cf.ism 8,lls)". 0 casamento, na teoria plat6nica, tinha como
finalidade principal gerar filhos para o Estado. A finalidade do matrim6nio era apems
homologar a legitimidade dos filhos na relagao sexual. Os filhos das concubinas e tis
pr6prias  concubinas  participavam  em  tudo  da  vida  familiar,  mas  nao  tinham  os
mesmos direitos que as mulheres oficiais e os filhos das mesmas`2.

Na esfera social, a mulher recebia urn espaco que nao era espaeo. Ela tinha umi`
area de comando (os cuidados da casa e dos filhos) que nao era poder. Ela, dentro dc
casa ou fora dela, dependia sempre do seu esposo. Por isso, a estrutura social criavu
uma separagao e segrega€ao dos sexos, que nao era outra coisa senao submissao'3.

4. A sexualidade a servieo de interesses
1`

Todas  as culturas antigas  incentivavam o casamento e condenavam, paralela-
mente, o celibato e a esterilidade. 0 casamento servia para evitar aquilo que nenhumfl
aceitava: o lesbianismo e o homossexualismo masculino, ainda que presentes em todas
elas. 0 celibato masculino e mais ainda o feminino eram mal vistos, em virtude destes
perigos. Para evitar que jovens indecisos retardassem sua opcao pelo casamento, os
gregos criavam as gy7#7tapecz!.fls (daneas nuas). Essas dan€as provocavam os jovens ii
assumir o matrim6nio na fase central de suajuventude. Pesavam sobre esses interesses
os temores dos desvios da sexualidade.

Se o nao-casamento dos rapazes era perigoso por propiciar o surgimento dc
vicios, o celibato das moeas era impensavel. As guerras, as calamidades e as pestes

11. MAZZAROLO,I. Pzzw/a dc rczrso.. f6pl.c.as' de czi!fropoJog!.c! bl`b/I.c.a.  Porto Alegre:  EST,  1997, p. 49. Na vcrdadc,

quase todas as nag6es antigas concediam direitos irrestritos aos homens porque estes tinham direitos sociais sol)i'i`
as mulheres e estas estavam a servi€o da instituigao.

12. ID., I.bz.d„ p. 49-50.

13. HOBBS, T.R.  "Man, women and hospitality (2Kings 4,8-36)" in 877iB, n.  23 (1993), p. 93.  "Male power in tlii`

public sphere is rightly acknowledged.  In the public sector sexes are usually segregated and deference is givcl`  I(t
the male by his female (Friedl,  1968, 43).  But Friedl makes a significant point beyond this.  In the MediteiTal"il`
world, if the family is the most significant social unit, then the private,  and not the public sector, is the sphere  ill
which the relative attribution of power to  males  and females  is of the greatest importance„.  (note 2Kings 4.2.1)"
citado por MAZZAROLO,I. Pz24Ijo de rczr5o, p. 53-4.
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tli/,iii)iiv:im i"Lis homciis do qiic miilheres. Nisto, o ver]trc malci.lil) ci.:I vi``I{ i i`umo o
I.€i`c|)ti`iculo da continuidade da esp6cie, da descendencia e do povo.  Iji"i  mulher
tiuc recusasse casar e ter filhos era considerada amaldieoada por Deus. Na verdade,
cm sociedades androc6ntricas cabia a mulher os pap6is de ser escrava do lar, de gerar
lilhos e de traba|harL4.

5. As rea€6es contra o androcentrismo bfolico

A sociedade israelita, particularmente no tempo da reconstrueao das tradie6es
com  Esdras,  estabelece  regras  pr6prias  no  relacionamento  com  a  mulher.  Se  no
pr6-exflio as coisas nao Cram favoriveis a mulher, depois ficam piores. 0 perfodo da
reconstrueao de Jerusalem,  conhecido como a "reforma de Esdras",  serviu para
que urn grupo de sacerdotes e rabinos estabelecessem como regras basicas para a
mulher sua dependencia absoluta do marido. A familia determinava com quem a
moga podia casar.  A expressao er6tica do amor era impensavel, particularmente
por parte da moea. No entanto, a sexualidade, que desempenha urn papel impor-

:a:::Gad:::Eaneaa:edxausa:,F!:i:eqsu:u.msaenraf|Loamn:vea;g:eusTapaeisna,::lroa,€:::af:uf;trreaaesa:
potencialidades que permitem a sensaeao do fator er6tico[5.  Desta forma, o livro
dos Ct declama o corpo e suas partes como o espago do amor. 0 ser humano nao
tern corpo,  ele 6 coxpo.  "0 corpo 6 o  ser,  em sua totalidade e em todas  as  suas
express6es, que passa do eros ao agape"'6.

a) A mulher como propriedade de fam{lia

No Decalogo (Ex 20,17), a mulher 6 tratada como uma das posses do marido.
Ela nao tern existencia em si mesma. Eta s6 existe na submissao ao pai, se solteira; na
submissao ao marido, se casada, e na submissao ao seu patfao, se escrava. A mulher
nao se pertencia. 0 seu destino estava nas maos de seus possessores. Assim, neste livro
dos Ct ela reclama: "Nao me olheis com desd6m, por ser morena! Foi o sol que me
queimou, pois os filhos da minha mac, aborrecidos comigo, puseram-me a guardar as
vinhas, e a minha pr6pria vinha`7 nao pude guardar" (Ct  1,6). Os irmaos (homens)
tinham ascendencia sobre as irmas e atribuiam as mesmas as tarefas de cuidar dos
campos, dos rebanhos de cabras, expondo seu corpo ao sol, ao calor e ao frio, sem
condie6es de cultivar sua beleza. 0 tempo da mulher cuidar do seu corpo 6 trocado
pelo tempo que ela flea mos campos.

14. ]}ROcyl`EN, Bemadette,  Woi»cn /c&cJcr€ I.;I f/zc ai!cz.cilf nyi!agog«e. California:  Scholars Press,  1982, p. 59.

15. ^NDREOLA, J. e MAZZAROI.O,I. Cailcc.fo dos Ca7I/;.cos, a mc!!.s bc/c! ccti.f6o. Sao Paulo: faulinas,1994. p. 22.

I('.11)..  il'id.

17.  ^  vinha, no contexto bfolico, pode significar campo, pode significar cultivo de videiras ou paiTeiras e tamb6m,
`'i tii`{) a|)arece neste livro dos Ct, a vinha pode ser o pr6prio corpo.
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Com a I.eforma de Esdras, no pei.fodo p6s-exilico, o judaismo "put.o" tt7i."i-si` ti
Sfmbolo do judafsmo elitista e excLudente dentro da tradieao deste povo.  A  lei  dti*
matrim6nios passa a ser a lei da raga pura. Argumentando com raz6es de culto. dc 1`6
e de obedi6ncia aos estatutos, Esdras e os sacerdotes responsaveis pela restaui.iiqtitt
judaica excluem todos os que nao Cram legitimamente judeus. Por princfpios I.aciflis,
determinam que todos os judeus casados com mulheres naojudias as mandem emboi.ii
dando-lhes a carta de div6rcio (Esd 9-10).

A fam'1ia, castradora dos sentimentos dos jovens, mo?as e rapazes, passa a tor
outro  elemento  para  oprimir  mais  estes  sentimentos.  A  ganancia  dos  irmaos  por
dinheiro faz logo pensar na forma de comeHcz.cz/I.zczr os sentimentos das mocas: "Temos
uma irmazinha, ainda nao ten seios. 0 que faremos por nossa irma, quando algu6m
pedir sua mao? Se ela 6 uma muralha, vamos construir-lhe ameias de prata; se 6 uma
porta, vamos refonga-la com pranchas de cedro" (Ct 8,8-9).

c) Sexualidade = nranipulacdo e frustrapao

Em sociedades onde a formag5o dos jovens esta nas maos de interesses, a se-
xualidade sofre perturbap6es e desvios. 0 livro dos Ct 6 o melhor exemplo bfolico das
manipula€6es da sexualidade determinadas pelos interesses familiares ou politicos.
De urn lado temos a ganancia dos irmaos, os quais nao se perguntam se a irmazinha
vai ser feliz ou nao, mas se perguntam pela quahtia que podem ganhar. Do outro esta
o rei - ou os ricos - que, com seus direitos de semideus, pode pedir qualquer moea
para seu harem no palacio[8. Qualquer moca que esteja num atrio de concubinas sera
sempre uma concubina. 0 amor pode vir misturado com o vinho, licores e perfumes,
mas a cama na qual ele se complementa no ato sexual  sera sempre a expressao da
exploraeao,  sei-a sempre  uma cama fria'9.  0 beijo,  manifestagao sensfvel do amor,
expressao do desejo da paixao2°, nao sera manifesta€ao de algu6m que ama, mas de
algu6m que  explora.  Se  os  perfumes,  fragrancias  e  vinhos  criam urn ambiente de
deleite, sensualidade e ternura (Ct 1,3; Ez 16,8; 23,17; Pr 7,18), a frieza do amor pode
produzir o desconforto, o t6dio e a frieza sexual.

Em algumas culturas antigas, os gestos afetivos de saudaeao Cram reprimidos
por serem considerados obscenos. Em outras, os gestos afetuosos podiam ser mani-
festados, mas em alguns lugares reservados. Gaiser afirma que os costumes variavam:
"No antigo Egito, o contato de dois corpos era pela aproximaeao dos narizes, o qual

18. Alguns autores argumentam que ser concubina do rei era uma grande honra para qualquer maya, mas nenhum dclcs
se pergunta como era a vida da concubina. 0 rei enchia a concubina de brincos e argolas, mas quanto mais pingentcs,
mais peso e dominagao, memos liberdade e amor.

19. ANDREOLA, J. e MAZZAROLO,I. Cat!!i.fo dos Cai!/I.fog. Sao Paulo: Paulinas,  1994, p. 46.

20. VV.AA. Ifr Cajlfi.qwc de.g Cati/I.qwcf. Paris:  Gabalda,  1963, p. 62.
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.`ci.via mais a ulna fune5o de cheirar que de tocar. Mas no Oriente PI.t']xiliiti, {`1€ tiiidc
t)``  documentos  mos  permitem  recuar,  os  amantes  se  beijavam nos  libios.  No  mito
sum6i.io de Enlil e Ninlil, a virgem Ninlil afirma:  `A4c«s /dbz.os esftzvam /Go pntirz.mos
(Iio  encosto  dos  narizes)  e  ro  eitlcanto  eu  nunca fui  beijada' .  AIgrm2Is phaNIas
sum6rias mostram os amantes beijando-se mos labios. No mite ugan'tico de Shacar e
Shalin, El aparece unido a duas mu|heres"2L.

Urn outro elemento a ser observado 6 a chamada esp!.n.fz/aJz.za€6o dcz sexz4az!.d¢-
//c..  De  modo  particular  na  leitura  do  livro  dos  Ct  foi  urn  fator  marcadamente
unidirecional22. A interpretapao m'stica do texto fez vcr que a v!.»fea da amadcz 6 a Lei
etema, o Deus de Israel, a Assembl6ia de Israel ou o none do Etemo23.

{1) 0 confincuneuto dos seutiineatos e o homossexunlismo

A  felicidade  nao  pode  ser  comprada  ou  vendida.  A  antropologia  do  amor
pexpassa todas as esferas e estruturas do ser humano. E preciso deixar que o amor, a
afetividade  e  a  sexualidade  acordem  no  seu  tempo  correto  (Ct  8,4).  Despertar  a
sexualidade de modo interesseiro, usa-la para ter proveito econ6mico ou por interesse
provoca disthrbios comportamentais na vida.

Sobre a moea pesam os preconceitos da virgindade, da pureza e da castidade.
Ela ten a obrigapao de apresentar o selo da integridade fisica, ser urn jardim fechado,
uma fonte lacrada (Ct 4,12). E para manter toda essa estrutura de castraeao e do-
minaeao ela ten que usar o v6u. Este serve para esconder, velar e cercear. Na festa de
ndpcias, ela se apresenta ainda velada ao seu noivo, mesmo para indicar que nao se
liavia revelado a ningu6m (Ct 4,I.3; 6,7)24. Ela, ainda que esposa do rei neste Cantico,
jamais 6 mostrada como rainha. Ela recebe elogios, ela 6 formosa, mas nao recebe o
tftulo.  Para Toumay, no folclore drabe da Siria, uma jovem que desposasse urn rei
Poderia automaticamente considerar-se rainha25.

0amor6fortecomoamorte26.Estaexpressaorevelaaforeadoamoreosperigos
dos seus desvios. Este amor mal orientado se transforma em citime e em desequili-
brio27. 0 amor e a paixao profundos jogam com os extremos. "Guardai-vos, pois, de

21. GAISER, F.J. 77!c Soiig a/Sojlgr. Minneapolis: Fortress,1994, p. 41.

22. ANDREOLA, J. e MAZZAROIjo,I. Cdrlfi.co drf Cfr!/I.cos.  Sao Pbulo: Pautinas,1994, p.14-15, mostramos nestas
pfginas a enfase que foi dada a uma leitura mi'stica, para evitar uma leitun mais profetica da hist6ria. Urn simbolismo
tc6rico e mi'stico proveniente de interpretap6es rabhicas deteriorou uma possfvel leitura antropo]6gica ou sociol6Sca
do 'exto.

2.1. CiRAD. A.-D. Lc ve'r!./¢b/c Car!fi.qwc dc SaJo7wo/I.  Paris:  Maisonneuve,1970, p.105. Na interpretac5o de Grad, os
Rat)inos Aba, Hiya e Yohanan, a vinha da amada era a Lei do etemo, e ela nao pode ser guardia desta lei porque teve
(]uc ser guardia da vinha de fdolos (seus irmaos Cram pagaos e id6latras).

24. T()lJRNAy, R. Le Car!fi.qwc dcs Cailfz.qwcs. Paris: Cerf,1967, 385.

25. VV.AA. Le Cail/I.awe dcs Cajl/I.gwes.  Paris: Gabalda,  1963, p. 382.

2®. '1'( )I lRNAy, R. Cc!ilti.qwc des ca;!fi.qwcs.  paris: Cerf,  1967, p.  153.

27.11 ).. /'/i/'r/. Vcja o amor de Deus transformado em citime: Ez 8,3-5;  16,38.42; Dt 4,24; 5,9; 32,16; Ex 20,5.
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dc tudo o que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso I)cii* i:./;;,\iw
al)rasador, 6 urn Deus ciumento" (Dt 4.23-24).

Umjuramentodeamorenvolveumatotalidadeenaoaspartes.Seestatotalidiidi`
entrar em crise, o amor pode transformar-se em 6dio, vinganga, destruieao. "Poe-Iiic
como urn selo sobre teu coraeao, como urn selo sobre teu brago. Porque 6 foi.te o
amor como a morte, e a paixao 6 tao violenta como o abismo:  suas centelhas sao
incendiarias, sao labaredas intensas" (Ct 8,6).

Conclusao

A  questao  da  homossexualidade  esta  ligada  a  urn  conjunto  de  fatores  que
envolvem  o  problema  da  afetividade  e  sexualidade.  A  homossexualidade  6  uma
realidade presente em todos os tempos e culturas. Ela resulta de algum fen6meno
biol6gico, mas  se transforma numa fonte de cidmes. A moral judaica condena a
homossexualidade (Lv  18,22), como condena a esterilidade, o onanismo e o ce-
libato por nao gerarem filhos e nao prolongarem a descendencia (Gn  15,15;  16,I;
1Sm  1,3-7;  Sl  127,3).  Toda a relaeao sexual deve ter como meta procriar.  0 ato
sexual nao pode ser compreendido como prazer canal, mas como ato gerador de
vida.Asexualidade6umfatorintegradordapersonalidadeedasexpress6esdapessoa
na  sua relaeao com a  sociedade.  Em qualquer aspecto  que ela  se  desintegre,  ela
compromete o convfvio comunitario e social.    t
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