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"0 sexo 6 uma das motivag6es humanas basicas. A16m disso, as relac6es

sexu.iis sao mais intensas fisicamente e, com frequencia, sentidas mais
completamente do que quaisquer outras  rela?6es pessoais.  Por isso,  a
maneira como as rela?6es sexuais sao construidas afetam todas as outras.
Por6m,  nao 6 urn processo de  mao tinica.  Como o sexo e as relac6es
sexuais  sao definidas  6,  por  sua  vez,  extremamente  influenciado pela
estrutura econ6mica, religiosa e politica da sociedade."I

1. Nossa heranea ocidental crista

A cultura ocidental crista foi construida sobre urn forte dualismo: superior-infe-
rior, bern-mal , c6u-terra, masculino-feminino, natureza-cultura, adulto-crianga, livre-
escravo,  alma-corpo,  espirito-mat6ria,  vida-morte,  prazer-dor,  graga-pecado,
sagrado-profano, razao-afeto, razao-sexualidade, heterossexualidade-homossexuali-
dade, produeao-reproducao, ptiblico-privado,  capaz-deficiente,  conhecimento-aeao,
objetividade-subjetividade, teoria-pratica. Essa construeao dualista do mundo foi tida
como advinda da natureza, portanto, sem chances de ser alterada.

Este  pensamento  foi  primeiramente  articulado  teoricamente  por  Arist6teles,
embora  ele  nao  tenha  sido  o  primeiro  a  pensar  assim.  Arist6teles  influenciou  o
pensamento  greco-romano  e,  em  certa  medida,  o  pensamento judaico,  atrav6s  da
filosofia judeu-helenista.  Entrou no cristianismo atrav6s de Paulo, dividido entre o
pensamento de origem judaica, mais holfstico, e o pensamento greco-romano, mais
dualista. Nos grupos crist5os mais tardios, ja a partir de paulo, a sexualidade, a conduta
sexual era urn ponto muito discutido.  A desvalorizaeao da sexualidade se justificava
pela expectativa da parusia, pois quem se ocupava com a sexualidade e o casamento
nao  se  dedicava  tao  intensamente  as  coisas  de  Deus  (1Cor  7,32-34).  Assim,  a
virgindade, a abstinencia, o ascetismo, o celibato entraram cedo nos primeiros grupos
cristaos.  Isto  nem  sempre  significava  a  negacao  da  sexualidade  em  si,  mas  uma
limitaeao s6cio-religiosa,  o que poderia significar uma vivencia sexual segundo os
padr6es predeterminados. Para mulheres celibatarias e ascetas significava nao estar
sob o dom{nio dos pais, do marido, e, mais tarde, dos bispos.  Signiflcava, ainda, a
possibilidade da vivencia de urn homoerotismo sem o controle patriarcal. Posterior-

1. EISLER, Riane.  Opntzzcr sc]grtzdo, p.12.
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mciitc,  i.{iitl.I.ill.ias  c   ii.Iiii`iidi`ilc*,   t:i[)t{)  dc   htil)iclls  c{)nl()  dc   mulhcl.cs,   passiii.ilm  ill)

coii(I.i)lc d{)s bispos,  diLcliL ii aiiloi.idadc dos  nicsiiios.

Moldadas pelo dualismo ocidental, n5o falamos do prazer sexual, do prazer dc
eros ou do er6tico, e muito pouco sobre a sexualidade. Ha uma separacao entre corpo
e mente. 0 corpo 6, por urn lado, ignorado, pois atrair a ateneao sobre o coxpo 6 "trair
o  legado  de  repressao  e  de  negacao"2.  Por  outro  lado,  o  corpo  6  constantemente
observado, controlado, vigiado. 0 corpo 6 sequestrado de sua dimensao sagrada e de
prazer e passa a ser fonte e instrumento de pecado. Entre dor e prazer, escolhemos a
dor e o medo como paradigmas da nossa 6tica crista. 0 coapo 6 negado, pois assumir
o  corpo  6  assumi-lo  com  seus  prazeres.  E,  assim,  vamos  afirmando  a  dor  e  mos
construindo em meio a medos e temores, contradie6es e constrangimentos.

A compreensao e a organizaeao do mundo a partir desses dualismos leva a urn
reducionismo antropol6gico, dentro do qual o ser humano somente pode se incorporar,
identificar ou incluir em uma dessas duas categorias ou ambitos, perdendo, assim, a
perspectiva de ser humano integral, de uma antropologia holistica, a visao de socie-
dade complexa, as pluralidades. As conseqii6ncias hist6ricas de urn tal dualismo foram
desastrosas  e  levaram  a justificacao  de  escravidao,  sexismo,  classismo,  racismo,
etnocentrismo,  desrespeito  a natureza e a todas  as  formas  de opressao,  controle e
domi'nio.  A16m da instituicao e manuten€ao de pecados estruturais,  as construe6es
estereotipadas de g6nero descaracterizaram a humanidade das mulheres e dos homens.

2. 0 nosso pessimismo sexual

A teologia classica, como conjunto do pensamento teol6gico articulado com a
tradieao  filos6fica  grega,  modelou  a  linguagem e  o  pensamento  teol6gico  cristao
ocidental  desde  a Antigiiidade ate nossos dias.  E  s6 comeea a  ser desarticulada
pelas  novas  teologias  da  liberta€ao.  A  teologia  classica  esta  fundamentada  em
Agostinho  -  considerado  o  criador  da  teologia  ocidental  e  pal.  cspz.7.I.fz{a/  cZo
Ocz.dc#fe - e em Tomas de Aquino - maior influencia na base da teologia classica
medieval. A tradicao ocidental crista esta marcada pelg teologia e antropologia de
Agostinho,  tamb6m presentes em Tomas de Aquino. E uma teologia construida a
partir de urn pessimismo antropol6gico, quer dizer, elaborada a partir de uma visao
extremamentepessimistadoserhumanocomopecador.Nessateologiaestaopresentes
tres ordens: criaeao, pecado original e reden€ao3.

Em nossa tradicao religiosa e nosso imagindrio religioso, a criaeao e o pecado
estao diretamente ligados as mulheres. Isso nao se df somente no uso do mito da queda
do homem provocada pela mulher, mas na interpreta?ao teol6gica do mito, inclusive,

2. bell hooks. ErrjL`.,  c7ro/isti]o c a profc'sj:a pedczg6gI.t.a, p.  113. A autora nao usa iniciais maitisculas em seu nomc.

3. BORRESEN, Kari Elisabeth. Fw;!dc];#c;I/a.f a;I/nt7po/6gc.ct75. dcz rt./czfGo cjl/r€ a /Io;#c;;. c ci iitti//!cr 7Ia fco/og!.a t`/d.`..`'/.t./I.

p.  18. A autora faz uma abordagem da visao antropol6gica da teologia classica a partir dessas tres ordens.
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:Ill.:iv¢.i   dc   Evil,   ltidas   as   mulhci.es   sao  ciLlpabilizadas   pelo  ci.i.o  t.  t.it//;ti  t;i.i.,iJr.;zft/.

`i`#uiiilt) Agt_]slinlio c Tomas de Aquino,  o pecado  se transmite  somentc  till.av6s do
li{tliii:in -e isto tern implica?6es na teologia da redeneao. i ele que tein o papel ativo
liii I.cpi.odu€ao, pois 6 dele que vein a seme7£/c vz.rz./ que vai se desenvolver em urn novo
I;ci.iioventredamulher4.Amulhertemapenasumpapelcomplementareinstrumental
liu I.cprodueao, portanto, urn papel passivo e subordinado. A estreiteza da explicacao
ri siol6gica da reprodueao vai implicar a estreiteza da argumentacao teol6gica. Pecado,
scxualidade, reproducao e teologia aparecem entrelacados em Agostinho e Tomas de
Aquino,  embora  haja  difereneas  entre eles -por exemplo,  Tomas  de Aquino nao
ii.ssocia o pecado original a concupisc6ncia como tao insistentemente 6 afirmado por
Agostinho, urn obcecado pelo maJ d¢ co#cwpz.scG#cz.cz5.

0  homem,  a  partir  da  fisiologia,  foi  considerado  o  principal  I.esponsavel  a
mulher, no entanto, foi mais culpabilizada do que o homem pela entrada do pecado
na realidade humana -e isto esta presente no inconsciente coletivo. "Por isso, ela
foi  exilada  na  desigualdade,  na  impureza,  na  submissao  e  na  dependencia  em
rela?ao  ao  homem."6 A redeneao vein para os e atrav6s dos homens.  Cristo vein
como o novo Adao - nao como a nova Eva - para resgatar e redimir o velho Adao
que estava condenado pelo pecado eterno. A redencao para a mulher vein a partir
do aprisionamento do seu corpo: sua sexualidade e sua capacidade de reprodugao.
A  moral  sexual  assume  o  lugar  da  liberdade  humana,  antes  entendida  como  a
ess6ncia do Evangelho, e a concepgao de concupisc6ncia passa a ser definida apenas
como os c7eJ!.fos mortzz.a ligados a sexualidade. Sera necessario exercer o controle sobre
o coxpo e a sexualidade feminina.

As rafzes desse pessimismo sexual cristao estao na realidade cultural de onde
surgiu o pr6prio cristianismo. Agostinho apenas o elaborou em urn corpo teol6gico.
Platao e Arist6teles foram os fil6sofos que mais influenciaram o pensamento ociden-
tal,  especialmente  a  filosofia  e  a  teologia.  Nessa  tradieao  filos6fico-teol6gica,  a
imagem e concepgao de ser humano sao estabelecidas a partir da polarizacao e do
dualismo entre masculino e feminino, em que o masculino, via de regra, esta associado
aopositivo,afonga,aatividade,aodominanteeaonormativo,enquantoqueofeminino
esta associado ao negativo, a fraqueza, a passividade, a submissao e a ilegitimidade.

4. Essa concepeao fisiol6gica vein de ARIST6TELES, D¢ gcrtzfc~i~o dc fl;II.r„c%.j.. Se a semente viril desenvolver-se nun
ser feminino 6 porque ela sofreu alguma fraqueza ou interferencia, inclusive extema, que a alterou em seu contetido
primordial. Uma mulher, enfao, sempre sera, segundo essa concepeao, urn ser incompleto, urn homem defeituoso,
uma alteracao do projeto gen6tico-biol6gico original que 6 viril, embora seja urn instrumento titil e indispensavel

para a reprodu€ao.
5. Sobre essa discussao de Agostinho e Tomas de Aquino. Veja BORRESEN, Kari Elisabeth. Fwriczamc;I/ct5' a;!f7.aptj/6-

g!.r()s. cJa  rc/fl(.a~o cJIcrc a /Io/"cm a  a /)3w//icr /ia rco/ogi.a c/c€sf!.(,.a,  p.  20-3;  RANKE-HEINEMANN, Uta. Ew/I#fos
pc/ci J3ci.;!o c!c Dcw5, p.  88-Ill  e  197-214; e PAGELS, Elaine. Ada~o,  Ev¢ c a scxpc'J!Jc, p.  137-169.

6. GBBA\RA, lvone. Teologia eln ritlno de n.ulher, p. 42.
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A  lilt)s{)I-lil c*Lt']ii`iL ctimbiLtia t> pl.:i/.ci. scxiiiil  c iiccitiiviL o ciisa]`iciilt) iii)clti`s  I)iir;I

I.ins I.cprodulivos. 0 I)I.6pi.io cristialiismo n5o 6 urn gi.upo coeso. Elm algu[is movimci`-
lt)s cristaos primitivos, como o gnosticismo e o pelagianismo, considerados hei-6Lict>s,
iifo ha negaeao ou condenaeao do prazer sexual.

A negagao do prazer sexual entrou mais forte com Agostinho. i com Agostiiiho
que se configura uma teologia da pessimizaeao da sexualidade humana, ati.av6s di`
id6ia do pecado original, que afirma que todas as pessoas sao pecadoras por terem
sido concebidas em pecado por causa da relacao sexual. 0 pecado original, respoiisd-
vel pela perda do parafso, 6 transmitido, segundo Agostinho, a todas as pessoas atrav6s
da rela?ao sexual. A rela?ao sexual 6 urn mal necessario para a procriaeao -e someiitc
para esta finalidade.  A mulher foi criada para a reprodugao. Prazer e desejo sexual st`t
aparecem  ap6s  a  queda.  Maria  6  colocada  no  pedestal  como  ideal  inatingfvel  dc
mulher, por causa da sua concepeao sem ato sexual fisico.

Agostinho, Jer6nimo e Orfgenes defendiam a abstinencia sexual nos domingos,
dias de festa e durante a Quaresma. Nao se devia participar da CeiaAlucaristia no
mesmo dia da relapao sexual para nao profanar o sagrado. 0 mesmo se proibia as mulhc-
res menstruadas. 0 sagrado nada tinha a ver com a sexualidade ou com quaisquer ex-
peri6ncias essencialmente humanas.

3. Constru€ao social do g6nero e da sexualidade

Recentemente,  gG"cro  entra  como  categoria  analftica  nits  ciencias  sociais  c
humanas, as quais, com a ajuda dessa categoria, come?am a perceber que as rela€6es
entre os sexos e as contradie6es decorrentes dessas rela?6es sao socialmente construi`-
das. 0 gG7icro, aquilo que 6 tido como masculino e feminino, passa a ser visto como
construeao social e hist6rica, nao como condicionamento natural. Nao 6 a natureza,
mas a cultura que determina as condie6es sociais diferenciadas e os pap6is assim6tri-
cos, desiguais que os homens e as mulheres vao exercer e representar na sociedade.

A discussao  sobre a constru?ao  de  g6nero  implica  a pergunta  sobre o  que 6
mesmo o scr feminino e o que 6 o ser masculino. 0 g6nero 6 uma construeao social.
Assim como nao se nasce mulher,  toma-se mulher,  tamb6m nao se nasce homem,
toma-se  homem.  As  construe5es  de  genero  estereotipadas  descaracterizaram,  in
hist6ria, o praprz.z4m nao somente das mulheres, mas tamb6m dos homens. Em outras
palavras:  mos  desumanizaram  como  mulheres  e  como  homens7.  Difereneas  nao
biol6gicas, mas anatomo-fisiol6gicas dos corpos humanos se configuraram em dife-
rencas sociais e em desigualdades entre homens e mulheres.

Atitudes  e  praticas  sexuais  sao  constru?ao  social,  ou  seja,  sao  aprendidas,  c
modificadas  ao longo de tempo e espaco hist6ricos.  Sendo uma atividade humam

7. "Sabe-se como uma perspectiva patriarcal e androcentrica mutila o ser do homem e da mulher de maneira grtivi`.
RUBIO, Alfonso Garcfa. Pnt5r!.cc da /c()/ogi.cl c/i{ /!ovor pc!nadl.g/#ds, p. 245.
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liiiilii.   iii\ti  ,w  i`tiiil`igul.ii  i`t)[ii{)  cx|ici.i6iicia  csscl`cialmcnlc  natui.ill.   S{7n`t7s  t>  tiili`  ti.ii-

+i.iliti.` i.iii ii{Ji.` c t7 iiuc iir7I.cndcmt>s sol., nao s6 elm lei-mos da atitude e pi.riticas scxuais,

iiim iiu i`uii.iulit{i tlc iit]``sos comportamentos, atividades e relap6es.

^  i.uiihli.ii¢fiu  dc  genero  6  urn  complexo  de  determinap6es  e  caracterfsticas
ci`{)lit.)iiiii`{`.`. .`t)cii`is, juL.fdicas, polfticas, religiosas, de cada 6poca e lugar. Sao cultu-
i.iii.I.  |ttti.liiiilt).  ` )nia  complexidade  enorme  de experiencias  e  situa?6es  que  vao  me
i`ttii,`liliiii. ctiiiio  pcssoa  social  e  politica e vao determinar ou  configurar as  minhas
ri`liiqt`ic`, tiimb6m as sexuais, e vao constituir a identidade de genero, como masculino
i`  I.ciniiiilit>, c tl idelitidade sexual, a partir das vivencias sexuais peculiares. Portanto,
"ltt 6 `} hittlt')gico que vai determinar, cz prz.o7'!., a minha compreensao de ser mulher ou
litti``cli`, n`tls flquilo que aprendi, na minha cultura, em tempo e espa€o, sobre o que 6
.`i`i.  miillici.  e  o  que  6  ser  homem.  Sou  determinada  na  medida  em  que  a  minha
t`{tiii|il.cciisao e apreensao se dao de forma diferente se sou do genero masculino ou
l`i`iiiiniiio e na medida em que experimento o meu pr6prio coxpo e as suas particulari-
tli`dcs biol6gicas. E estas experi6ncias nao sao uma constante, ou seja, elas mudam,
*c  ti.iilisinutam,  se  modificam,  se  aprimoram  na  medida  em  que  tamb6m  avalio
c`i.iticiiinente  esta  construeao  social  e  vou  construindo  a  identidade  de  genero  e
idclitidade sexual, as quais estao sempre em transformapao.

A inscrieao dos generos -feminino ou masculino -mos corpos 6 feita, sempre,
no  contexto  de  uma  determinada  cultura  e,  portanto,  com  as  marcas  dessa
cultura. As possibilidades da sexualidade -das formas de expressar os desejos
e prazeres - tamb6m  sao sempre socialmente estabelecidas e codificadas.  As

:::::££g,a:,eassdsea8e:%r,::ds:sX::i;Sar:a::r::n::ace:E::Siaas:odc::ldn:g:§.Porrela€6es

4. Sexualidade e Igreja

0  cristianismo normativo,  ortodoxo, por onde passou,  semeou a cultura mo-
ral/religiosa  marcadamente  monoteista,  monogamica,  falocentrica,  reprodutiva.  A
heterossexualidade 6 colocada como normativa. A homossexualidade como desvio do
|iadrao ou da norma, transgressao sexual e er6tica, aberracao da natureza.  0 que
esta em jogo, na argumentacao da filosofia judeu-helenista e daqueles que deno-
minamos de boca cheia pais da Igreja, como Agostinho, Origenes e Joao Cris6s-
tomo, 6 a negacao da relacao sexual que nao seja com fim reprodutivo.  A homos-
sexualidade se apresenta como elemento desestabilizador para a norma heterosse-
xual. Ela 6 a relativizaeao da virilidade masculina dominante:  saber,  prazer,  do-
minio e poder do macho.  Sair da normatividade heterossexual ainda nao significa
sair das tramas de dom'nio, de poder e violencia que marcam as relag6es de genero
em nossa realidade.  Mas oferece uma possibilidade de sair das tramas do dom`nio
heterossexual masculino faloc6ntrico, que tern se mostrado na hist6ria da humanidade

8. LOURO, Guacira Icopes. Pcdrgog!.clf da fcxwci/i.dc!de, p.  I I.
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come  iilicl.I.tleao,  ct7m  sui`  cxpcrieiiciii  dc  vit]Iciicia  c  lic8at`ao  do.i  dil.ciltis  scxuiiis`

com() dircitos hulmnos, das pcssoas em suas difei-en€tls e peculifli.idildcs.

Igrejas  estao  confrontadas  com    rela€6es  "circulantes"  da  sexualidflde.  Ehs
ainda  se  apresentam como  incapazes  de  responder e  discutir  as  relae6es  em  uma
realidade  multiforme  e  multiplural  de  possibilidades  de  vivencia  da  sexualidade.
Quando,  na hist6ria,  os padr6es de comportamento e vivencia sexual  se  fixaram a
partir  de  uma  ordem  de  regras  fixas  e  de  urn  dnico  eixo    -  heterossexualidadc
normativa, casamento monogamico, reprodutivo e como institui€ao pelmanente - c
com regras mais simplificadas e validas para todas as pessoas distintivamente segund(}
sexos diferentes [do "mesmo sexo"], a pluridimensionalidade da sexualidade nao mais
era contemplada, mas evitada e mesmo descartada.

Quando se discutem, se apresentam e se vivenciam experiencias diferenciadas
e multiformes da sexualidade,  a organizagao de regras ou de urn sistema de regras
morais ou 6ticas, fica muito mais complexo, dada a complexidade das vivencias. Ao
tentar faze-lo, as igrejas podem correr o risco de "sempre de novo reproduzir e manter
a conexao entre identidade moral e identidade sexual"9.  Se a Igreja ou a teologia se
ocuparem na criacao de not-mas especiais para a esfera da sexualidade, elas podem
enveredar por caminhos restritivos e mesmo perigosos.  "Ao faze-lo, por urn lado, a
sexualidade flea separada da vida; por outro, surge urn conceito de sexualidade que
ten como ponto de partida sua periculosidade e nao suas potencialidades de vida"`°.
A  sexualidade  nao  pode  ser  compreendida  e  definida  a  partir  de  algumas  regras
pretensamente validas para todas as pessoas, dada a sua complexidade.

0 resgate da dimensao plural,  da complexidade e das  peculiaridades da vida
humana comega pelo resgate de nossos corpos de amarras e limitae6es, de condicio-
namentos  e  repress6es  a  que  foram  submetidos.  Resgatar  o  corpo  como  algo
sagrado,  nao  s6 porque co73fc'm  o Espfrito  Sagrado,  mas  por ser nosso territ6rio
sagrado.  Descobrir a sexualidade nao como mercadoria ou instrumento de poder
(ela 6 urn poder)" e violencia, nem reduzi-la a genitalidade, mas concebe-la com{]
vinculada  ao corpo e como expressao da corporalidade.  Resgatar a  sexualidade

Laummba6nT.imv[Svu6ancd;£amdean§::u::;[£ta£::::ipa:gepr;I:tefceo:eE8::]rd:a¥[:aseex::[t;ednacd£:I::a£:
direito humano!  i falar em sexualidades...

9. QUINN, Regina Ammicht. //urgci!L7 cJc Dcw`q,  j.magcJ!,q cJo ,5cr /Iw/iic!/io c in(7nz/, p. 65.

10.  ID.,  I.b!.d., p.  67-8.

11.  ID.,  I.b!.d., p.  68-70.
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