
SW Dli;US 11 CONTRA, I.OR QUE ME I+.EZ ASSIM?
Bfolia, homossexualidade e 6tica

Anete Roese

"Eu me sinto homossexual desde crianga; desde quando eu posso me lembrar,

hil`lt} iitracao pelo mesmo sexo. S6 que isso sempre foi reprimido em virtude do meio
i.iii  tiilc eu vivia...  Entao fiquei  adolescente,  e  sempre namorei  meninas  ate  ha  urn
l`.iiiiiti  atras...  tive  a  primeira  experiencia  homossexual...  Sofri  muito,  pois  eu  nao
ti`ii`iiii admitir a minha condi?ao. A minha cabe€a quase entrou em parafuso! Eu nao
I iiiliiL em quem buscar auxilio..."

"Apesardesempretermesentidohomossexual,eununcaadmitiissoeimplorava

|iiH.ii que Deus tirasse esses sentimentos da minha cabeea e do meu coxpo. Ao mesmo
li.ii`po, eu pedia a Deus para ter uma experi6ncia homossexual -eu achava que iria
lii`dr com nojo e que nunca mais voltaria a sentir aquilo (eu pensava que era pecado).
Qiiando aconteceu, eu nao senti nojo, pelo contfario, foi 6timo ! . . . Tenho medo de uma
coisa: a homofobia de muitas pessoas. (...) Me fazia esta pergunta: se Deus 6 contra,
I)or que me fez assim? Por que ele nao se importava com todos os sacriffcios que eu
l`uzia para mudar? Isto me martirizava ate que me dei conta que Ele me fez assim, que
tudo  era  parte  d'Ele  e  que  eu  nao  tinha  que  mudar  (que,  alias,  comprovei  ser
impossfvel!).  Senti novamente Deus como meu criador e Jesus como meu amigo e
pude perceber que Ele nao iria me condenar. Pensei: P6! Deus nos fez a todos. Todos
somos pessoas criadas a imagem d'Ele e temos o mesmo valor. Entao, nao importa se
eu amo uma mulher ou urn homem, importa 6 que eu ame. Entao, se eu prefiro (ou
gosto de) homens, por que eu tenho que ser condenado por isso?„ . Os heterossexuais
sao a maioria e n6s a minoria. A maioria pensa de umjeito e imp6e a sua `verdade"I.

Esta 6 a carta de urn jovem profeta. Chama-se Alex. Nao esta no canon bil]lico.
Esta no canon da Vida -hoje -anunciando o fim. 0 fim do pecado, o comeeo da grapa
que vence a opressao e faz ressuscitar a liberdade do desejo. E denunciando a violencia
sofrida pela negapao da dignidade do desejo.  Quero partir deste texto, desta carta.
Quero partir do texto da vida de hoje, do lugar onde Deus se revela agora, aqui entre
n6s, na rua, na comunidade, em casa; nas nossas perguntas, mos sentimentos... Assim,
tomamosavidacomotexto.Depoisdeolharparaavidadaspessoasedetentarsenti-la,
compreende-la, de vcr como Deus se manifesta na vida hoje, podemos buscar auxilio
no que esta revelada na bil]lia. 0 texto bfolico sera entao nosso contexto. Na Bfolia

I. Estas sao palavras, ideias e experi€ncias de Alex (none fictfcio) contadas em duas cartas escritas para rim, nas quais
ele tamb6m me autoriza a usar seu contetido em algum estudo.
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Iemos ouli.{)s textos, outras cartas. I.elatos de i ni`imci.iis cxpcri6ncias de vida que podcm
lit)s uuxilitli. a compreender nossiis experi6ncifls de dor e amor.

Os textos bfblicos nao sao regras etemas e abstratas, que afirmam uma dnica
verdade para todos os tempos. Sao hist6rias de vida de lugares, povos e comunidades
que viveram experiencias tinicas.  A revelaeao de Deus nao comeea e tampouco sc
encerra na Bfolia. Muitas vezes, ela parece contradit6ria, incoerente. Porque ela mos
fala de vdrios  acontecimentos ao longo de muitos  s6culos.  A  incoer6ncia da Bfoliz`
acaba sendo a pr6pria dinamica da verdade de Deus: a verdade nao 6 a mesma para
todas  as  circunstancias,  6pocas,  situac6es  e  pessoas.  Ser cristao  nao 6  manter  :I
mesma opiniao e postura em qualquer situaeao. Ao contrario, 6 mudar de opiniao
semprequeavidaguiadapeloamorassimpede.Averdadeevang6licaestfimbufda
da 6tica que equilibra o amor a pessoa pr6xima e o direito e o respeito a vida. Em
se falando de sexualidade, a 6tica crista defende o direito ao prazer, ao desejo; o
direito de  amar qualquer pessoa.  Ou pode ser o amor urn pecado, mesmo quando
acompanhado de amizade e respeito?

A  Bfolia  traz  textos  dos  quais  se  pode  deduzir  urn pecado  ou  uma  atitude
homossexual.  Mas  para  condenar  uma  pessoa  de  orientacao  homossexual,  como
acontece  nos  dias  de  hoje  atrav6s  de  preconceitos  e  discrimina€6es,  que  levam  a
violencia, exclusao social e ate a morte, deve-se repensar, ver e reler a Bfolia e nossas
id6ias sobre sexualidade. Mas nao basta ler ou reler os textos bil)licos se nao lermos
ou relermos os nossos preconceitos, verdades falsas e estaticas.

Em Gn  19 esta a hist6ria de Sodoma e Gomorra, texto usado para condenar a
homossexualidade. Uma leitura mais atenta, no entanto, mostra que ali nao se fala de
homossexualidade, mas do pecado da violencia contra estrangeiros e falta de hospi-
talidade. A pr6pria Bfolia acusa Sodoma dos pecados de adulterio, mentira, e de dar
a  mao  aos  malfeitores  (Jr  23,14);  crime  (Gn   13,13);  soberba,  fartura  de  pao,
pr6spera tranqiiilidade, falta de amparo ao pobre e necessitado (Ez  16,49); holo-
caustos  e  sacrificios  falsos  (Is  1,10s).  0  versfculo  5  pode  dar  a  entender  uma
tentativa  de  estuprar  os  visitantes.  Mas  isso  6  urn  ato  violento  que  pode  ser
praticado  tamb6m  por  heterossexuais.  A  homossexualidade  nao  6  estupro,  nem
viol6ncia.  Atitude  semelhante  seria  definir todos  os  homens  heterossexuais  como
estupradoresdemulheresecrian€as,violentosemcasaenarua,machistas,etc.Alias,
a heterossexualidade tamb6m nao 6 definida a partir destes seus desvios e doen€as. A
atitude de L6, ao oferecer as filhas para serem violentadas, nao 6 memos agressiva do
que a inten€ao dos habitantes de Sodoma. Elas tiveram mais sorte que a concubina do
levita (Jz 19) que foi estuprada ate a morte.

OstextosdeLv18,22e20,33dizemque,umhomemdeitar-secomoutrohomcm
como  se fosse mulher 6  abominaeao,  pecado de morte.  Sao trechos do c6digo dc
santidade de Israel, que se preocupa em afastar praticas impuras praticadas por outi.t)``
povos, entre elas as relativas a sexualidade. 0 povo recupera "os costumes sexiiiiis dc
seus ancestrais n6mades, cuja sobreviv6ncia dependia da reprodugao, tanto dc sells
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I.i`hiiiilit].i  ct]iiit)  dclc.i  itic.`Iii{>``.  (...)  JL]t7mi)``scxiii`lidiLdc,  iLboi.to,  I)I.()stitiiii`i~m  i`  ilil(iiiti-

i`i`tliti`  i7i.{{1ii`ii*  lcgiiis  i`cciLas  eiiti.e  alguns  de  sous  vizinhos  pagaos,  con(I.ill.i{`viun  t>s

li:{hittis c u lei .judaicos."2 Alias, se a lei passou a proibir, 6 possfvel que havia homciis
tiiic dcitavam uns com os outros. Talvez ate mulheres; o fato de este caso nao constar
iiti lei pode significar que a uniao delas nao implicava nenhuma ameaga.

Inevitavelmente,  vemos  que  algumas  leis  nao  fazem  mais  sentido  hoje.  Na
vel.dade,  hoje a lei se inverteu:  homens homossexuais e mulheres heterossexuais e
liomossexuais sao vitimas de estupro e violencia, ate de morte, causadas por heteros-
`t;exuais. Estes 6 que pecam. No texto em que vivemos hoje, temos outros c6digos de
sflntidade, que tamb6m sao can6nicos, porque se fundamentam no evangelho, quer
dizer,noamoraopr6ximo.0amornaoperguntase6mulherouhomein:simplesmente
ama.Ostextosbil]licosquealudemahomossexualidadedeformaexplfcitafalamdesta
apenas  em  nivel  de  relagao  sexual  e  comportamentos  agressivos  ou  efeminados.
Homossexualidade nao se resume ao ato sexual, e ser feminino nao 6 pecado. A nao
ser  que,  a  partir  da  cultura  e  de  uma  teologia  androcentricas,  o  ser  feminino,  o
parecer-se com uma mulher, seja de fato urn pecado.

1Cor 6,9: "Ou nao sabeis que os injustos nao herdarao o reino de Deus?... Nem
impuros, nem id6latras, nem adtilteros, nem efeminados, nem sodomitas..."

Rm 1,26-27: "Os entregou Deus a paix6es infames, porque ate as suas mulheres
mudaram  o  modo  natural  de  suas  relap6es  intimas  por  outro  contrino  a  natureza;
semelhantemente os homens tamb6m, deixando o contato natural da mulher, se inflama-
ram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens..."

Na 6poca de  Paulo eram comuns  as  orgias  grupais  mos  cultos  de  fertilidade
pagaos. Nas sociedades romanas, a pedofilia e a prostitui€ao faziam parte de praticas
sexuais entre homens que se inflamavam mutuamente. Homens livres heterossexuais
ou  bissexuais  desprezavam as  suas  esposas  e praticavam orgias  sexuais  com  seus
escravos,  prestando culto aos  fdolos.  Nao s6 entre os I-omanos,  mas  tamb6m entre
gregos, as relae6es homossexuais Cram comuns, sobretudo na classe mais abastada,
onde os imperadores proclamavam os beijos colhidos de seus namorados. Enquanto
as relac6es com mulheres Cram privadas, as relae6es conjugais ou extraconjugais com
os namorados davam s/a/4# social aos homens da nobreza. 0 que se evidenciava 6 que
os nobres, al6m de deter o poder politico, tamb6m detinham o poder -como ativos -,
na  relaeao  sexual3.  Portanto,  ser  ativo  -  iniciar  e  dominar relag6es  e  transae6es,
polfticas  ou  sexuais  - esta no  mesmo  nivel  de  afirma€ao  de poder da  classe  alta
masculina. Considerava-se a passividade como inferioridade e negagao da virilidade,

:::ft:caa:ess::iaa?.aEsiv:ij::,ri#F=di:spoac::lF.esnrtie,;ETeAptaesns::,eamp::e,rua;:ina,:i:::iavTcpal4:

2. PAGELS, Elaine. ACJao,  £vcr c c! Scxpci!fc, p.  38.

3. Cf. VEYNE, Paul, in A;"or c fc;rwa/I.cJczde ;!o Ofz.cJc7I/c, p. 61-62.

4. Cf.  SARTREC, Maurice, in A;"or c scx4!cz4t.cJc!dc i!o Oci.de;!fc, p. 50.
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^s   I.clii``tli.,`   i`tilili:ili{is   ?L   niiLiii.c/,ii   ili~L()   ci'am   iis   dc   dt)i.i   Ill)moll.i   ai"`l`tc```   lTlils   a

lesbiimidiidi`,`  ii  itecrolilia  e  as  uni6es  com divindadcs.  Dciitre  os  poli'ticos,  havia  os

que dc*iil.c/,iivum as paix6es amorosas porque seriam incontrolaveis e amoleciam o

:[±fsa::;ioFd!i?;Sv°ofs°5:quer]amsuprimiroprazerepermitirapenasrelag6essexuaiscom

Paracriticarestescostumes,Paulotomadafilosofiagregaacategoriadanatureza
(Rm1,26-27)comoelementoret6ricoparafundamentarseuapeloem1Cor.6Naquele
tempo tamb6m circulavam transcrie6es de catalogos est6icos com listas de pecados
das  quais  Paulo  copiou  a  condenaeao  de relap6es  homossexuais7.  Nada  disso  era
cristao, a princfpio, mas tomou-se cristao depois que Paulo assumiu algumas destas
opini6es, que se tomaram as nossas, alem de outras que se tomaram nossa heranea -

:oenxveeTspa]:i:cAefi°bs:::r:'s:::::;¥a::°t:meo{:_::epnacrjaaen]:tue:I::I:a:r:S::#poisdasua

5. Cf. VEYNE, Paul, in Aiicor c scxwc]/I.dc!de ;Io Oci.dcii/c, p. 61.

6. RANKS. Tombs. Tloliraiido la Biblia eit Seriti. p. 7 .

7. Cf. TRASFERETTI, Jos6. Pc!sforc}/ com fJo/#osscxw¢j.L7, p. 61.

8. Alguns questionamentos para Paulo e para n6s:  1.  Paulo afirma em Gl 3,28 que, a partir do batismo, nao ha mais
homem nem mulher.  Por que n6s,  enfao.  insistimos na separagao, no dualismo n'gido entre homens  e  mulheres,
fixando-lhes pap6is estaticos, sem dinamismo e criatividade vital como ensina o Espi'rito Santo, e hierarquizados -
onde o feminino 5 considerado passivo e discriminado a ponto de sofrer marginalizapao, violencia fisica, psfquica,
espiritual e ate a morte? Confinar nossas experiencias e fomas relacionais a apenas dois tipos que se contrap6em
- ou  masculino ou feminino - 6  urn reducionismo agressivo imposto as pessoas,  para domestica-las dentro de
ideologias e teologias suspeitas de fazerem Deus e o ser humano a sua imagem.  Se, perante Deus, nao ha mais
homem nem mulher, entao acabaram as difereneas hierfuquicas relativas a sexualidade. Enfao as semelhangas ou
diferengasanat6micasdoshomensentresi,dasmulheresentresieentremulheresehomensnaodefinemerestringem
desejos, sentimentos e experiencias que terao ao longo da vida. As diferengas anat6micas biol6gicas sao mi`nimas
em  vista das  enormes  diferengas  anat6micas  forjadas cultural e  socialmente entre homens  e  mulheres.  2.  Paulo

feesspc:i::i::I:jr¥e:es`:a.?&easoi::h°oSS:::£Si¥n°totedx:°s::h]o:;0;o7r'62isa:uaEL¢ith°:°o:i:::t.°„S;ECpeor:sfqvueinqdu°e,a:`:¥s:°£
homossexualidade, Paulo tamb6m nao tenha mandamento do Senhor, mas que esteja dando sua pr6pria opiniao. De
qualquerforma,dificilmentePaulopretendeudarumveredictodeverdadeabsoluta,validoinfinitamente,emtodos
os tempos e lugares. 3. 0 ap6stolo tamb6m anuncia que Deus nao faz acepgao de pessoas (Rm 2,11 ) e que ojusto
viveraporfe(Rm1,17).Seiquepessoashomossexuaistamb6msaojustasefi6isevivemsiiasexualidadedeforma
integra; ao mesmo tempo, ningu6m 6 totalmente santo, mas todas as pessoas estao debaixo do pecado. Ora, se a lei
naojustifica,tamb6maleidaheterossexualidadeobrigat6rianaosalvaaspessoasadeptasdoimp6rioheterossexual
(Rm3,9s).CreioqueDeusescolheutamb6mahomossexunlidade,taosofridaparaamaioria,dentreascousasloucas
do mundo para envergonhar os sabios, dentre as cousas fracas para envergonhar as fortes ,... a fim de que ningu6m
se vanglorie na presenea de Deus (1Cor  I,26s). Os que se vangloriam da sua sexualidade certamente nao estao na
presen¢a do Senhor. 4. Esta concepgao do que 6 natural e nao natural, o ap6stolo nao a traduz da cultura hebraica,
onde se tinha uma compreensao integral do ser humano e da realidade. A concepgao dualista da realidade e do ser
humano ele a toma da cultura grega. De acordo com esta, ha uma verdade natural e superior, estabelecida a priori,
que nao  sofre  interfer6ncias  s6cio-culturais  e  ideol6gicas.  Ja antes  de  nascer a pessoa e  suas  relag6es  estariam
determinadas. Conseqnentemente, o natural 6 o masculino ativo e o feminino passivo, tanto nas relag6es de ordem
social quanto sexual. Paulo nao ten simpatia ou empatia com os encontros amorosos-sensuais-fntimos em geral.
Como  celibatario,  considerava-os  desnecessarios  e  sem  sentido.  i  possivel  tamb6m  que  Paulo  esteja  apems
condenandoumexagerosexual.Masporques6ofariaparaosencontroshomossexuaisenaoparaosheterossexuais?
Pois sabe-se da 6pou e de hoje que a heterossexualidade tern listas infinitas de viol6ncia e perversidade sexual -
evidenciando o sfafws de sua postura  `ativa' nas rdlap6es sociais-sexuais.  Pode-se suspeitar que Paulo desconhc.`c
o amor, o afeto e a amizade que constituem os relacionamentos entre pessoas homossexuais.
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'l't.itltiglll, iiillmidiitli`, i`|]isti.i"iltigiii i` 6tic!i

I li"i lco]ogia e episleinologia emotivas, que se encontram com a vidiL c i`om ii
i`licii, I)odcin ser uma ferramenta que nos ajuda a reconhecer como se sedimentaln os
Ilo.i.`os conhecimentos sobre a vida fntima atrav6s dos tempos, a fim de desconstruf-los
c  ckibortlr  outi-os.  Uma epistemologia e  teologia da  intimidade perguntam:  o  que
subcinos e pensamos hoje sobre sexualidade sempre foi assim? Se nem mesmo a
gcografia  do  mundo  criado  por  Deus  foi  sempre  a  mesma,  que  dira,  entao,  as
rela€6es humanas. L6em-se fatos, teologia, hist6rias,1e-se a Bfblia e salta aos olhos

que nada confere; quer dizer, nada 6 exatamente como ja foi uma vez. Creio que
Hem Deus 6 sempre igual!  De fato, nao ha nenhuma verdade a priori, que nao se
modifique segundo as necessidades. Nao ha verdade absoluta, tinica, universal que
resista a todos os tempos,  lugares, culturas e povos.  A epistemologia, que faz uma
drqueologia do nosso conhecimento, sempre devera perguntar pela 6tica - como ela
esta presente nas crencas e nos estudos escritos. Aquilo que sabemos e como o sabemos
determina nossa postura diante da realidade9.

A vida de Alex, como qualquer outra, 6 lugar de revelacao e presen?a de Deus.
Elugarondeagraeadivinaacontece.Estavidatamb6m6texto,acarta6otestemunho
escrito, assim como as cartas do ap6stolo Paulo. Deus se toma vida humana, carne,
Deus encama, sofre a dor de Alex e de outras pessoas discriminadas sexualmente, e
provoca liberta?ao. As cartas de Alex refletem o mundo da vida, nao sao do mundo
das concepg6es, racionaliza?6es feitas a distancia sobre pessoas e situap6es. i outra
epistemologia, portanto.

"Cada urn sabe a dor e a delfcia de ser que se 6", canta Caetano Veloso. Com-

preender a homossexualidade 6 muito mais  profundo do que e9pecular sobre  suas
causas, interessar-se pela experi6ncia e pelo ser da outra pessoa. E aceitar a dinamica
das relae6es e do desejo humano, recebendo a outra pessoa incondicionalmente. Para
a te6loga Ivone Gebara, buscar pelas causas daquilo que se conhece (buscar as causas
da homossexualidade, penso eu) contradiz a nossa realidade processual e complexa e
evoca  uma  ideologia  de  saber  linear,  em  linha  reta.  Para  ela,  linearidade  tern
conotagao  moral:  o  melhor  esta  sempre  longe  de  n6s,  mais  adiante.  As  causas
estariam sempre no comeeo (tamb6m inalcangavel) da linha, e o final deve conferir,
ser exatamente como o comeeo[°.  A modelizagao da sexualidade nao foge desta
categoria da linearidade. A heterossexualidade se apresenta e apresenta a sexuali-
dade como urn todo pr6-fabricado, linear, imutavel. Para o soci6logo Michel Maffe-
soli, o conhecimento deve buscar a compreensao das coisas, e nao suas explicac6es
causais (determinismo); contar como a vida acontece de fato, nao com suposic6es ou

fr:-]Cn°v::efta°;.e%:Snstaafp°er[:ap'oarsqr:::;::%;rpfrpae::unn°t:SS:I;on::Sii8ft?6esjaestariamaf.

9. GEBARA, Ivone. re'o/ogl.a Ecqfcmi.;!i.£fa, p. 31 -32.

10. ID.,  z'bz.d. ,  p,  63.

11. MAFFESOLI, Michel. I/og!.a cJcz rclzt5o sc/Isj'vc/, p.120-22.
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os  sci.i`h  li`iili:Iii{i*  .`c.iiuii  I.cspeitados".`2  Essa  sabedoria  d€  Rcnata  podcl".s  di/,C-In

proriiliihuiiciili`  i`iclitifica,  pois a teoria da sexualidade  s6  pode proceder da  prfxis.
Teologicumcntc, procurar causas da homossexualidade 6 questionar a obi-a de Deus.
Obras ditas cientfficas, objetivas, racionais, que especulam sobre as causas da homos-
sexualidade com o pr6-suposto de condena-la nao deixam de ser apologia da heteros-
sexualidade - que, no exato momento de fazer sua autodefesa, mostra-se sexista e
castradora, porque a heterossexualidade se quer a tinica forma possivel de viv6ncia
er6tica que deveria reinar universalmente. A heterossexualidade pressup6e uma se-
xualidade uniformizante e hierarquica-dualista, onde uma das duas partes envolvidas
numencontroer6ticodevesermacho,superioredominador.Eaideologiadosopostos
que se atraem, sendo que urn deve dominar. Ai a igualdade e a intimidade nao andam
juntas. Por isso, dois homens ou duas mulheres, numa relagao intima entre si, con-
frontam a concepcao ativo x passivo presente no heterossexismo.

Reivindica-se, portanto, uma 6tica relacionada com a vida intima, com a sexua-
lidade, com o cotidiano. Sabemos que o coxpo, a sexualidade, os sentimentos, as raz6es
sensiveis  sao politica,  social  e culturalmente determinadas.  0  que  muitas  pessoas
conhecem sobre a homossexualidade mos dias de hoje sao postulados morais, biblicos,
juridicos,  culturais  e  conclus6es  da  medicina  que  estao  mais  baseadas  na  moral
religiosa e na cultura preconceituosa do que em pesquisas cientfficas s6rias. 0 saber,
no entanto, nao empreende mais apenas urn actimulo de id6ias hist6ricas, bil)licas,
filos6ficas... mas a pergunta 6, antes de tudo, pela experi6ncia, pela 6tica das relac6es
humanas. Assim como a pfaxis feminista tern questionado as relac6es heterossexuais
autoritarias, tamb6m o saber relacional de gays e 16sbicas tern questionado relap6es
heterossexuais,trazendonovaspossibilidadesdeconvivenciaintima.Aiareprodueao/pa-
temidade e matemidade obrigat6rias sao relativizadas; a monogamia, o amor etemo/ro-
mantico/idealizadoeoamorentreopostoscomoregraencontrammaiordemocraciaesfro
relativizados;amonogamiaganhanovadinamicaporquenaoestaabsolutamenteatrelada
aleiheterossexualque,geralmente,s6valeparaasmulheres.Amoretemoemonogamia,
como sabemos, sao abstrap6es que nao conferem com a pratica.

0 erotismo, o desejo, a paixao e a amizade sao novas possibilidades trazidas para
dentro das relap6es heterossexuais a partir do saber forjado no movimento homosse-
xual e feminista. Da mesma forma, a genitalizapao das relae6es heterossexuais passa
a  ser substitufda por formas  de afeto muito mais  amplas,  onde  a sexualidade esta
relacionada  com dialogo,  divisao  igualitaria de direitos  e  deveres,  respeito,  e  nao
apenas com o sexo genital.

A homossexualidade tamb6m questiona a virilidade, tao cara e perturbadora aos
homens  heterossexuais.  A  cultura  masculina  heterossexual  agride  gays  e  16sbicas
porque sup6e que toda relacao fntima precisa ter a presenca de urn macho viril, ativo,

12. Fala de Renata, 16sbica, citada em TRASFERETTI, Jos6. Pzzs/oncz/ com fJomosfcxwai.f, p.  I 18.
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I)otlci.llamas.`ii1ii`idade.Pciisa-sequeavirilidadedoholnem6inata,etcrmi,I)iolt`)gica.
Miis clii 6 iipcms lnais urn componente heterossexual que, como a pr6pria heterosse-
xiliil idude, 6 construida hist6rica, social e culturalmente. Assemelhar-se a mulher ou
tltt  I.cininino  6  urn ultraje  a cultura dos  machos.  Afinal,  ser mulher 6  ser  inferior,
pussivo, emotivo, fraco. Os homens homossexuais, associados ao feminino e passivo,
ofcndem a cultura viril masculinista. A homossexualidade feminina tamb6m ofende,
pois duas mulheres juntas seria o acdmulo destas qualidades negadas. Ademais, uma
relagao  sem  urn homem,  sem  falo,  nao  poderia  ser  prazerosa  afetivamente,  nem
sustentar-se financeiramente e manter uma ordem objetiva no lar.

Toma-se urgente suplantar o dualismo hiefarquico que se pretende como razao
dnica e etema. Os seres humanos, suas vivencias e experiencias afetivas, nao podem
ser  reduzidas  a  dois  tipos,  masculino  ou  feminino.  Os  sentimentos  e  desejos  nao
obedecem unicamente a normas morais e culturais. A aparencia ffsica nao determina
e  tampouco  explica  e  limita  todo  o  ser,  ou  toda  a  identidade  de  uma  pessoa.  A
identidade  nao  6  s6 masculina  ou  feminina,  nem estatica,  mas  dinamica;  "somos
sujeitos  de  mriltiplas  identidades  (...)  somos  sujeitos  de  identidades  transit6rias  e
contingentes. Portanto, as identidades sexuais e de g6nero (como todas as identidades
sociais)  t6m  carater  fragmentado,  instavel,  hist6rico  e  plural..."]3  Aos  poucos  nos
damos conta de que a identidade nao 6 destino, mas 6 urn processo descontinuo, 6 o
actimulo de experiencias multifacetadas. A identidade nunca esta concluida. Ela nao
se constr6i de forma linear. Ela 6 a mistura de tudo o que nos passa na vida, tudo o
que sabemos, sentimos, vemos, comemos, cheiramos; de tudo que fizemos ou deixa-
mos  de  fazer,  ser,  dizer,  sentir;  e  os  sonhos,  as  esperangas,  etc.;  e  cada  vez  mais
sabemosquetampoucoabiologiadefinetodaanossavida.Tampouconossaformaeao
biol6gica 6 destino. Nosso ser biol6gico se adapta e se transforma conforme a cultura
e a dinamica social. As diferengas biol6gicas entre heterossexuais ou homossexuais e
entre homens e mulheres sao m'nimas, ate insignificantes, quando comparadas ao
abismo  das  difereneas  criadas  culturalmente  entre  as  pessoas  ditas  opostas.  As
diferen?as  sexuais  sao  criadas.  Ate  o  s6culo  XVIII,  o  discurso  dominante  ainda
afimava a existencia de urn sexo rfuico (mas hierarquico) na uniao do homem e da
mulher. Este modelo se esgotou mos debates politicos e medicos do s6culo XIX, e foi
sendo substitufdo por urn que marcava uma diferenga radical  e  uma oposigao da\s
sexualidades  masculina  e  feminina.  "Foucault  argumentou  que  a pr6pria  id6ia de
sexualidade  como  urn dominio  unificado  6  essencialmente  uma  id6ia  burguesa,
desenvolvida como parte da auto-afirmaeao de uma classe ansiosa para diferenciar a
si mesma da imoralidade da aristocracia e da promiscuidade supostamente irrestrita
das classes inferiores. Era basicamente urn projeto colonizador, buscando remodelar
tanto a polftica quanto o comportamento sexual a pr6pria imagem". [4

13. LOURO, Guacira Lopes. a corpo cdwcaczo, p.  12.

14. WEEKS, Jeffrey. a coxpo c a sc;¥#cz/I.drcJg, p. 55, cf. p. 57.
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d:I scxili`l idiidc c dn liomossexualidade as quais ainda estamos prestls. Alex dc`scobi.iu
14 pelns ttliltas que o que ele estava sentindo e desejando era pecado. A no€ao de que
a sexualidade 6 pecado recebe enfase especial em Agostinho, a partir do s6culo Ill,
quando  o  pecado  original  foi  interpretado  como  tendo  uma relapao  direta  com  a
sexualidade. A16m disso, permanece sutilmente entre n6s o dualismo entre corpo e
alma, proveniente do pensamento grego e que 6 afirmado por muitas igrejas ate hoje.
Quando se afirma que a homossexualidade 6 pecado se esta ligando o pecado ao coapo
e a  sexualidade.  Se,  ao contrdrio,  rechapamos a teologia que nega o coxpo e a  se-
xualidade, n5o podemos encontrar na homossexualidade pecado. Alias, permanece a
questaodoprazersexual.A6ticasexualest6ica,daqualoap6stoloPaulofoiherdeiro,
nao via sentido no prazer sexual quando nao visava a reprodu€ao. Os e as heterosse-
xuais tern, entao, a grande justificativa quando se unem por puro prazer:  fazem de
conta que estao o tempo todo tentando reproduzir, procriar. Da mesma forma, quando
s6 homens se retinem para jogar ou beber, encontros explicitamente homoer6ticos, ha
uma desculpa social para isto, mascarando, legitimando o amor ao outro homem'5.

Outra concepeao que vein marcando a cultura ocidental 6 a da racionalidade.
Quesomosseresracionaisnaoemocionais.AfamosafrasedeDescartes(1596-1650):"Penso, logo existo", esta carimbada na nossa vida. Dui-ante s6culos ela vein afirman-

do  que  devemos  ser  racionais,  nao  emocionais.  Enfatiza  o  dualismo  alma/corpo,
espirito/mat6ria,  pensar/sentir.  Esse  pensamento  fez  hist6ria.  Fez  a  humanidade
acreditar que o coxpo nao se relaciona com a cabeea e vice-versa, que o corpo e as
vivencias  nao  influenciam  as  id6ias,  que  seriam  puras.  Claro,  intimeros  corpos
engravatados  e domesticados  dao  a impressao de que  estao  ai para conduzir  suas
cabeeas pensantes de  urn lugar para o  outro.  Para a comunidade crista,  esta nao
deveria  ser a tiltima palavra. Pelo memos, a afirmaeao do ap6stolo Paulo de que a
Igreja 6 o coxpo de Cristo ( 1Cor 12) nao esta baseada em uma concepgao negativa
do  corpo.  "0  espfrito  precisa do corpo,  mas  ele o  agita em confusao:  os  olhos,
habituados a vcr, ouvem;  os ouvidos, acostumados a ouvir, v6em; o nosso corpo
adestrado entra em confusao terrivel. 0 Espfrito cria, al6m disso, totalidade ao unir
vida  corporal,  sexual  e  psicol6gica  (...)  Todas  as  nossas  divis6es  e  separac6es,
culturalmente determinadas, sao suprimidas e nao apenas niveladas"]6.

Nao se pode mais negar o saber que passa pelo corpo e que se fundamenta a
partir da corporeidade. Nas palavras de Hugo Assmann, somos/temos uma "cognieao
corporal". "Todo conhecimento 6 urn texto corporal, tern uma textura corporal (...) se
multifurcam, depois, diversas e diferenciadas enfases te6ricas. (...) Ate hoje predomi-
nam as concepe6es mentalistas do conhecimento. A instancia `operacional' do conhe-
cimento seria a mente e, em decorrencia, definiam-se os processos cognitivos como

15. HIGHWATER, Jamake. A¢i./a c> s.c:rwa/I.dede. p. 79.

16. MorMANNN-WENDEL, Elisabeth. Espi`rz.fo a Corpo, p. 77.
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c`tti`sL`icnte,  racional.  De  fato,  sempre  gostamos  muito  de  pegar  os  objetos  que
t|iici.cmos conhecer, quando s6 ver nao basta.  A aprendizagem se toma, assim,  urn
I)I.t)cesso do coxpo todo. Sentir, cheirar, desejar, sonhar dormindo, sonhar acordada,
tiuvil., dancar, comer ou nao ter o que comer, abraear ou nao, morar ou nao... todos os
scntidos, muitos, muito mais do que os cinco que algu6m estipulou, estao envolvidos
Ilo processo de  saber, conhecer e aprender.  Assmann sugere o termo corporeidade
como  urn conceito  p6s-dualista  do  organismo  vivo.  Segundo  ele,  o  termo  supera
polarizae6es  semanticas  contrapostas  como  coxpo/alma,  mat6ria/espirito,  c6re-
bro/mente. Corporeidade nao quer ser sin6nimo de coxporalidade.  0 primeiro seria
urn termo mais politico, hist6rico, religioso, que pode nos auxiliar como referencial
de abordagem cn'tica em favor do respeito a dignidade humana]8.

Este tipo de categorizacao, muitas vezes tido como natural, na verdade 6 contra
a natureza dinamica,  mutante da  sexualidade humana'9.  Assim como a psicanalise
dominante tern estado centrada em categorias de an6lise androcentricas, da mesma
forma  a  pesquisa  em  tomo  da  sexualidade  tern  sido  longamente  unilateral,  tern
fracionado e objetificado a sexualidade. Falar de sexualidade, na pesquisa, era voltar-
se a anatomia e a manipulagao mecanica dos genitais. Raras vezes se abordava o tema
a partir da convivencia social  ou da viol6ncia,  por exemplo.  A tend6ncia tern sido
focalizar a sexualidade nas virilhas, o que certamente 6 resultado da potencializa?ao
masculinista do falo, das atitudes sexuais e do analfabetismo emocional2°.

Um6timoexemploreferenteapesquisaeapsicanalise6trazidoporJuneSinger.
Ela questiona as teorias de Freud e Jung quanto a natureza dos impulsos sexuais e do
comportamento sexual.  Segundo ela, na terapia, muitas pessoas heterossexuais ex-
pressavam anseio por uma rela€ao intima com pessoas do mesmo genero. Da mesma
forma,  pessoas  homossexuais  mostravam vontade de ter esporadicamente relae6es
er6ticas com pessoas heterossexuais. Pessoas de ambos os grupos se sentem censura-
das e sofrem com a classificaeao estatica de seus referenciais er6ticos.

A16m da divisao entre as quest5es do coapo e as quest6es da mente, religi6es e
teologias  t6m separado as coisas humanas  (do mundo) e as coisas  de Deus.  Neste
pressuposto,  inclusive  a  ressurreicao  entra  na  classificagao  binaria:  ela  seria  urn
acontecimento para depois da morte, e naoja, na vida, nas lutas do dia-a-dia, na beleza

11. ASSMANN , Huooo. Raradiglnas ou cel.drios epislelrol6gicos coilxplex()s? p. 59-60.

18. Id., Rcc/!ca/I/czra CCJ"cafGo, p.150.

19. SINGER., IurLe. Alidrogiliia.  Rulno a ulna nova teoria da sexualidade, p. 42.

20. Cf. HIGHWATER, Jamake. WI./a c se:rwa/I.dndc, p.  14.
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dii* iiovi`s  vivc`Ii..i:i8, dos eliconti.os oiide se vivc o amor e o res|]eito, in justit`a sociiil,
I.eliiciomil...  I'i a colnprecnsao de lnundo, de acontecimentos, que siipel.viiloiiza lima
classc,  iiiiiii I.usa,  urn tipo de sexualidade, uma parte do corpo e subestim outi.fls; a
vontade  de  Deus  estaria  afastada,  separada  da  vontade  dos  seres  humanos.  "Isto
significa que  se pensa,  se trabalha e se age como  se o nosso universo nao apenas
correspondesse a estas separa€6es, mas, de fato, Deus assim o quisesse. Deus aparece
como quem da fundamento a essa construcao imaginaria do real."2[

0 saber feminista de Ivone Gebara diz que conhecer 6 experimentar. 0 que nao
signiflca que sempre se pode traduzir em palavras o que se conhece. 0 conhecimento
pode  ser  a  expressao  mais  simples  do  mist6rio  que  somos  e  no qual  somos.  Nao
precisamosdispordeumahierarquiacientfficacompoderinstitufdoparajulgarquais
experiencias  valem  e  quais  nao  valem.  ``Conhecer  nao  6,  em  primeiro  lugar,  urn
discurso racional sobre o que estamos conhecendo." Quando se acredita, quando se
le, quando se afirma 6 fundamental perguntar a partir de que experiencia humana, ou
a que experiencias corresponde o que esta em questao22.  Porque conhecer nao 6
julgar,  lancando opini6es  abstratas  que passam  longe da realidade de pessoas  e
situae6es  conhecidas.  Conhecer  tamb6m  nao  6  generalizar  uma  opiniao.  Isto
poderia resultar em,  por exemplo,  avaliar toda  a  heterossexualidade  a partir da
violencia dom6stica e dos estupros; ou avaliar todas as pessoas homossexuais a partir
do pressuposto da promiscuidade. Perguntar a partir da experiencia 6 democratizar os
poderes e as relap6es humanas. A sexualidade, o desejo, nao existe fora das relag6es
humanas. A relacionalidade 6 urn fundamento essencial do ser humano, 6 viol6ncia
nega-la as pessoas homossexuais.

E Jesus, em meio a tudo isso, nao diz nada? Nao,  ele nao da nenhuma regra
definitiva que possa servir como receita dada por interpretac6es fundamentalistas em
relacao a sexualidade e,  sobretudo, homossexualidade. Mas Jesus fala tudo em sua
pratica; mas tamb6m fala com palavras para quem ten ouvidos. Ou, o que dizer da
atitude  de  Jesus  com  as  mulheres  que nem  sequer tinham  o  direito  de  falar com
homens, e que a lei mandava que fossem apedrejadas quando flagradas em `pecado
sexual'? Jesus as perdoou, aceitou, curou, ouviu, respeitou e deu-lhes autoridade e
poder. Jesus conhecia as leis de pureza e impureza do Levitico, mas preferiu ignorar
a lei da impureza do coapo e transferi-1a para o cora€ao do ser humano. Sua 6tica 6
outra: "Amaras o teu pr6ximo como a ti mesmo"; 6 9 que se diz em Lv 19,18 e o que
JesusdestacaparaasuacompreensaoemMt22,39.Epossivelqueentreosdiscipulos
easdiscfpulasdeJesustamb6mestivessemhomossexuais.Jesusnaoiriaexcluirestas
pessoas. Ou, mesmo que nao contassemos com esta possibilidade, por que nao serve,
paranossaculturaouvidacristaeheterossexual,oexemplodarelaeaoafetivadeJesus
com seus discipulos? E a amizade intima e respeitosa entre Jesus e Maria Madalena,

21. GEBARA, Ivone.  rco/ogi.cz Ec.t?/eiili.;Ii.sJa, p. 65-66.

22. Cf. ID., i.bl.d., p. 57-60.

79



M{Hlii.  Maiia c  I.i{z,iil.o? E a  iiitimidadc enti.e Je`sus c o disci'pulo Joao, tt al"i{Io'.I  I 'iH.a

Ji`.`iis`  o  ilii|)iH.t),  ou  o perverso,  6 a falta de amor ao pr6ximo,  a falta dc  I.e.`|)cito  a
vittlciiciii.. . Jc`sus afii.rna a vida, a experiencia, nao a lei e o pecado. No caso da mulher
iidi'il(ci.a (Jo 8), Jesus nao usou a lei para condena-la.  Ao contrdrio,  a perdoou para
digiiilica-la.  A  lei,  neste  caso,  serviu  para  que  os  acusadores  reconhecessem  que
tumb6m eles Cram pecadores.

A  6tica  feminista  nos  tern  orientado  com  muita  lucidez  durante  as  dltimas
d6cadas  no  sentido de reorientar o nosso  agir e discemimento quanto as  questdes
lnorais. Segundo Mary Hunt, esta nova orientaeao requer uma mudanga de m6todo,

:;:ess:fvno£2:1.CA:t::jrnfaj;tpneor:%co£±aa£:ssr:scsoot:£]aqnuoed[euvt:Ferpua:aa::£gc]:ddeofnsc£]s::Fo:
nao de exclusao; uma 6tica do sin, nao da negacao. Uma 6tica que inclui nao s6 urn
tipo de sim, mas muitos; que inclui a diversidade, a multiplicidade de experi6ncias
afetivas, intimas, er6ticas, coxporais. Essa 6tica deve rechagar o dualismo hierarqui-
co...Enecessarioincluirtravestis,hermafroditas,al6mdegayse16sbicas,noquadro
da normalidade, porque estas pessoas sao pelo memos tao justas e agradfveis a Deus
quanto as heterossexuais. Mas s6 isso nao basta, pois seria permanecer dentro de uma
molduran'gida,queaindadivideahumanidadeemumameiadtiziadetipos.Epreciso
que se reconheca que a realidade 6 muito mais dinahica que o determinismo dos
termos. Cada pessoa 6 urn ser dnico, que expressa, sente e vive uma sexualidade tecida
na vida, no cotidiano, de forma irrepetfvel, singular. Mas tamb6m somos seres sociais,
plurais. Nunca somos puros na identidade.  Somos n6mades em todos os sentidos -
sobretudo  no  desejo,  que jamais  6  estatico,  mas  volrivel,  mutante,  conforme  as
experiencias  que  temos  oportunidade  de  vivenciar.  Enquanto  permitirmos  que  a
sociedade heterossexista mos domestique, enquanto continuarmos enclausurados na
nossa visao e experi6ncia unilateral e enquanto as pessoas heterossexuais nao sairem
do  `armdrio'  para  ouvir,  saber,  olhar,  receber algo  sobre  a experiencia  das  outras
pessoas, nao podefa haver heterossexualidade ou outra forma de sexualidade sadia. A
novidadecrista6oamoraoinimigoeainimiga,doqualJesusfala(Lc6,35).Apessoa
inimiga nao 6 algu6m que nao sabemos reconhecer. A inimiga 6 a pessoa diferente -
em comparapao com o que se estabeleceu como a normalidade - pobre, negra, gay,
16sbica, perante a qual minha auto-suficiencia 6 questionada. Amar a pessoa inimiga
6 perdoar e acolher. A regra fundamental, tao violada em Sodoma e Gomorra (Gn 19),
continua importante: o acolhimento, a hospitalidade - faz parte da humanizagao do
ser humano. Receber, conhecer e abrapar o pr6ximo e sua luta para realizar o desejo
do arco-iris de Deus: a alianca entre n6s e com Deus.

formaEes:eniuue:eT:r¥,eg::fth[:Sat6erfec£:ts£:::]ia't:=bq6u=::d:emm°psof:I:£rc:ees:Xquua:jtdea£:sd:
possibilidadederenovaraalian€a,faze-lamaisbonita,ampla,livre.Renovaraalian€a

23. HUNT, Mary. "Transformar a teologia moral", in Cor!c!.J!.win 1985/6, p. 91 -92.
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quer di/,t`i. t)I.ei.eccr moi.ada ao quc 6 di fel.ente elm nosso saber, em Ilo.`,i() corp{i; renovar
u  flliimt`ii  €  interagir  com  experiencias  antes  desconhecidas  e  dcslocur,  I.enegocitlr
nossa pr6pria identidade, antes estatica, agora multifacetada e dinamica. Nao da para
ver Deus com apenas urn ponto de vista, com urn s6 olhar. Deus mesmo tern preparado
muitas moradas (Jo 14,2). Ja podemos cruzar fronteiras, superar os muros do precon-
ceito, do medo e reconhecer e vivenciar o outro em n6s. A criagao de Deus 6 colorida,
plural.  Uma sexualidade  serializada 6 uniformizapao,  consenso.  E o consenso nao
respeita diferengas, mas e autoritdrio.

A sexualidade, com todas as suas express6es, 6 dom de Deus, 6 imagem de Deus.
Quando expulsamos de casa, da rua, do emprego, da igreja, pessoas por causa de sua
sexualidade,fazemosissocomDeus.Pelomenosalgrejadeveriaterumaatitudecrista
e ser hospitaleira.

0lhando  para  todos  estes  retalhos,  soltos  ou  emendados,  que  constituem  a
sabedoria de cada pessoa,  nao da mais  para conceber sexualidade  s6 a partir de
duas ou tr6s possibilidades estabelecidas, ou s6 a partir dos genitais e da relaeao
sexual. Ja sabemos, tamb6m, que nao somos apenas seres biol6gicos, mas bio-s6-
cio-culturais. Tanto somos sociais que nossa corporeidade s6 existe na comunhao
com outras pessoas. Todas e todos juntos formamos urn grande corpo com mtilti-
plos desejos. Guattari e Deleuze optam por praticamente nao falar em sexualidade,
mas  em  desejo,  exatamente  porque  consideram  que  as  coisas  da  vida  nao  se
definem apenas biologicamente, mas que tudo envolve relae6es que ultrapassam o

i::%'sav::::?#[::d]unad]iv:+:Sa[S±:::.?4mumdesejoeumasubjetividadeco|etiva_
i preciso que aconte?a uma ruptura com as ideologias que produzem a indivi-

dualizagao das pessoas, dos desejos, a divisao binaria da sexualidade.  0 poder das
palavras,  o poder de quem cria as palavras,  o poder de quem usa as  palavras  que
excluem e classificam pessoas;  o poder,  o imp6rio do falo e da fala,  que imp6e a
palavra, a ordem... uma ordem genitalizada. A luta de pessoas homossexuais pode se
resumir como a luta "pelo direito a liberdade do desejo" (Luiz Mott). 0 desejo ten
muito de  caos,  caos  criativo,  que  foge  a modelizapao,  ordenapao,  codificapao ou
classiflca€ao. A espontaneidade pode ser sin6nimo de desejo.25

A vida se antecipa, a nossa forma de compreende-la pode nao conferir com a
pr6pria dignidade que lhe esta inerente.  As respostas  muitas  vezes  v6m antes  das
perguntas.Podemosestarfazendoperguntaserradas,quenaolevamemcontaapaixao.
Nas igrejas prevalece uma ideologia essencialista do como era e como deveria ser,
mas nao se olha para a vida como ela 6. i uma negaeao da vida presente; 6 a moral

24. ROLNIK, Suely e GUAITARI, F6lix. M!.cropoji'/I.a.a, p. 215.

25. Cf. ID., I.bz.d., p. 73-80; 214-216;  232-234;  276-280.
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do  futuro  que  ocupa  o  lugai-da  etica  cotidiana,  do  mt>mciito.  "I)i7.ci.  .`ii`i  t\  vithi  j
apreciar (...) o presente e as situae6es ou rela?6es que ele engendrfl."2"

"Ha urn nomadismo no ar. Importa, portanto, elaborar urn pensamento vagiibun-

doquesejaaimagemdaerranciasocial.(...)Faz-senecessariovoltar`apr,6priacoisa',
reconhecerquenaohaumsentidoestabelecidodeumavezportodas.(...)Enecessario,
antes  de mais nada,  saber colocando-se no lugar daquilo que se observa.  (...) ao
lado da brutalidade do conceito, que entende esgotar aquilo de que se aproxima,
esvaziando, em nome da eternidade, o aspecto labil das coisas, pode existir outra
aproximacao,  muito mais acariciante,  atenta ao detalhe, aos elementos  menores,
numa palavra, aquilo que esta vivo."27

A  6tica  hermen6utica  emergente quando  se pergunta pela  homossexualidade
hoje 6 conhecer intimamente o texto da vida atual, reconhecer a revelaeao de Deus
nas novas formas de relacionamento que existem e que estao imbuidas de justi?a e
graga divina. Depois se pode ler os textos bfolicos alusivos a homossexualidade e vcr
se para n6s eles ainda acrescentam algo questionador ou nao para algumas situac6es.
0 que nao se pode fazer 6 generalizar, julgando todas as relac6es intimas a partir de
poucos casos.

i obra de Deus ressuscitar formas de amor intimo que foram crucificadas por
urn poder que se arrogava uma verdade onipotente. i a ressurreicao do desejo que nao
teme dono, para seguir cantando.

Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri
Mas agora estou aqui ressuscitando
Agrade€o ao meu destino e a esta mao com urn punhal
Porque me matou tao mal e eu segui cantando.
Cantando ao sol, como uma cigarra
Depois de urn ano embaixo da terra
Igual ao sobrevivente regressando da guerra.
Tantas vezes me afastaram, tantas reapareci
E por tudo que vivi, vivi chorando
Mas depois de tanto pranto eu aos poucos percebi
Que o meu sonho nao ten dono e segui cantando.
Tantas vezes me mataram, tantas ressuscitaras
Tantas noites passaras desesperando
Mas na hora do naufragio, na hora da escuridao
Algu6m te resgatafa, para ir cantando.

(Mdsica e Letra: Maria Helena Walsh)

Anete Roese
Caixa postal  14
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26. MAFFESOLI, Michel. E/ogj.a da rtzza~o scJlsz'vc/, p.  108.

27.  ID.,  I.b[.d.,  p.  I 14-5  e  124-5.
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