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Este trabalho e dedicado aos daqui, dali, do lado; aos de baixo, de cima, de dentro, 

de fora: aos do centro. da margem; aos da periferia, aos de toda parte, aos de lugar 

nenhum. Este trabalho e dedicado a todos e a ninguem; aos de la e aos de ca; 

aqueles e a estes, a mim e a ti, a vos e a nos, ao semelhante, ao diferente, ao uno, ao 

miiltiplo, ao precario, ao risivel, ao soberano, ao homem. 
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A minha vista, quer seja aguda, quer seja fraca, nao ve para alem de um 

certo espaco, e e neste espaco que vivi e ajo; esta linha do horizonte e o 

meu mais proximo destino, grande ou pequeno, ao qua! nao posso escapar. 

Em volta de cada ser estende-se assim um circulo concentrico, dotado de 

um centro que Ihe e proprio. Igualmente o ouvido encerra um pequeno 

espaco, tal como o tato. A partir deste horizonte onde os sentidos encerram 

cada um de nos como nos muros de uma prisao, avaliamos o mundo, 

nomeamos o proximo e o distante, o grande junto a nos e o pequeno 

afastado, o duro e o mole: a estas avaliaqdes chamamos sensacoes — e 

tudo isso. absolutamente tudo, e simplesmente um erro! A partir da 

quantidade de experiencias e excitaqdes, que nos sao possiveis em media 

num certo tempo, avaliamos a nossa vida, acha-mo-la curta ou longa. rica 

ou pobre, cheia ou vazia: em funcao da media da vida humana, avaliamos a 

de todas as outras criaturas, — e tudo isso, absolutamente tudo, e 

simplesmente um erro! Se tivessemos olhos cem vezes mais agudos a curta 

distdncia, o homem apareceria monstruosamente grande: podemos ate 

imaginar orgaos por meio dos quais ele apareceria inteiramente 

desmesurado. Por outro lado, certos orgaos poderiam ser constituidos de 

tal maneira que percepcionariam sistemas solares completos, contraidos e 

comprimidos sobre si proprios como uma unica celula: e para seres 

inversamente constituidos, uma unica celula do corpo humano poderia 

apresentar-se como um sistema solar, com o seu movimento. a sua estrutura 

e a sua harmonia. Os hdbitos dos nossos sentidos, que nos fazem cair nas 

redes enganadoras da sensaqdo. tornaram-se a base de todos os juizos e de 

todos os "conhecimentos" — nao ha a menor escapatoria, nada que 

conduza ao mundo real! Estamos na teia como aranhas, e ainda que 

apanhemos ai alguma coisa, apenas podemos apanhar o que se quer deixar 

prender na nossa teia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Friedrich Nietzsche - Aurora) 



Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ontem, por uma feliz casualidade, acabei assistindo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Focus, filme baseado no livro 

homonimo de Arthur Miller. Digo 'Teliz" porque a obra toca numa questao com a qual quero 

abrir este trabalho. Mas, antes, vou contar em breves palavras o enredo do filme e como ele 

acabou por cair entre as linhas desse texto. A historia se passa no tranquilo bairro do Brooklyn, 

encravado numa Nova York do principio dos anos 1940, e gira em tomo de Lawrence 

Newman, um quarentao com bom emprego e vida aparentemente longe de grandes dramas. Um 

simples par de oculos, entretanto, vira sua vida de pernas para o ar, pois, quando comeca a usar 

o acessorio, o antes cristao e respeitado homem passa a ser visto como judeu - o que nao era 

nada bom naqueles tempos de guerra e anti-semitismo exacerbado. Com isso, Newman comeca 

a softer com a perseguicao e intolerancia da Frente Crista, que tinha por meta expulsar todos os 

judeus do territorio americano. 

O que e interessante observ ar nessa trama e o fato de que Newman, ate entao, nunca 

havia pensado em ter de se classificar como ser humano. Para ele, isso era implicito, como para 

qualquer um. Porem, de uma hora para outra, ele e obrigado a reavaliar sua identidade, uma 

vez que, mesmo sem querer, ele e classificado como judeu e sofre com a intransigencia da 

populacao local. Newman nao e mais uma pessoa, ele e um "judeu", simplesmente porque e 

assim que os outros o veem. 

Guardadas as devidas proporcoes, a via-crucis pela qual Newman teve de passar fez 

com que eu relembrasse do dificil jogo envoivendo a identidade pessoal imersa na arena social. 

Para ser mais claro, ao empreender uma investigacao tendo como tema a questao homoerotica, 

fui automaticamente idehtificado por outras pessoas como homossexual. Ate ai tudo bem. 

afinal de contas, nao ha nada de mau em gostar de alguem, independente do seu sexo. O 

problema consistiu em ter o meu projeto de pesquisa desqualificado como algo facil, 

"oportunista", apenas um trabalho de um homossexual sobre homossexuais. Diante disso, 

como o fez Newman por causa de um par de oculos, devo dizer, em virtude desse estudo, que 

nao fiz esta pesquisa simplesmente por ser gay. Obviamente o componente pessoal foi decisivo 

na escolha do tema e do objeto de estudo, o que. longe de ser um dado limitador, veio a somar-

se na medida em que o experimentar, o canibalismo epistemologico, depende de um 

componente de paixao, desejo, entrega, interesse e seriedade com o objeto de estudo. Como ja 



afirmou com grande franqueza Maria Luiza Heilborn1, as decisoes que levam o pesquisador a 

eleger um determinado objeto de estudo sao um misto de interesses intelectuais, afetivos e 

pragmaticos. Portanto, atribuir uma investigacao cientifica apenas a um (dentre varios outros) 

elemento constitutive da identidade do agente pesquisador e simplificar em demasia as coisas. 

Ora, ao lado de minha orientacao sexual estao diversos elementos formadores de minha 

identidade pessoal, entre os quais se encontra o meu papel enquanto cientista social, que tem o 

compromisso com um tema absolutamente digno de investigacao. E, para aqueles que julgam 

este trabalho uma tarefa comoda e tranqiiila para mim, devo dizer que nao. Como toda 

investigacao seria, esta nao foi nada facil. Longe disso. 

Um dos problemas que resistem na academia, a exemplo do que ocorre na sociedade 

de um modo geral, reside no fato de que abracar um estudo tendo a homossexualidade ou 

qualquer outra problematica relacionada a um tema interdito ou considerado marginal equivale 

a assumir uma identidade localizada e, o que e pior. estigmatizada, obedecendo a equacao tema 

marginal = sujeito marginal. Como bem observou a antropologa Carmen Dora Guimaraes — 

por ocasiao de seu estudo acerca de uma rede de relacoes entre homens homossexuais na 

cidade do Rio de Janeiro —, os custos sociais para o pesquisador, sobretudo se ele mesmo for 

homossexual, tendem a desestimular pesquisas sociais nesta area da sexualidade em nossa 

sociedade2. Guimaraes escreveu isso ha cerca de trinta anos, porem suas palavras nao 

perderam a atualidade. Uma prova disso e que o tambem antropologo Peter Fry, um dos 

grandes responsaveis pelos estudos antropologicos sobre a homossexualidade no Brasil a partir 

dos anos 1970, disse, prefaciando o livro sobre a homossexualidade masculina no Brasil do 

seculo 20, do historiador americano James Green3, que sempre teve medo de se tornar o que 

ele chamou de "homossexual profissional". 

Ao mesmo tempo, as palavras de Fry remetem ao processo pelo qual vem passando 

uma antropologia pos-moderna que, calcada no encontro entre "uns" e "outros" diferentes, 

estaria dando lugar a um novozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos que privilegiaria encontros entre "semelhantes", ou seja, 

nunca foram tao comuns estudos de mulheres sobre mulheres, de negros sobre negros, de 

1 Heilborn, Maria Luiza. Estranha no ninho: sexualidade e trajetoria de pesquisa. In: Pesquisas urbanas: desafios 

do trabalho antropologico/Gilberto Velho e Karina Kuschnir (orgs.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. 
2 Guimaraes, Carmen Dora. O homossexual visto por entendidos. Rio de Janeiro, 1977. (dissertacao de mestrado 

no PPGS/Museu Nacional/UFRJ). p. 140-1. Este trabalho e uma importante referenda para os estudos gay sob 

uma perspectiva antropologica e foi recentemente publicado como livro pela editora Garamond, 2004, mantendo o 

titulo original. Todas as referencias que faco a Guimaraes ao longo do texto, porem, remetem ao texto original de 

1977, sob a forma de dissertacao. 
3 Green, James. Alem do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do seculo XX. Sao Paulo: UNESP, 

2000. 



homossexuais sobre homossexuais. e assim por diante. Como bem ressaltou Gilberto Velho4, o 

familiar, com todas as relativizacoes necessarias, e cada vez mais objeto relevante e legitimo 

de investigacao para uma antropologia preocupada em perceber mudancas sociais nao apenas 

no nivel das grandes transformacoes historicas, mas como resultado acumulado e progressivo 

de decisoes e interacoes cotidianas. 

Sobretudo no contexto urbano, a partir dos teoricos da Escola de Chicago, os 

antropologos passaram progressivamente a voltar seus interesses para investigates de 

sistemas e redes de relacoes, o que promoveu uma aproximacao maior dos pesquisadores com 

seus universos de origem5. Nesse contexto, o pesquisador, geralmente em sua propria cidade, 

pode valer-se de sua rede de relacoes previamente existente e anterior a investigacao como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

background existencial e empirico de inegavel importancia para a futura pesquisa. Este foi o 

caso do proprio Gilberto Velho, por exemplo, que transformou parte significativa de sua rede 

de relacoes sociais em objeto de estudo. Ou seja, antes mesmo de estudar os moradores de um 

edificio em Copacabana, ele ja possuia um tipo de conhecimento e de informacao consideravel 

sobre parte do universo que se propos investigar. Tambem foi o caso de antropologos e 

sociologos que se dedicaram ao estudo de grupos de individuos homossexuais no Brasil, como 

Jose Fabio Barbosa da Silva. Carmen Dora Guimaraes e Richard Parker. No caso de Barbosa 

da Silva, pioneiro na investigacao sociologica sobre o comportamento homossexual no Brasil, 

sua rede de amigos e conhecidos funcionou como porta de entrada para o campo a ser 

desbravado na cidade de Sao Paulo. Quanto a Guimaraes, uma mulher heterossexual, e 

razoavel pensar que dificilmente ela teria se interessado pela questao homossexual nao fosse 

sua relacao com um sobrinho gay. E o americano Richard Parker, caso nao encontrasse um 

grande amor em terras tupiniquim, provavelmente nao teria aterrissado abaixo da linha do 

Equador para dedicar-se a varios estudos sobre a homossexualidade no Brasil e a participacao 

engajada em grupos de prevencao a AIDS. 

E este tambem e, em grande medida, o meu caso. Provavelmente este estudo nao 

viria a tona nao fosse minha insercao no "universo gay" de Campina Grande. Os contatos que 

estabeleci, principalmente na boate Queen, me abriram uma nova rede de relacoes (baseadas no 

afeto e na amizade) com diversos homens e mulheres homossexuais, o que possibilitou tanto 

um exercicio de auto-conhecimento quanto uma reflexao critica acerca do discurso sobre a 

homossexualidade em nossa sociedade. Mesmo antes da defrontacao com esse universo social, 

4 Velho, Gilberto. Individualismo e culture: notas para uma antropologia da sociedade contemporanea. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. p. 132 
5 Velho, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2003. p. 12 
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contudo. cultivava o anseio de investigar a "questao homossexual" a partir de minhas 

inquietacoes diante do que a midia propagava a respeito do assunto, no intuito de reavaliar os 

equivocos que a imagem simplista e estereotipada do homossexual comporta, como as nocoes 

de afetacao, passividade, promiscuidade, efeminacao, etc. Porem, nada se comparou a minha 

vivencia no "universo gay" da cidade. A partir da observacao direta, experimentada, e das 

relacoes estabelecidas, fui acumulando gradativamente um amplo corpo de dados empiricos 

revelados nas atitudes e nas experiencias relatadas de diversas pessoas homossexuais. Foi entao 

que comecei a atentar para o carater destacadamente fragmentario no que a principio (por meio 

das nocoes comumente propagadas na sociedade) pode ser tido como um "grupo solidario" ou 

uma "comunidade especifica" Percebi que o desejo homoerotico por si so nao era capaz de 

congregar toda sorte de individuos em detrimento de suas idiossincrasias e de seus projetos 

particulars de vida. 

Observei tambem que, mesmo assumindo uma identidade homossexual, os 

individuos apresentam mecanismos individuals bastante complexos na gerencia de suas 

identidades. Dai a existencia de uma infinidade de "tipos" homossexuais como os afetados, os 

discretos, oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fashion ou moderninhos, as "barbies", os "ursos", as "bonecas", as "mariconas", 

isso sem mencionar bofes, miches, travestis, transgeneros e lesbicas. Na realidade. a identidade 

homossexual vem se constituindo ao longo do tempo sob o signo da visibilidade. 

complexidade, ampliacao, heterogeneidade e fragmentacao. Ao contrario do personagem 

homossexual dominante ate o fim dos anos 1960, sempre caracterizado como a "bicha afetada" 

e "passiva", uma caricatura de mulher "vulgar" e "promiscua", a partir da decada seguinte 

surgem modelos alternativos de ser homossexual, como a flgura do leather, clone exagerado do 

macho forte e viril6. Essa fluidez dos papeis sexuais a partir dos anos 1960 e 1970, portanto, 

rompeu com a dicotomia masculinidade/homossexualidade e desencadeou o surgimento de 

uma infinidade de modos de se viver a homossexualidade; E justamente essa diversidade de 

0 "O crescente movimento pelos direitos gays ajudou a apagar o estilo comportamental dominante, 

exageradamente afetado, por conta do qual alguns homens adotavam maneirismos femininos. Em vez disso, os 

ativistas gays promoveram a ideia de que um homem pode ser ao mesmo tempo gay e viril, o que serviu para 

atrair a atencao para a anteriormente oculta subcultura sadomasoquista. O artista finlandes Tom of Finland foi um 

dos primeiros a apontar para um novo homoerotismo mais abertamente sexual. Estimulado por suas lembran9as 

dos soldados alemaes durante a Segunda Guerra Mundial, ele criou desenhos de homens em jaquetas de couro 

preto, eapacetes de motoeielista e botas aeima dos joelhos que focalizavam o macho carrasco, viril. Desse modo, 

uma 'cultura de clones' se desenvolvera em tomo do homem ultramasculino ou 'carrasco'. Esses clones extraiam 

sua inspiracao das nocoes estereotipadas de tipos masculinos tais como policiais, cowboys, operarios de 

construcao, fisiculturistas, e se trajavam de acordo com elas. Somando-se as jaquetas pretas de motoeielista ou 

camisas de flanela com botas de trabalho, usavam camisetas justas, cal9as Levi's de braguilha abotoada, com um 

dos botoes abertos. Alem disso, penduravam chaves e lencos nos bolsos dos jeans como indicacao dos atos 

eroticos que preferiam e das posicoes sexuais favoritas". Morrisroe, Patricia. Mapplethorpe: uma biografia. Rio de 

Janeiro: Record, 1996. p. 93 
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homossexualidades — ou identidades sociais vividas (porem nao restritas) em torno do 

componente homossexual de individuos gays inseridos no circuito de sociabilidade 

homoerotica na cidade de Campina Grande de que me ocupo neste trabalho. 

Como disse, essa questao, antes de se tornar objeto de uma abordagem teorica 

visando a compreensao da heterogeneidade de performances e vivencias sociais e subjetivas de 

homens gays, surgiu a partir de uma "observacao vivida" por mim no encontro com atores 

deste (ou parte deste) "universo gay" de Campina Grande. Foi por meio do contato e da 

convivencia com alguns desses atores que pude perceber a complexidade revelada nos padroes 

de comportamento individuals, os quais estao intimamente vinculados aos valores, projetos de 

vida e que, por conseguinte, revelam o carater subjetivo das identidades pessoais ainda que 

constantemente expostas na arena social. E certo que, de uma maneira geral, o homossexual, 

como todo aquele que se cria sob a rubrica da "margem minoritaria", e externamente definido 

em nossa sociedade tendo como referencial paradigmatico o "Outro" maior e sistemico, ou 

seja, o homem branco, heterossexual, de classe media, adepto de uma crenca normativa, etc. 

Entretanto, no emaranhado de teias tecidas (e rompidas) continuamente nas e pelas 

relacoes sociais, essa rigida divisao binaria alcanca tal paroxismo em sua complexidade que 

esta termina por se dissolver numa infinidade de divisoes e subdivisoes cujo numero deve 

igualar-se ao dos individuos que constituem uma sociedade ou um grupo restrito de individuos. 

Na verdade, quando o individuo (ser dotado de uma subjetividade de algum modo descontinua 

em relacao a sociedade) e o referente basico, essa distincao esquematica nao pode ser mantida 

sem uma rigorosa reavaliacao critica Ora, olhando "de fora", e tentadora a crenca de que 

individuos gays, todos eles, constituem "naturalmente" um grupo homogeneo distinto, com 

valores e regras de conduta validos e praticados por todos os membros dessa "comunidade" e 

detentores de caracteristicas fisicas e performativas facilmente identificaveis. Contudo, a partir 

de uma observacao criteriosa, privilegiando os componentes microcosmicos encravados tanto 

nas relacoes pessoais quanto monologicas, torna-se extremamente dificil deixar-se levar por 

uma premissa simplista e pouco apurada, uma vez que os individuos nao seguem regras grupais 

como seres automates. 

Dai, portanto, o carater eminentemente fragmentario envolvendo as identidades 

sociais e pessoais na contemporaneidade, o que exige um deslocamento das teorias que 

defendem grupos ou "comunidades" especificas, substantivamente distintas, em direcao a uma 

perspective que abrace o transitorio, o fluido, o negociavel, o inconclusivo. Afinal, como falar 

em termos de uma cultura propria distinta quando nem mesmo a nocao de grupo social coeso 

pode ser definida com tal rigor a ponto de pairar acima das contestacoes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Foi com a teoria da fragmentacao ou dissolucao do sujeito imerso em um mundo 

arranhado num ritmo alucinadamente frenetico pelos fluxos de culture global, com a circulacao 

intensa de capital, pessoas e ideias, que me propus o desafio de investigar a problematica 

homossexual nao nos termos de "individuos desviantes" nos moldes da teoria interacionista do 

desvio, como o fez Howard Becker — ainda que pessoas que praticam relacoes homoeroticas 

em nossa sociedade sejam consideradas desviantes. Ao contrario, me dispus a lidar com o tema 

no contexto daquilo que Foucault chamou de era da dispersao das sexualidades ou das 

heterogeneidades sexuais, inaugurada no seculo 19, o que neste caso implica em miiltiplas 

identidades homossexuais. 

Estudos socio-antropologicos sobre a homossexualidade no Brasil nao sao 

exatamente uma novidade. Muito antes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boom de estudos academicos voltados para o 

comportamento sexual do homem, que emergiram no inicio dos anos 1980 no bojo de uma 

politica de identidade, e da emergencia de uma queer theory, isto e, estudos gays e lesbicos 

direcionados a uma critica pos-identidade e incitada pela epidemia da AIDS, Jose Fabio 

Barbosa da Silva, jovem sociologo influenciado pela Sociologia Americana, escrevia, no final 

dos anos 1950, um trabalho sobre sociabilidades homoeroticas na cidade de Sao Paulo. Alguns 

anos depois, ja na decada de 1970, varios alunos de Peter Fry como Carmen Dora Guimaraes, 

Nestor Perlongher, Edward MacRae, Veriano Terto Jr., escrevem dissertacoes e teses sobre 

grupos de homossexuais nas cidades de Sao Paulo e do Rio de Janeiro. Nesse periodo, 

antropologos como Perlongher e Guimaraes, por exemplo, ja empregavam nocoes bastante 

sofisticadas para a epoca, o que torna seus trabalhos bastante atuais ainda Enquanto o primeiro 

era influenciado por teorias pos-modernas como as levantadas por Deleuze e Guattari, quando 

eram ainda ilustres desconhecidos para a maior parte da inteligentzia brasileira, a segunda 

empreendia uma discussao nao em termos de uma "homossexualidade", mas sim tratando de 

homossexualidades. Afinal de contas, o "universo" homossexual, longe de ser um bloco 

monolitico, se fragmenta em miiltiplas formas de relacionamento segundo criterios proprios7. 

Na realidade. os aspectos multiplos que caracterizam a homossexualidade no Brasil, 

como observa Richard Parker8, sao reflexos de suas interfaces e aparentes contradicoes. Ora, o 

"universo gay" resulta da intersecao de processos locais e forcas globais, e so procurando 

interpretar as especificidades das culturas sexuais locais enquanto sao apanhadas pela 

contracorrente desses processos globais de mudanca e que podemos comecar a abandonar uma 

7 Guimaraes, op.cit, p. 141 
8 Parker, Richard. Abaixo do equador: culturas do desejo, homossexualidade masculina e comunidade gay no 

Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 81 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 



leitura bastante superficial de similaridades e diferencas sexuais e formar uma compreensao 

mais complexa das vicissitudes da experiencia sexual no mundo contemporaneo9. 

Essa complexidade, contudo, nao se limita as culturas sexuais, mas remete a uma 

questao mais ampla que acomete o individuo contemporaneo. Como Gilberto Velho10 ressalta, 

em qualquer sociedade, por mais aparentemente simples, ha diferenciacao e descontinuidade 

em termos de papeis sociais e pianos de realidade. E, cada vez mais, na sociedade moderno-

contemporanea, a construcao do individuo e de sua subjetividade se da atraves do 

pertencimento e da participacao em multiplos mundos sociais e niveis de realidade. Desse 

modo, a viagem pode se dar internamente, por uma sociedade especifica diferenciada, o que 

implica, sobretudo, num transito entre culturas, mundos sociais diversos, tipos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos, ou 

mesmo entre papeis sociais do mesmo individuo. 

No que diz respeito ao presente trabalho, esse multipertencimento do individuo pode 

ser observado nos espacos que se prestam de modo particular a instauracao de sociabilidades 

homoeroticas, como os bares Toca do Caranguejo, Arco-Iris e Chopp do Alemao: a boate 

Queen; pracas publicas como a Clementino Procopio, a Praca da Bandeira e a Pracinha do 

Sossego, alem da sauna Termas do Poente. No decorrer da pesquisa, porem, encontrei, para 

minha surpresa, uma dificuldade insuspeita no sentido de tracar os contornos de uma 

topografia dos espacos frequentados por homossexuais na cidade. Primeiro, porque fui 

descobrindo uma serie de outros espacos (a maior parte bares) que, mesmo nao destinados 

exclusivamente a uma clientela gay, funcionavam como locais de socializacao entre 

homossexuais, como o Bar da Bel, o Sem Preconceito, o 24 Horas, o Bar de Menininha (antiga 

Toca do Caranguejo), a maioria situada no bairro da Liberdade. Segundo, porque a topografia 

do desejo homoerotico nao se restringe a um lugar ou conjunto de lugares rigorosamente 

demarcaveis. isto e, exclusivamente gay11. O gueto, na verdade, longe de ser um lugar fisico, 

concreto, um territorio delimitado por uma forma especifica de ocupacao e utilizacao, refere-se 

g Parker, op. cit., p. 16 
10 Velho, Gilberto e Kuschnir, Karina (orgs). Pesquisas urbanas: desafios do trabalho antropologico. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. p. 16-20 
11 Dentre os espacos mencionados, apenas o Chopp do Alemao, alem, obviamente, das pracas publicas, nao foi 

originalmente criado para atender a uma demanda homossexual. Sua inclusao no Circuito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Espa90s de 

Sociabilidade Homoerotica, portanto, e reveladora da complexa faculdade humana que o permite apropriar-se 

simbolicamente de determinados espafos. Na verdade, o Chopp do Alemao provavelmente so esta inscrito neste 

circuito por estar localizado na Avenida Epitacio Pessoa, a mesma onde esta situada a boate Queen. E nesse bar 

que, sobretudo nas noites de sabado, se reiine boa parte das pessoas que vao curtir a noite na boate. Para muitos 

frequentadores da Queen, e imprescindivel dar um tempinho no Chopp do Alemao para encontrar amigos, tomar 

um chopinho, conferir quern vai estar na boate e/ou encontrar alguem para paquerar. Essa mesma transitoriedade 

espaco/temporal pode ser percebida (com algumas importantes peculiaridades) nas pra9as publicas do centro da 

cidade, onde sao estabelecidas miiltiplas intera9oes societarias tanto no tocante a individuos homossexuais quanto 

no que diz respeito a sociedade de um modo geral. 
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mais a umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constructo politico-cultural dinamico e constantemente demarcado, apropriado e 

contestado. Uma prova disso sao bares e lanchonetes como o Big Mix, o Lemon, o Shopping 

Iguatemi, o Bar do Brito e o proprio Chopp do Alemao que, mesmo nao sendo "espacos gay", 

servem como locais de encontro entre homens interessados em outros homens12. 

Alem disso (ou em consequencia disso mesmo), cada espaco e construido a partir de 

interacoes e codigos societarios bastante diversos que variam desde relacoes mais impessoais e 

puramente sexuais, passando pela construcao de redes de amigos, ate a realizacao amorosa E 

todo esse processo, vale insistir, se da de maneira extremamente diversa, seguindo as trilhas 

tracadas por cada ator individualmente. Um fenomeno social que esta relacionado a este fato 

diz respeito a apropriacao de espacos piiblicos para a interacao social ou diretamente sexual, o 

que se da em lugares como os banheiros piiblicos nas imediacoes das pracas do centro da 

cidade, da Rodoviaria Nova e ate do Shopping Cime Center, um pequeno conglomerado de 

lojas tambem localizado no centro de Campina Grande, que oferecem a possibilidade de 

muitos homens envolverem-se sexualmente com outros homens de modo direto e impessoal, e 

que, entre outras vantagens, favorece o anonimato e nao compromete necessariamente a 

identidade sexual dos individuos envolvidos. 

O que quero dizer e que, na verdade, trata-se de um universo ou conjunto de 

universos formado a partir de miiltiplas realidades e redes sociais diversas que podem se 

sobrepor, mas que podem tambem ser bastante distintas em termos de raca classe, faixa etaria, 

performance de genero, estilos culturais ou praticas eroticas. Ou seja, ainda que os homens 

nesse mundo possam reconhecer dentro de sua diversidade algo que eles podem compartilhar 

como parte de um espaco social/sexual alternativo distinto do espaco social/sexual do mundo 

heterossexual dominante, nao ha uma construcao de comunidade baseada em valores comuns 

capaz de se sobrepor a diversidade das individualidades13. 

A partir do transito em alguns dos espacos de sociabilidade que constituem esse 

circuito, pude observar um nivel de heterogeneidade que na maioria das vezes passa 

despercebida por um ator outsider. A apreensao de codigos variados de comportamento, 

performance, comunicacao e interacao apresentados pelos individuos nesse circuito serviram-

me de elemento-chave para a observacao de fronteiras simbolicas e ate dos conflitos entre os 

atores de um grupo que a um olhar menos atento poderia parecer homogeneo. O que ocorre, na 

verdade, e o fato de que, mesmo unidos por um agrupamento de valores pautado no referente 

12 Em torn de piada, um entrtevistado conta: "Se chagar um homem la [no Big Mix] gritando 'Eu vou matar esse 

veado!', corre todo mundo. Nao fica ninguem la". 
13 Parker, op. cit., p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 88 
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homossexual. este constitui apenas mais um dentre diversos outros componentes formadores 

das identidades, sejam elas coletivas ou pessoais. A orientacao sexual simplesmente, portanto, 

nao pode ser vista como um elemento capaz de, por si so, congregar todas as pessoas, 

suplantando, assim, as diferencas. 

Longe disso, as diferencas pululam e cumprem um papel de fundamental 

importancia na sociacao dos individuos, uma vez que elas atuam tanto no sentido de agregar 

pessoas a determinados grupos e como fonte geradora de tensoes e conflitos. Eis uma questao 

central deste trabalho: as diferenciacoes individuals. Uma demonstracao simples, porem 

bastante interessante do ponto de vista empirico, diz respeito aos limites sociais estabelecidos 

entre os espacos constituintes do circuito de sociabilidade homoerotica de Campina Grande, 

onde a freqtiencia de certas pessoas em um desses espacos e em outros nao, por exemplo, 

evidencia o estabelecimento de fronteiras individuals ou de certos grupos de pessoas. Neste 

caso, o que fica claro e o fato de que, mais do que a questao sexual, o que pesa nas trajetorias 

de grande parte dos individuos gays sao fatores relacionados a familia, nivel de educacao, 

classe, crenca, raca, etc. 

De um modo geral, o que observei neste circuito de sociabilidades consiste numa 

variada rede de relacoes que instaura (ao mesmo tempo em que e caracterizada) por uma 

heterogeneidade de comportamentos, valores, estilos de vida e visoes de mundo entre os 

individuos homossexuais inseridos no circuito. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termas Solar do Poente, por exemplo, e 

freqiientada basicamente por individuos casados com mulheres e que mantem uma vida dupla 

por nao poderem ou quererem assumir publicamente sua orientacao sexual. Dificilmente algum 

Besses homens serao vistos na Queen, na Toca do Caranguejo ou em alguma praca piiblica, 

lugares frequentados por pessoas assumidamente gays14. 

Quanto aos espacos que formam o circuito de sociabilidade homoerotica, Foucault 

apresenta uma nocao de espaco muito curiosa e que pode ser aplicada, em grande medida, a 

14 Um outro fato que ilustra o processo de fronteirizacao simbolica entre os frequentadores dos espacos que 

compoem o circuito de sociabilidade homoerotica e o de que muitos dos individuos que frequentavam a Queen 

todos os finais de semana dificilmente seriam vistos na Toca do Caranguejo, espaco amplamente referido como 

"violento" e de "mau gosto", frequentado por pessoas "velhas", "feias", "pobres" e ostensivamente efeminadas 

(no caso dos homens) ou masculinizadas (no caso das mulheres). Enquanto isso, gente idosa, estudantes, 

engraxates, meros transeuntes a espera do onibus, miches e garotos de rua, alem de muita gente que frequenta a 

Queen ou a Toca do Caranguejo nos fins de semana (mas que nao tern onde se divertir durante a semana depois 

que saem do trabalho ou do colegio) acabam aportando na Praca da Bandeira ou na Clementino Procopio que, 

como espacos piiblicos que sao, se prestam a instauracao de variados processos sociativos. Esta descricao, vale 

dizer, esta baseada em depoimentos de varias pessoas que freqiientaram a Toca. Tendo em vista a recorrencia das 

caraeleristicas descritas, achei por bem ser-lhes fiel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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eles. Estou me referindo as heterotopias15, isto e, lugares que (mesmo sendo localizaveis) se 

configuram como um lugar a parte, constituindo uma especie de contestacao ao mesmo tempo 

mitica e real do espaco em que vivemos. E justamente esse carater contestatorio dos "espacos 

homoeroticos", instaurados a partir das praticas sociais dos atores em seus processos 

interativos, que tornam esses lugares unicos, um universo "a parte", embora nao isolado. 

A partir da observacao dos padroes de sociabilidade engendrados no circuito, que 

variam de acordo com cada espaco, creio ser possivel ao menos vislumbrar o carater multiplo 

envolvendo as identidades homossexuais nao apenas na cidade de Campina Grande, mas nesse 

mundo pos-moderno sem barreiras solidas capazes de barrar as erranceas que caracterizam o 

nosso tempo. Trata-se, portanto, de uma perspectiva teorica segundo a qual identidades sao 

social ou individualmente colocadas (ou construidas) dentro dos espacos de sociabilidade e por 

meio de codigos interacionais diversos. Porem, diante disso, deve ficar bem claro o fato de que 

esses espacos constituem apenas um dentre varios dominios onde as identidades homossexuais 

sao construidas e negociadas. 

Com uma finalidade teorica e metodologica, optei por contemplar nesse estudo 

apenas individuos do sexo masculino, que se autodefiniam como homossexuais e que estavam 

de algum modo inseridos no circuito de sociabilidade homoerotica. Na verdade, esta foi a 

variavel norteadora no meu trajeto de pesquisa, procurando deixar de lado quaisquer outras 

variaveis como idade, grupo etnico, classe socio-economica ou religiao, ainda que dados 

concernentes a essas e outras questoes aparecam com freqiiencia no decorrer do texto16. Desse 

15 Segundo Foucault, as heterotopias sao lugares que tem a curiosa propriedade de estar em relacao com todos os 

outros, mas sob um modo tal que eles suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto das relacoes que se 

encontram previamente designadas para eles. Foucault propoe chama-los de heterotopicos para diferencia-los dos 

espacos utopicos, pois, embora ambos se refiram a uma contestacao da ordem social concreta, os heterotopicos 

sao lugares efetivamente realizados, enquanto os utopicos nao tem, como o proprio termo sugere, existencia 

concreta. Para Foucault, nao existem sociedades sem heterotopias, as quais tem a capacidade de justapor varios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
espa90s e supoem um sistema de abertura e fechamento espacial que as isola e as toma simultaneamente 

penetraveis. O que constitui o carater singular desses espacos e a relacao de diferen9a que estabelecem com outros 

espa90s, de modo a produzir uma desestabilizacao das relacoes espaciais em tomo de praticas sociais e 

discursivas, que envolvem novos modos espaciais de interacao social e discurso, isto e, sociabilidade. Ver: 

Foucault, Michel. Outros espa90s. In: Ditos e escritos (vol. 3). Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2001. 
10 Ao final da pesquisa, porem, percebi algumas variaveis importantes referentes ao "grupo" como um todo. O 

primeiro diz respeito a faixa-etaria dos entrevistados, cujas idades variaram entre mais de vinte e menos de trinta e 

cinco anos; ou seja, o universo compreendido foi composto de homens jovens. Uma outra caracteristica relevante 

esta relacionada a classe socio economica dos informantes. Mesmo nao aprofundando essa questao, posso afirmar 

com razoavel seguran9a que todos se encontravam entre uma classe media baixa e baixa. Quanto ao nivel de 

instru9ao, todos haviam completado o ensino medio. Entre os 18 entrevistados, 8 tinham nivel universitario 

completo ou em curso. No quesito profissao, os dados sao bem mais variados: DJ, professor, secretario, fotografo, 

estudante, sao algumas das ocupa9oes reveladas pelos informantes, embora 6 (seis) se dissessem desempregados. 

Quanto a origem dos informantes, a maioria e natural de Campina Grande, sendo que quatro sao de outras cidades 

do estado da Paraiba como Esperan9a, Arara, Cajazeiras e Joao Pessoa, e um e natural do estado de Sergipe. E, 

finalmente, uma considera9ao acerca do genero dos entrevistados. Mesmo tendo optado por conversar apenas com 

individuos do sexo masculino, acabei tendo a sorte de encontrar (por ocasiao de uma visita a Associa9ao dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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modo, ficaram de fora lesbicas, miches e travestis, alem das pessoas que nao frequentam 

nenhum espaco de demanda majoritariamente homossexual na cidade, por acreditar que cada 

um desses grupos requereria problematicas e abordagens especificas, o que seria inviavel no 

contexto do presente estudo. Entretanto, ao isolar segmentos ou grupos da sociedade, corre-se 

o risco de toma-los como unidades isoladas ou independentes, o que nao e o meu objetivo aqui. 

Nesse sentido, portanto, procurei investigar tipos ou estilos de vida Tipos plurais, 

vale dizer, heterogeneos, entrecortados por fronteiras estabelecidas entre os proprios individuos 

homossexuais, a partir dos processos de sociabilidade, que instauram e ao mesmo tempo 

surgem como conseqiiencia de determinados valores de criados numa cultura especifica. 

Sabendo que cada vida, cada narrativa e singular em si mesma privilegio os aspectos 

relacionais ou homossociais da sexualidade; afinal, os relacionamentos humanos sao sempre 

complexos, fluidos, e tao diferentes quanto os individuos compreendidos. Alem do mais, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diversas forcas, desde classe e cultura ate experiencia pessoal, operam na construcao da 

identidade de alguem. Ha, portanto, a necessidade de reconhecimento do carater 

eminentemente complexo e dinamico das identidades e das experiencias sexuais e de genero. 

Como bem observou Richard Parker17, a forma em mudanca da homossexualidade e 

da vida gay no Brasil contemporaneo devem ser compreendidas como resultado de uma 

interacao complexa entre biografias individuals, estruturas sociais locais e processos globais 

mais amplos, sendo impossivel compreender plenamente essas realidades em transformacao 

sem uma referenda a esse contexto maior. Ou seja o desafio que se impoe para o estudioso de 

identidades individuals inseridas numa "comunidade local" e o de que essas identidades sao 

muitas vezes resultados de construcSes simbolicas que ultrapassam um territorio especifico. 

A proposito da discussao acerca das identidades culturais, sejam elas coletivas ou 

individuals, e preciso reconhecer o papel desempenhado pelos teoricos dos Estudos Culturais, 

que unem reflexao academica e movimento politico. A partir dos anos 1980, intelectuais 

americanos, notadamente sociologos, antropologos e criticos literarios, consagraram o 

multiculturalismo critico, corrente de pensamento que defende a teoria de que identidade e 

cultura sao fabricacoes discursivas instaveis, compostas e inventadas. Partindo de um veio 

fundamentalmente critico, os teoricos do multiculturalismo (que, dentre outras coisas, abriram 

o caminho para os estudos gays e lesbicos, isto e, a teoria queer) defendem que toda cultura e 

Homossexuais de Campina Grande) Vanessa, jovem travesti. A principio meio a contragosto e forcado por David 

(presidente da ONG), ja que eu nao pretendia entrevistar ninguem fora do perfil que eu havia escolhido, acabei 

indo conversar com Vanessa. Descobri mais tarde, porem, o quanto meu trabalho ganhou com sua contribuicao, 

na medida em que ela forneceu um contraponto bastante revelador quanto aos conflitos instaurados dentro do 

"universo gay", baseados em preconceitos e choques de valores. 
17 Op. cit., p. 294 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fragmentada, internamente contestada. e cujas fronteiras sao extremamente porosas Nesse 

sentido, e valido lembrar as palavras de James Clifford19, quando este afirma que uma cultura 

e, concretamente, um dialogo em aberto e criativo de membros e nao-membros de diversas 

faccoes. 

A antropologia, ou pelo menos um segmento desta disciplina. nao se eximiu do seu 

papel nesse "movimento multiculturalista". Antropologos como George Marcus e Michael 

Fischer, alem de autores como o proprio Clifford, procuram enfatizar a funcao da etaografia no 

sentido de se fazer uma critica cultural. No caso dos estudos antropologicos voltados para a 

tematica homossexual. particularmente, o olhar muitas vezes distante e higienico (quando nao 

inquisidor) presente na maioria das etnografias classicas dedicadas ao estudo do 

comportamento sexual de alguns povos nao-ocidentais e que apenas tangenciavam a questao 

erotica entre pessoas do mesmo sexo, cederam lugar a etnografias mais engajadas, comumente 

empreendidas por pesquisadores tambem gays, instaurando desse modo uma nova perspectiva 

analitica Ao estudarem o comportamento homossexual de determinados grupos, esses 

etnografos normalmente assumem sua "condicao gay", tanto quanto defendem a condicao do 

"outro", procurando, a um so tempo — seja por meio do envolvimento politico ou da reflexao 

teorica mais critica — nao so conferir legitimidade, mas reivindicar o direito das pessoas gays 

a livre manifestacao do desejo pelo mesmo sexo e das formas de ser de cada um como algo 

diferente, porem nao negativo; combatendo, assim, qualquer forma de intolerancia e 

preconceito. 

Para alem do engajamento, uma etnografia modernista critica comprometida com 

uma discussao acerca das identidades culturais se encarrega de explicar como, nos contextos 

locais convencionais conhecidos no curso da pesquisa etnografica, uma diversidade paradoxal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 

emerge em um mundo destacadamente transcultural. Sobre isso Marcus observa que os 

trabalhos mais ousados entre as etnografias preocupadas com a formacao e transformacao de 

identidades sao aqueles que questionam de maneira mais radical abordagens descritivas e 

analiticas que constroem e privilegiam um tipo de "solidez que nao se desmancha no ar", isto 

e, identidades exclusivas, emergentes de uma estrutura cultural competente, que pode sempre 

ser "descoberta" e "remodelada". 

18 Ver Kuper, Adam. Cultura: a visao dos antropologos. Bauru: EDUSC, 2002. p. 302 
19 Clifford, James. A experiencia etnografica: antropologia e literatura no seculo XX. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998. 
20 Marcus, George. Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para etnografias sobre a modernidade 

no final do seculo XX ao nivel mundial. In: Revista de Antropologia, 34. Sao Paulo, 1991. p. 200 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O problema da identidade cultural e, segundo Marcus , a propria identidade da 

etnografia cujo objetivo da pesquisa consiste na compreensao do modo pelo qual as 

identidades de diferentes niveis de organizacao tomam forma Na realidade, os processos de 

construcao e negociacao de identidade na modernidade caracterizam-se como um "espirito sem 

lar", que nao pode ser resolvido de modo decisivo ou inteiramente coerente ou como uma 

formacao estavel tanto na teoria quanto na propria vida social. As suas permutacoes, 

expressoes e miiltiplas determinacoes, contudo, podem ser estudadas e documentadas de forma 

sistematica do mesmo modo que se faz a etnografia da formacao de identidades em qualquer 

parte. Como identidades especificas sao criadas a partir de turbulencias, fragmentos, 

referencias interculturais e da intensificacao localizada das possibilidades e associacoes 

globais? Eis uma questao crucial para uma abordagem etnografica modernista da identidade 

que busca apreender este processo de dispersao da identidade, multilocalizada e dispersa num 

dado espaco ou entre espacos de natureza diversa22. 

Ainda falando sobre a etnografia contemporanea Marcus e Fischer23 "ressuscitam" 

a experiencia do etnografo que se lanca num campo que e, acima de tudo, um jogo de vida. 

Essa experiencia que compreende a vida interior do antropologo, suas emocoes e a 

psicodinamica do self, foi fundamental no decorrer de toda a minha trajetoria investigativa e 

merece ser discutida aqui mais detidamente. A metodologia que empreguei na coleta de dados 

consistiu basicamente em duas partes, que, no entanto, nao seguiram uma rigida seqiiencia A 

primeira parte, na verdade, comecou muito antes de eu pensar em realizar este estudo, uma vez 

que se baseou fundamentalmente na frequencia a alguns dos espacos do circuito de 

sociabilidade homoerotica de Campina Grande. Ali, pude encontrar parte do meu universo 

particular e parte do universo pessoal do "outro", ora estranho, ora incrivelmente familiar. Fui 

lancado, portanto, num dialetico jogo existencial de familiaridades e estranhezas, pois, a parte 

o meu oficio enquanto etnografo, eu buscava ali o que qualquer um poderia buscar: prazer e 

divertimento. Nesse sentido, em nenhum momento senti-me no dever de "revelar-me" como 

pesquisador, uma vez que eu estava inserido nos espacos como apenas mais um ator entre 

tantos outros. Simplesmente eu experimentava e convertia minha experiencia em campo em 

dados sociologicos. Obviamente, nesse processo, tive de exercitar uma autovigilancia e alem 

de uma observacao menos parcial, o que nao seria necessario numa situacao de nao-pesquisa. 

21 Op. cit., p. 201-4 

22 Idem, Ibidem. 

23 Marcus, George e Fischer, Michael. La antropologia como critica cultural: um momento experimental em las 

ciencias humanas. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo James Clifford , experiencia e interpretacao tem recebido enfases 

diferentes quando apresentadas como estrategias de autoridade etnografica, onde. 

recentemente, tem havido, de acordo com ele, um notavel deslocamento de enfase da primeira 

para a segunda De acordo com Clifford, o argumento mais serio sobre o papel da experiencia 

nas ciencias historicas e culturais esta contido na nocao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Verstehen, elaborada por Dilthey. 

Para este, o ato de compreender os outros deriva inicialmente do simples fato da coexistencia 

num mundo partilhado, onde a "experiencia" etnografica pode ser encarada como a construcao 

de um mundo comum de significados, a partir de estilos intuitivos de sentimento, percepcao e 

inferencias. Baseada no pressuposto de que a experiencia do pesquisador pode servir como 

uma fonte unificadora da autoridade no campo, a autoridade experiencial prega uma 

"sensibilidade" singular para o contexto "estrangeiro" Essa atividade, contudo, faz uso de 

pistas, tracos, gestos e restos de sentido antes de desenvolver interpretacoes estaveis. Assim, 

tais formas fragmentarias de experiencia podem ser classificadas, segundo Clifford, como 

"esteticas" ou "divinatorias". 

Para Clifford, esse mundo experiencial (terreno intersubjetivo para formas objetivas 

de conhecimento) e precisamente o que falta para um etnografo ao penetrar uma cultura 

"estrangeira". A esfera comum de Dilthey, afirma Clifford, deve ser estabelecida e 

restabelecida a partir da construcao de um mundo de experiencias partilhadas, em relacao ao 

qual todos os "fatos", "textos", "eventos" e suas interpretacoes serao construidos. Esse 

processo de se viver a entrada num universo expressivo estranho e sempre subjetivo. 

Entretanto, nao tarda a se tornar dependente de "expressoes permanentemente fixadas", formas 

estaveis as quais a compreensao pode sempre retornar. A experiencia, desse modo, esta 

intimamente ligada a interpretacao. 

Certamente e dificil dizer muita coisa a respeito de "experiencia". Assim como 

"intuicao", ela e algo que alguem tem ou nao tem. e sua invocacao frequentemente cheira a 

mistificacao. Todavia, pode-se resistir a tentacao de transformar toda experiencia significative 

em interpretacao. Embora as duas estejam reciprocamente relacionadas, nao sao identicas. Faz 

sentido mante-las separadas, quanto mais nao seja porque apelos a experiencia muitas vezes 

funcionam como validacoes para a autoridade etnografica. A experiencia, precisamente porque 

e dificil pinca-la, tem senido como uma eficaz garantia de autoridade etnografica. Ha, sem 

nenhuma duvida, uma reveladora ambiguidade no termo, uma vez que a experiencia evoca uma 

presenca participativa, um contato sensivel com o mundo a ser compreendido, uma relacao de 

Op. cit, 
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afinidade emotional com seu povo, uma concretude de percepcao. A palavra tambem sugere 

um conhecimento cumulativo, que vai se aprofundando. Nela, os sentidos se juntam para 

legitimar o sentimento ou a intuicao real, ainda que inexprimivel, do etnografo a respeito de 

"seu" povo. E importante notar, porem, que esse "mundo", quando concebido como uma 

criacao da experiencia, e subjetivo, nao dialogico ou intersubjetivo. O etnografo simplesmente 

acumula conhecimento pessoal sobre o campo. 

Segundo Clifford, a interpretacao. baseada num modelo filologico de "leitura" 

textual, surgju como uma alternativa "sofisticada" as afirmacoes da autoridade experiencial, 

colocando a etnografia nao como a experiencia e a interpretacao de uma "outra" realidade 

circunscrita, mas sim como uma negociacao construtiva que envolve na maioria das vezes 

diversos sujeitos conscientes e politicamente significativos. Ora, com a expansao da 

comunicacao e da influencia intercultural, as pessoas interpretam o mundo e a si mesmas numa 

enorme diversidade de idiomas — o que Mikhail Bahktin chama de heteroglossia. Desse modo. 

em meio a um mundo ambiguo e multivocal, torna-se cada vez mais dificil conceber a 

diversidade humana como culturas independentes e delimitadas. 

Nesse contexto, portanto, paradigmas de experiencia e interpretacao. afirma 

Clifford, estao dando lugar a paradigmas discursivos de dialogo e polifonia. Esse modelo 

discursivo de pratica etnografica traz para o centro da cena a intersubjetividade de toda fala, 

juntamente com seu contexto performativo imediato. Assim a etnografia se da num processo 

de dialogo em que os interlocutores negociam ativamente uma visao compartilhada da 

realidade. 

Para Clifford, como se ve, uma emografia da experiencia exclui a possibilidade de 

dialogo. Particularmente no meu caso, porem, em nenhum momento exclui o esforco de 

apreensao de um universo eminentemente polifonico. Muito pelo contrario. A propria 

perspectiva teorica da qual parto, segundo a qual as identidades acham-se em meio a um 

desnorteante processo de construcoes multiplas, negociacoes e dilaceramentos, exigia uma 

abordagem etnografica pautada nas dissonancias das falas individuals. Minha experiencia 

subjetiva que enfatizo aqui, portanto, longe de rechacar a voz do "outro", veio simplesmente 

me colocar como mais um ator dentro do universo investigado. Afinal de contas, minha 

atuacao durante o trabalho de campo nao pode ser inscrita na categoria de uma observacao 

participante, uma vez que nao se tratou de um procedimento puramente metodologico. Na 

realidade, eu entrei no jogo social levado tambem por motivacoes fundamentalmente pessoais e 

nao necessariamente cientificas, mesmo porque o meu papel enquanto "nativo" (aludindo a 

categoria trabalhada por Geertz) e anterior ao do investigador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 



Essa dimensao autobiografica, legitimada pela etnografia modernista, nao deve ser 

desprezada, pois e justamente essa interlocucao entre o etnografo "ator" inserido num contexto 

em que diversos outros sujeitos atuam, que remete a sobreposicao de papeis, situacoes e 

anseios, vulnerabilidades e limitacoes do etnografo, que a antropologia contemporanea, 

mergulhada em contatos intersubjetivos, deve ser capaz de promover. Esse multipertencimento, 

no entanto, ratifica o papel do antropologo como pesquisador de sua propria sociedade ou do 

seu proprio grupo de convivencia, onde ele encontra situacoes com as quais ele tem algum tipo 

de envolvimento e dos quais participa por outro, independente de haver ou nao um 

relacionamento previo, e necessario estabelecer a "vigilancia" dos conhecimentos e atitudes no 

primeiro contato com o objeto empirico, bem como nas etapas subseqiientes durante o processo 

de sua transformacao em objeto de abordagem cientifica Pois existem inevitavelmente tensoes 

entre os pontos de vista do pesquisador e do universo estudado, o que implica em impasses e 

possibilidades dos dialogos. 

No meu caso, se, num certo sentido, eu me colocava na privilegiada posicao de ator zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

insider (posto que os informantes me viam como um deles, pelo fato de partilharmos a mesma 

preferencia sexual e por eu estar em certa medida inserido no "universo gay" da cidade), 

noutro sentido minha situacao se mostrou tao limitada e delicada quanto a de qualquer 

pesquisador inserido em seu campo de estudo. Esse limite veio a tona de forma mais 

contundente quando passei a transitar por lugares em que eu nao tinha ate entao nenhuma 

familiaridade e praticamente nenhum conhecimento previo, como as pracas do centro da cidade 

e a sauna. Nesse sentido, portanto, nao fui poupado das dificuldades encontradas no decorrer 

de uma pesquisa nem tolhido no encanto de descobrir outros mundos sociais que o fazer 

antropologico possibilita. 

Somado a isso, os individuos em sua subjetividade (que se tornaram materia da 

antropologia a medida que sao percebidos como sujeitos de uma acao social constituida a partir 

de redes de significados diversos) formaram o meu principal foco de analise. E uma vez que a 

construcao de identidades ocorre em contextos onde o sujeito lanca mao do pertencimento a 

varios grupos, redes e circulos sociais, eu tambem era de todo modo, um outsider, estrangeiro 

enxergando diferencas tao proximas atraves das familiaridades nos caminhos por onde 

transitei. 

Isso remete a segunda etapa do meu trabalho empirico. Ainda que a metodologia por 

mim empregada nao estivesse definida previamente — considerando as combinacoes 

necessarias que envolvem a sensibilidade do pesquisador diante das circunstancias criadas 

pelos informantes em espacos e contextos variados —, lancei mao da entrevista como principal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fonte na coleta de dados. No momento de cada entrevista. eu fazia questao de deixar claro para 

meu interlocutor que nao se tratava de um trabalho sobre "ele", e sim sobre "nos", sobre nossa 

condicao, sobre como pensavamos, sentiamos e viviamos nesse universo. Nesse jogo, marcado 

pela interlocucao, os papeis de entrevistador/entrevistado poderiam ser facilmente invertidos 

por uma interacao basicamente dialogica. Isso porque o mundo de cada informante era 

tambem, em larga medida, o meu proprio mundo; em que eu, nao sendo de todo um estranho, 

tinha em cada um uma especie de alter-ego. 

Neste caso, realizei longas entrevistas, gravadas, com dezoito rapazes, ainda que 

muitas outras pessoas tenham contribuido enormemente com o fornecimento de dados ao longo 

de todo o percurso investigative A exemplo do que aconteceu com Barbosa da Silva, servi-me 

da metodologia "bola de neve", isto e, comecei entrevistando pessoas com quern ja tinha algum 

contato previo e estas, por sua vez, me apresentaram a outros informantes. Foi importante, 

nesse sentido, o meu contato com a Associacao de Homossexuais de Campina Grande 

(AHCG), ONG inaugurada no initio de 2004, uma vez que encontrei ali varios informantes e 

onde pude entrevista-los a vontade23. 

Elaborei, para as entrevistas, um roteiro com cerca de quarenta questoes abordando 

temas como a definicao de cada informante sobre a homossexualidade, o processo de 

descoberta de sua orientacao sexual, a maneira como a sexualidade e colocada diante dos 

parentes mais proximos e no local de trabalho. Levantei tambem discussoes sobre a trajetoria 

sexual/afeticva dos informantes, acerca do perfil de um "parceiro ideal", circulo de amizades, 

frequencia nos espacos de lazer voltados a uma demanda homossexual , girias e suas 

experiencias com a AIDS. "Testando" a validade da nocao de "cultura gay", abordei questoes 

referentes a outros elementos societarios importantes relacionados a gostos pessoais como 

filmes, musica, idolos, consumo de revistas destinadas ao publico gay e moda. Afinal, assim 

como nossa conduta sexual, nos servimos do nosso vestuario, da comida, da bebida e do 

cultivo de determinados gostos e comportamentos para estabelecer relacionamentos e 

experiencias que podem ser considerados morais ou imorais, racionais ou irracionais, 

competitivos ou comunitarios. seguros ou arriscados26. 

25 "Assim como as saunas, bares ou boates, as sedes de grupos gays e ONGs/AIDS tomaram-se partes integrantes 

da paisagem fisica do mundo gay, criando possibilidades nao so para a interacao sexual, mas tambem para a troca 

social e ate mesmo para o envolvimento politico, construindo assim uma vida gay nao apenas como uma 

subculture sexual distinta (ou subcultures sobrepostas), mas um modo complexo e diverso de ser no contexto de 

uma comunidade sexual emergente (ou conjunto de comunidades) no final do seculo XX". Perker, Richard. Op. 

cit, p. 140 
26 O'Neill, John. A AIDS e o panico globalizante. In: Cultura global: nacionalismo, globalizacao e 

modernidade/Mike Featherstone (org.). Petropolis: Vozes, 1994. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Uma preocupacao constante que mantive durante as entrevistas consistiu em tentar 

compreender como os meus interiocutores analisavam o mundo em sua volta. Era 

fundamentalmente importante, nesse sentido, perceber como esses individuos pensavam e 

definiam seus dominios, levando em conta o carater extremamente ambiguo apresentado pelos 

mapas de orientacao social em nossa sociedade e considerando a interpenetracao de diversos 

mundos em conflito que coabitam em uma mesma sociedade ou grupo social. Mesmo porque 

nenhum individuo, e menos ainda um grupo de pessoas, funciona apenas em um piano de 

realidade. Suas vidas afetivas, emocionais, suas experiencias de vida particulares, tudo isso 

concorre para a heterogeneidade e fragmentariedade de suas visoes de mundo, que nao sao 

outra coisa senao reflexo de identidades e projetos de vida subjetivos. 

Diante disso, o roteiro das entrevistas foi bastante flexivel, variando de acordo com 

cada interlocutor e com as questoes que surgiam ao longo da nossa conversa Desse modo, foi 

dado espaco tambem a historias de vida onde os informantes discorriam longamente sobre 

suas trajetorias de vida notadamente no que tocava a sexualidade. Alem disso, procurei 

apreender as interpretacoes de cada um sobre si mesmo e sobre os outros participes do 

"universo gay" em Campina Grande, suas definicoes e redefinicoes continuas do mundo a 

partir da relacao de cada um consigo e com o "grupo", o que terminou por requerer uma 

abordagem basicamente perspectiva usando as biografias dos entrevistados como ferramenta 

indispensavel. 

Buscando fazer jus a essa abordagem dialogica cito extensamente, ao longo dos 

capitulos etnograficos, as falas dos interiocutores27. Obviamente, as citacoes, como Clifford ja 

observou, apresentam o problema de serem sempre colocadas pelo citador, e tendem, desse 

modo, a servir meramente como exemplos ou testemunhos confirmadores. Indo-se alem da 

citacao, contudo, pode-se imaginar uma polifonia mais radical que "representaria os nativos e o 

etnografo com vozes diferentes"; mas isso tambem apenas deslocaria a autoridade etnografica 

confirmando uma vez mais a orquestracao final feita por um so autor de todos os discursos 

presentes no texto. Neste sentido, a polifonia de Bakhtin nada mais seria do que uma 

heteroglossia "domesticada" Os discursos etnograficos, a bem da verdade, nao sao falas de 

personagens inventados, pois os informantes sao individuos especificos com nomes proprios 

reais, cujas intencoes sao sobredeterminadas e cujas palavras sao politica e metaforicamente 

complexas. Se alocadas num espaco textual autonomo e transcritas de forma suficientemente 

extensas, as declaracoes "nativas" fazem sentido em termos diferentes daqueles em que o 

27 Diante de um acordo estabelecido entre mim e os informantes, seus verdadeiros nomes foram substituidos por 

pseudonimos, no intuito de manter a privacidade dos mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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etnografo as tenha organizado, fazendo com que a etnografia seja invadida pela heteroglossia. 

Para fugir dessa domesticidade da polifonia, entao, fiz questao de citar de modo mais ou menos 

livre, sem grandes incursoes teoricas ou interpretativas, os depoimentos dados pelos 

informantes, de maneira que o regime de co-autoria, ainda que timido, fosse exercitado. 

Para fmalizar, restam algumas consideracoes acerca da organizacao e estrutura do 

texto. O trabalho esta dividido em seis capitulos ou tres partes. A primeira parte e composta 

pelos dois capitulos iniciais da dissertacao, que saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apenas um primeiro capitulo e Fazendo 

antropologia na cidade: sociacoes homoeroticas e identidades subjetivas. O primeiro e na 

verdade um desdobramento da introducao, onde discuto, de modo sucinto, a questao 

homoerotica em suas variadas e controvertidas acepcoes ao longo da historia do ocidente, e 

especialmente o tratamento concedido pelas ciencias sociais ao assunto. A ideia central 

consiste em mostrar o carater historico. e, portanto, contingencial, que domina os discursos 

sobre o comportamento homossexual. Como se explica o tabu contra a homossexualidade 

presente nos dias atuais? Esta e uma pergunta-chave deste capitulo, onde busco mostrar que. 

longe de constituir um personagem dado e fixo, a figura do homossexual passou por 

significativas transformacoes no decorrer dos seculos 19 e 20. Alem disso, procuro contemplar 

uma reflexao antropologica, destacando o papel da etnografia no sentido de propor uma critica 

cultural. Finalmente, tento aprofundar a discussao acerca da identidade no contexto de uma 

fragmentacao perpetrada pelas disjuncoes culturais do mundo moderno. No segundo capitulo 

dou seguimento a um empreendimento fundamentalmente teorico, quando discorro sobre os 

estudos urbanos empreendidos pela Escola de Chicago e com esta linha de pensamento 

antropologico emergiu no Brasil, voltada para a compreensao das complexidades de grandes 

metropoles como Sao Paulo e Rio de Janeiro. Neste capitulo, porem, o que e mais importante 

destacar sao os conceitos de sociabilidade (a partir de Simmel) e de projetos individuals 

(Gilberto Velho), uma vez que busco compreender os espacos de sociabilidade homoeroticos 

tanto como lugares privilegiados para o estabelecimento de lacos societarios quanto um palco 

de multiplicidades subjetivas que vem a tona por meio dos projetos individuals que guiam a 

vida de cada um de modo unico. 

O terceiro e quarto capitulos compoem a segunda parte do texto. No primeiro deles, 

O circuito de espacos de sociabilidades homoeroticas de Campina Grande, como o proprio 

titulo sugere, adentro os dominios do circuito de sociabilidade homoerotica da cidade. onde 

procuro evidenciar as diferencas de padroes de sociabilidade estabelecidos pelos individuos 

nos espacos que compoem este circuito. O que e interessante observer neste capitulo e o fato de 

que nao so o transito, mas fronteiras e limites simbolicos (a partir de gostos, performances e 

I 1 ) 



respeito de assuntos como sexualidade, desejo, identidade, preconceito e, sobretudo, a respeito 

do carater circunstancial, quase ficcional, do fazer antropologico. Como criar a impressao de 

certeza e fixidez diante de um universo tao incerto e fluido como e o dominio humano? Como 

captar as subjetividades mergulhadas em relacoes intensamente caoticas. fragmentarias. 

dissonantes, como se se tratasse de uma realidade passivel de ordenamentos? Se o leitor espera 

contudo, uma resposta acerca destes questionamentos. o que posso dizer esta contido no 

silencio e na paz de saber que, parafraseando o poeta ha mais misterios entre os diversos 

mundos sociais do que sonha nossa va antropologia Diante disso, longe de propor uma 

explicacao racional e acabada a respeito das identidades de individuos homossexuais na cidade 

de Campina Grande, o meu trabalho caminha no sentido de trazer a tona a complexidade e o 

carater quase inapreensivel apresentado pelo homem em suas vidas, nas multiplas relacoes 

consigo e com o outro e, acima de tudo, em seus desejos. 

Campina Grande. 13 de marco de 2006 
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1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diz-me quern tues e anda. Se viandante e ndo sejas 

o mesmo. o outro. aquele que caminha e jamais 

retorna a si. 



Capitulo 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apenas um pr imeiro capitulo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Homossexualidade: variagoes de uma historia 

No ano de 1895, o escritor cearense Adolfo Caminha publica o romance O bom 

crioulo. Em 2002 e lancado o filme Madame Sata, de Karim Ainouz, baseado na vida do 

legendario boemio que viveu na lapa na era de ouro do Rio. Guimaraes Rosa deu vida, em 

1956, a ambigua personagem Diadorim, em seu Grande Sertao: Veredas. Em 1978 surge o 

jornal alternativo Lampiao da Esquina. O poeta Garcia Lorca e morto pela ditadura franquista 

no ano de 1936. Em 1979, o cineasta Pier Paolo Pasolini e assassinado por um garoto de 

programa. Em fevereiro de 2000, na Praca da Republica, em Sao Paulo, o adestrador de caes 

Edson Neris da Silva, 35 anos, e espancado ate a morte por um grupo de 18 jovens da gangue 

Carecas do ABC. Em maio de 1895, ajustica inglesa condena Oscar Wilde, autor de O retrato 

de Dorian Gray e Salome, a dois anos de prisao e trabalhos forcados em virtude de seu 

comportamento "improprio". Em 1975, Leonard Matlovich e expulso da Forca Aerea Norte-

Americana Em 1910, nasce Jean Genet e sua "busca da Impossivel Nulidade". Em 1951, nos 

Estados Unidos, e fundada a revista One. O cineasta Luchino Visconti filma, em 1971, Morte 

em Veneza, baseado na obra homonima do escritor Thomas Mann. No dia 16 de Janeiro de 

1935, oficiais da policia conduziram Napoleao B., solteiro, ao Sanatorio Pinel de Sao Paulo. 

Em 1549, em visita ao Brasil recem-descoberto, o padre Manoel de Nobrega observou que 

muitos colonos tinham "indios por mulheres". Alguns anos depois, o cronista da corte 

portuguesa, Gabriel Soares de Souza, verificara que os tupinambas eram "mui afeicoados ao 

pecado nefando, entre os quais nao se tern por afronta". Em junho de 1969, policiais a paisana 

tentaram expulsar alguns frequentadores do bar Stonewall Inn, em Nova York, o que provocou 

uma quebradeira que durou tres dias. Em 1994, o ator Tom Hanks ganha o Oscar por sua 

atuacao no filme Filadelfia, onde interpreta um homem infectado pelo HIV. Em 1935, na 

introducao a obra A inversao dos sexos, de Estacio de Lima, Afranio Peixoto, especialista em 

saude publica, afirmara que havia "alguma coisa mudada", nao so na ciencia como na vida. 

Pelas estatisticas, afirmava Peixoto, estimava-se em 10% dos homens, ou 5% da populacao 

total, o mimero de "invertidos". No seculo 4, o historiador Eforo escreve: 
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Eles [isto e, os ere tenses J possuem um costume peculiar em relacao aos casos 

amorosos. pois conquistam os objetos de seu amor nao pela persuasao, mas pelo rapto 

[harpageij. Tres ou quatro dias antes, o amante diz aos amigos do rapaz que pretende 

fazer o rapto; mas, para os amigos, e particularmente uma desgraca esconder o rapaz 

ou proibir-lhe que viaje na estrada combinada, porque na verdade estariam admitindo 

que o rapaz e indigno de tal amante28. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ainda na Grecia Antiga, o filosofo Socrates (469-399 aC.) colocava a amizade entre 

mestre e discipulo como a mais elevada forma de inspiracao. Ali, conforme observou o 

helenista Nietzsche29, a relacao erotica dos homens com os rapazes era, num grau inacessivel 

ao nosso entendimento, o pressuposto unico e necessario de toda educacao masculina (mais ou 

menos como entre nos, durante muito tempo, toda educacao elevada da mulher se realizou 

apenas mediante o namoro e o casamento). Nao havia, com a mulher, troca intelectual nem 

namoro de fato. Todo o idealismo da forca da natureza grega se lancou na relacao dos homens 

com os rapazes. E tambem no Egito antigo, na Mesopotamia na China e no Japao do seculo 

l l , o sexo entre homens era nao apenas tolerado, mas institucionalizado. NaNova Guine, entre 

as tribos indigenas Sambia os garotos mantinham relacoes sexuais orais com homens adultos e 

engoliam o semen no intuito de incorporarem o espirito da virilidade. 

Mas o que esses fatos, aparentemente tao dispares e sem qualquer conexao tern em 

comum? Esta questao pode ser respondida empregando algumas dezenas de termos, do tipo: 

uranismo, sujidade, sodomia pederastia aberracao, perversao, sem-vergonhice, atentado 

contra a moral e os bons costumes, patologia amor grego. amor socratico, homossexualismo, 

homossexualidade, homoerotismo, e por ai vai. Logjcamente, cada conceito revela uma 

acepcao corrente em dada epoca e lugar acerca das relacoes sexuais entre pessoas do mesmo 

sexo, o que mostra que o tema, como poucos, tern suscitado ao longo da historia uma panaceia 

de controversias. 

Nao e nenhuma novidade afirmar que desde que o homem e homem existem relacoes 

sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Contudo, o homem ocidental, produto da cultura 

judaico-crista, sente-se hoje desconsertado diante da questao da sexualidade, e, mais ainda no 

que se refere a homossexualidade. A proposito, a idade da sexualidade, como diria Foucault,0, 

vem logo depois da escandalosa era da libertinagem. E nesse momento, e somente a partir dele, 

quando a sexualidade, enquanto conjunto heterogeneo de discursos, instituicoes, organizacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bremmer, Jam (Org.). De Safo a Sade: momentos da historia da sexualidade. Campinas: Papirus, 1995. 
29 Nietzsche, Friedrich. Humano, demasiado humano: um livro para espiritos livres. Sao Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. 
30 Foucault, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciencias humanas. Sao Paulo: Martins Fontes, 

1999. 
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arquitetonicas, decisoes regulamentares, leis, medidas adrninistrativas, enunciados cientificos, 

proposicoes filosoficas, morais, filantropicas aparece, que surge o que hqje chamamos de 

homossexualidade31. As palavras "homossexualismo" e "amor lesbico", portanto, nao 

homens nessa epoca, falar de homossexualismo ou homossexualidade constituiria um 

anacronismo. Em primeiro lugar, porque o termo "homossexualismo" com todas as 

implicacoes cientificas e morais nele imbricadas vieram a luz somente em 1869, criado pelo 

medico hungaro Karoly Maria Benkert. Depois, porque os codigos de conduta existentes nesse 

tipo de relacao diferem bastante dos padroes criados pelos homossexuais ocidentais modemos, 

pois, enquanto que aqui esta presente uma relacao relativamente equanime entre individuos 

cujos papeis e desejos estao voltados para o amor romantico ou simplesmente o prazer sexual, 

ali o que se evidencia e, sobremdo, uma relacao pedagogica onde o jovem e iniciado pelo 

adulto, ainda que o desejo erotico esteja presente. Alem disso, havia na Grecia Antiga um 

rigido padrao de comportamento, onde o adulto, por exemplo, jamais poderia ser penetrado 

pelo jovem, sem por em risco sua honra perante o povo. 

Relacoes similares podiam ser observadas tambem em outras grandes sociedades do 

mundo antigo, como a egipcia, a chinesa e a japonesa, e tambem em sociedades tribais, como 

os Marind, os Kiman, algumas tribos da Nova Guine, de Madagascar, na Melanesia; entre os 

grandes Nambas, na ilha de Malekula, onde todo chefe tinha um certo niimero de meninos-

amantes32. enfim, entre diversos grupos humanos havia, de algum modo e com significados 

especificos, a pratica de relacoes homoeroticas. 

Tambem, a homossexualidade como hoje a concebemos nada tinha em comum com o 

fenomeno do travestismo, largamente difundido em diversas ilhas da Melanesia e em inumeras 

tribos indigenas das Americas, onde ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA berdache (menino pederasta) assumia o papel e todas as 

funcoes comuns a mulheres da comunidade. Os berdache, em sua maioria, eram homens 

vestidos como mulher, mas tambem havia alguns casos raros em que mulheres se travestiam 

como homens e se comportavam como tais, sem com isso sofrerem qualquer tipo de sancao por 

parte da populacao local. Tomou-se classico o caso de um berdache, entre os indios guaiaky, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foucault, Michel. Mcrofisica do poder. Rio de Janeiro: Ediooes Graal, 2000. p. 244 

Ver Spencer, Colin. 1999. 

antecedem a segunda metade do seculo 19. 
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descrito por Pierre Clastres em seu belo textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O arco e o cesto . Dentro desse contexto, ainda 

que houvesse uma associacao innma entre dois homens ou duas mulheres, o teor dessa relacao 

em nada se assemelha ao padrao de relacionamento de um casal gay no Ocidente'4. 

Diante de tais fatos, ha de se perguntar: como a homossexualidade veio a tornar-se um 

tabu em nossa sociedade? Que reviravoltas na historia ocorreram, capazes de explicar a razao 

pela qual as relacoes entre pessoas do mesmo sexo viessem a se tornar talvez num dos maiores 

interditos da nossa sociedade. Obviamente nao resposta consensual para tal pergunta, contudo, 

a teoria mais plausivel recai sobre os preceitos religiosos que fundaram a sociedade ocidental 

modema. Na verdade. alem do legado helenista, a cultura ocidental foi tambem influenciada 

fortemente pelos ensinamentos biblicos dos hebreus, que tinha uma visao do sexo, do papel da 

mulher, da maneira de conceber a masculinidade infantil e o conceito de prazer bem diversos 

dos gregos. E por essa razao que se credita ao Judaismo a origem do tabu contra a 

homossexualidade. Um exemplo disso e a passagem do Levitico 18:22, que diz: "nao usaras 

do macho como se femea fosse, porque isso e uma abominacao". 

Esta e apenas uma das inumeras regras contra atos homossexuais que constam neste 

livro da Biblia. Uma explicacao logica, porem um tanto funcionalista. para tal proibicao, 

consiste na afirmacao de que o objetivo ultimo das regras de conduta defendidas no Levitico 

seria garantir a sobrevivencia do povo hebreu em meio as sucessivas diasporas por ele sofridas 

e a subjugacao imposta pelos egipcios. Essa tese, contudo, nao elucida satisfatoriamente a 

questao da origem do tabu contra a homossexualidade, ainda mais porque, como ja foi dito, 

todos os demais povos da Antiguidade praticavam, em menor ou maior escala, relacoes 

homoeroticas de forma relativamente livre. 

Desse modo, ainda que haja um que de verdade na "tese judaica" para a proibicao da 

homossexualidade, qual o sentido de serem mantidas entre nos tradicoes discriminatorias 

milenares de forma tao radical e arraigada num contexto bastante diverso do que havia ha mais 

de 20 seculos? Ora, e evidente que o Cristianismo nasceu no seio da cultura judaica e dela 

herdou todas as suas principals crencas, tradicoes e dogmas. Da mesma forma, o Islamismo 

surgiu proveniente dessas mesmas tradicoes, o que simplesmente tomou a homossexualidade 

um tabu para as tres maiores religioes do mundo. Entretanto, ainda nao se pode crer que a 

existencia de tao forte tabu esteja baseada unicamente na Lei Mosaica ou no mito de Sodoma e 

Gomorra, ainda que ai encontremos seu embasamento teologico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ver Clastres, Pierre. A sociedade contra o estado: pesquisas de antropologia politica. Sao Paulo: Cosac & Naify, 

2003 
34 Spencer, op.cit. 
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I. A ciencia contra a homossexualidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De todo modo, ha um fato indubitavel: ao longo da era crista, no ocidente. o 

homossexual inscreveu-se no hall dos estigmatizados. O estigma marca ou impressao, segundo 

Goffman,5 , emprega-se como indicativo de uma degenerescencia: os estigmas do mal, da 

loucura, da doenca. Na Antiguidade Classica, afirma Goffman, atraves do estigma, procurava-

se tomar visivel qualquer coisa de extraordinario, mau, sobre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de quem o apresentasse. 

O estigma "avisava" a existencia de um escravo, de um criminoso, de uma pessoa cujo contato 

deveria ser evitado. Na Era Crista, dois niveis foram acrescentados a metafora do estigma: 

num, de natureza sagrada, o estigma era sinal corporal de graca divina; no outro, era uma 

alusao medica de disturbio fisico. Com o desenvolvimento dos estudos de patologia social, a 

palavra voltou a ser conotada a degradacao, onde o estigmatizado foi tornado como prototipo 

do banido social, banido por exclusiva culpa sua Ao defini-lo, penalizaram-no, colocando-o a 

margem da sociedade. 

Muito antes da idade do cientificismo, instaurada a partir do seculo 18, o sodomita 

como era mais conhecido o homossexual, sofria severas punicoes, que podiam variar do 

encarceramento ate a pena capital. Na Idade Media, por exemplo, no auge do poder 

inquisitorial, o condenado por sodomia era queimado vivo e tinha seus bens confiscados pela 

Igreja. No seculo 16, periodo da Reforma alguns paises protestantes puniam a pratica 

homossexual com acoite publico, castracao, confisco de bens, morte na fogueira ou por 

afogamento. Nas colonias protestantes dos Estados Unidos, os acusados de cometerem 

"sujidades'" eram enforcados; na Inglaterra ate fins dos anos 1960, acusados de pederastia 

eram presos. Ate entao, os homossexuais eram simplesmente vistos como malditos, 

abominacoes da natureza. Na decada de 1940, durante a Segunda Grande Guerra, entre judeus 

e ciganos, constavam milhares de homossexuais como vitimas do Terceiro Reich. Os numeros 

sao desencontrados, mas estima-se que entre 10.000 e 80.000 homossexuais foram mortos nos 

campos de concentracao nazistas. 

A partir do seculo 19, contudo, quando as profissoes medicas comecam a considerar a 

homossexualidade como uma perversao cujo estudo pertencia ao campo da psicopatologia 

social, o homossexual toma-se personagem do discurso cientifico, um louco a ser disciplinado, 

uma monstruosidade ou objeto do biopoder incrustado no seio de uma sociedade onde a 

35 Goffman, Erving. Estigma: notas sobre a manipulacao da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: LTC, 1988. 
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construcao da sexualidade se da como categoria cientifico-politico-social, sendo produzida a 

partir das proibicoes e regulamentacoes de comportamentos que eram suspeitos de reprimi-laj6. 

Nesse contexto, a ciencia e a Medicina modernas, pos-revolucao sexual ocorrida no 

seculo 1837, mantiveram a firme posicao em declarar a homossexualidade como condicao 

doentia e anomala. Assim, o que outrora fora sensualidade adicional e posterior a saturacao de 

desejos normais, transformou-se em constituicao psicopatologica. Desse modo, quando nao era 

simplesmente ignorada, a sexualidade, de uma maneira geral, e a homossexualidade, em 

particular, era estudada com muita cautela. 

O interesse pela sexualidade em geral originou-se apos 1890, sobretudo o interesse 

social pelas diversas formas de vida sexual. Principalmente devido ao debate sobre a 

prostituicao, a sexualidade tornou-se topico importante entre diversos grupos sociais. E nesse 

momento que, em paises como a Alemanha, por exemplo, o uso da camisinha comeca a ser 

difundido e a pornografia passa a ser vendida em larga escala. O livro de Moll, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Untersuchungen uber die Libido sexualis, datado de 1897, foi a primeira obra classica em 

sexologia e um passo decisivo rumo a uma teoria geral da sexualidade modema. Nela, Moll 

desvinculou a sexualidade dos fins procriativos, contestando a nocao de "impulso procriadof \ 

Alem disso, afirmou que as atitudes relativas a perversao deveriam ser completamente 

liberalizadas. Entretanto, Moll fazia uma ressalva, e esta recaia exatamente sobre a 

homossexualidade. Para ele, esta era a unica aberracao sexual contra o padrao homem-mulher, 

ou seja, a homossexualidade ocupava posicao central entre as perversoes sexuais38. 

Dentre os medicos pioneiros que ousaram abordar o tema da homossexualidade e 

ainda arriscaram alguma especie de "tratamento", sem duvida o mais eminente foi Richard 

Von Krafft-Ebing, autor do primeiro compendio de sexologia, intitulado Psychopathia 

Sexualis, publicado em 1886. Nessa obra, alem de associar homossexualismo a 'travestismo'" e 

"degeneracao", Krafft-Ebing lembrou-se ainda de incluir em seu manual severas criticas ao 

lesbianismo, tido por ele como doenca hereditaria do sistema nervoso central, degeneracao e 

anomalia39. 

Mesmo o na epoca desconhecido Sigmunt Freud, discipulo de Krafft-Ebing, nao 

avancou muito na concepcao do homossexualismo vigente naquele periodo. Apesar de ter zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

36 Foucault, Michel. Historia da sexualidade (vol. 1): a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edicoes Graal, 1999. 
37 "Antes dessa epoca, todos os atos sexuais que ocorressem fora do casamento ou nao visassem a procriacao eram 

considerados peeaminosos e criminosos. Filosofos do Iluminismo, como Montesquieu e Voltaire, comecaram a se 

opor as praticas limitadas resultantes dessa perspectiva teologico-moral, preconizando a sensualidade dentro do 

casamento, independentemente do proposito procriativo e, sobretudo, nao condenando os prazeres libertinos". 

Bremmer, Jan (Org.), Op.Cit. p.238. 
38 Ver Bremmer, op. cit. 
39 Idem, Ibidem. 
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revolucionado toda a visao puritana que reinava naqueles dias sobre a sexualidade humana. 

Freud nao conseguiu livrar-se de pressupostos no minimo limitados e continuou classificando o 

comportamento homossexual em todas as suas formas como uma alteracao da evolucao normal 

da psique humana; em outras palavras, uma anomalia Mas Freud nao estava sozinho. As 

teorias de evolucao e de degeneracao, inspiradas em pensadores como Darwin, Moel, 

Gobineau, Marx, Michea Casper, vigentes na Europa nos meados do seculo 19, enfatizavam as 

qualidades femininas dos pederastas, classificando-os como "hermafroditas mentais" Esses 

estudiosos basearam-se em dados empiricos, pois, durante cerca de 150 anos, existiu uma 

subculmra de sodomitas na qual as formas de travestismo desempenhavam um importante 

papel40. 

O importante nesse momento e o fato de que homens de ciencia estavam comecando a 

descobrir a personalidade desviante por tras de diversos tipos de comportamento considerados 

"anormais", como a insanidade, o crime, a perversao. e eram principalmente medicos que 

associavam o comportamento desviante ao desenvolvimento fisiologico e psicologico dos 

individuos tidos como doentes ou criminosos natos. Se eram doentes, deveriam ser tratados, 

como se defendia na epoca e nao mais punidos. Segundo esse raciocinio, nao faltou 

criatividade quando o assunto em questao era "curar os invertidos": hipnose, choques, 

lobotomia castracao, foram alguns dos tratamentos empregados no intuito de curar os 

pederastas. Na antiga Checoeslovaquia por exemplo, durante os anos 1950, os pacientes 

tomavam uma droga indutora de vomito e eram obrigados a ver cenas de homens nus. Depois. 

recebiam uma injecao de testosterona e eram expostos a imagens de mulheres nuas. 

Influenciado pelo "espirito da epoca", o italiano Lombroso desenvolvia no final do 

seculo 19, uma nova ciencia da criminologia realizando estudos a partir de nocoes como as de 

'"criminoso nato" e "constituicao criminosa". Para Lombroso, por tras do crime, tomava-se 

agora visivel o criminoso. Desse modo, os medicos viam nos homossexuais uma raca distinta 

em que os corpos masculinos eram habitados por almas femininas, como defendia Ulrichs41. 

Teorias como as defendidas por Lombroso e Ulrichs estavam calcadas no pressuposto de que 

existia uma constituicao naturalmente criminosa ou patologica inerente a alguns individuos, e 

que estes, portanto, deveriam ser tratados42. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Idem, Ibidem. 
41 O termo uranista ou uraniano foi cunhado na decada de 1860, por Karl Heinrich Ulrichs, referindo-se a teoria de 

que um homem que sentisse atracao sexual por outro homem era, na verdade, uma mulher presa no corpo de um 

homem, isto e, o terceiro sexo. Ver Bremmer, op. cit. 
42 Em tese, a concepcao da homossexualidade como doenca perdurou ate 1974, quando a Organizacao Mundial de 

Saiide passou a orientar medicos e profissionais de saiide em geral a nao mais classificar a homossexualidade 
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Ideias como estas. vigentes na Europa, foram recebidas pela elite brasileira 

intelectualizada como a maior novidade no que dizia respeito aos estudos e a compreensao do 

perfil e do comportamento "desviantes" A partir de uma combinacao entre os discursos 

religioso, medico e juridico sobre o homoerotismo, criou-se no Brasil a nocao coletiva do 

homossexual como ser efeminado, imoral e degenerado43. Os membros da classe medica no 

Brasil que escreveram sobre o assunto, portanto, uniam a tradicional aversao moral e religiosa 

ao erotismo entre pessoas do mesmo sexo com teorias segundo as quais a homossexualidade 

devia-se ou a disturbios psicologicos ou a falta de escapes sexuais '"normais". Alem do mais, 

esses profissionais criaram tambem uma taxonomia que dividia os homossexuais em 

individuos "penetradores" e "penetrados", embora os criterios para empregar tais categorias 

fossem variaveis e inconsistentes. 

Um exemplo classico da concepcao vigente na epoca sobre a homossexualidade nos e 

dado por Francisco Ferraz de Macedo, medico e farmacologista, que, em 1872, publicou um 

estudo intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Da prostituiqdo em geral e em particular em relacao ao Rio de Janeiro, onde 

se referia aos "pederastas" do seguinte modo: 

Eles faziam questao de estar bem vestidos, especialmente quando iam ao teatro. 
Usavam paletos feitos sob medida, calcas com tecidos extravagantes que acentuavam 
suas formas, botas finas e polidas, camisas primorosamente bordadas, lenqos 
(geralmente vermelhos ou azuis) e gravatas de seda. Perfumavam seus cabelos e 
usavam cartolas brancas. Berloques e correntes de ouro pendiam de seus coletes. 
Levavam bengalas caras, usavam luvas de pelica e fumavam charutos cubanos44. 

E interessante observar nesta descricao a correlacao entre as figuras do dandi, 

homem culto e sofisticado presente nas grandes cidades europeias e que foram aqui 

"copiadas", e a personagem do sodomita, frequentemente visto pela sociedade englobante 

como prostituto e "fresco". Tambem e curioso notar o interesse do pesquisador no sentido de 

apreender os padroes de moda, codigos comunicacionais, alem de coordenadas de 

sociabilidade e territorialidade. Ou seja, esta presente o pressuposto de que os "pederastas", ou, 

o que da na mesma, "putos", constroem um universo social especifico, baseado numa 

identidade comum, vestindo-se de uma maneira caracteristica, comunicando-se por meio de 

codigos e gestos similares e encontrando-se nas ruas e em parques publicos45. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

como estado patologico. Entretanto, o numero relativo a homossexualidade na Classificacao Intemacional de 

Doencas so foi retirado definitivamente em 1993. 
43 Green, op. cit., p.78 
44 Apud Green, op. cit., p. 83. 
45 Green, op. cit., p. 85 
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Outro eminente intelectual brasileiro a escrever sobre o tema foi Francisco Jose 

Viveiros de Castro, professor de direito criminal na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, 

que publicou, em 1894, o estudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Attentados ao pudor: estudos sobre as aberracoes do 

instincto sexual, onde ha um capitulo sobre a pederastia. Ao que tudo indica, primeiro autor 

brasileiro a empregar o termo "homossexual" no pais, Viveiros de Castro, baseado em obras de 

sexologos europeus, argumentava em sua obra que a "inversao" era um problema medico, de 

natureza congenita, patologica e hereditaria. Descrevendo os lugares onde os "invertidos" se 

reuniam no Rio de Janeiro no final do seculo 19, este trabalho e, segundo James Green, um 

tratado intermediario entre as tradicionais condenacoes religiosas e morais da sodomia e a 

medicalizacao da pederastia. 

Menos de uma decada depois do estudo de Viveiros de Castro, outro medico carioca, 

Pires de Almeida, publica, em 1906, seu Homossexualismo: a libertinagem do Rio de Janeiro 

(estudo sobre as perversdes do instinto genital), onde mostra como os pederastas 

demonstravam um humor afiado e espirituoso para cacoar um do outro. 

Embora parecam absolutamente risiveis para o leitor nos dias de hoje, esses 

observadores medicos tinham a audaciosa intencao de documentar o que era considerado na 

epoca um problema social, alem de oferecer solucoes para melhorar a saiide publica do Rio de 

Janeiro (na epoca. capital do pais) e criar um papel ascendente dos profissionais medicos na 

manutencao da ordem e da saiide piiblicas. Seus textos revelam o processo atraves do qual 

argumentos morais sobre a depravacao da sodomia favoreceram as discussSes medicas sobre o 

carater patologico da pederastia, o que resultou em muitos confinamentos em instituicoes 

manicomiais na era pos-criminalizacao da pederastia como metodo terapeutico para "curar" 

esse desvio46. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Homossexualidade e ciencias sociais 

A questao da sexualidade so foi admitida como um campo de analise politica e 

pesquisa social nas ultimas decadas, superando a marginalizacao e a medicalizacao a que 

estava delegada ate entao. As razoes para a explosao dos estudos sobre sexualidade no interior 

das ciencias sociais sao bastante complexas e certamente estao relacionadas a uma serie de 

mudancas mais gerais ocorridas nas ciencias sociais no final do seculo 20, quando disciplinas 

como a historia, a sociologia e a antropologia foram instadas a buscar novas formas de 

compreensao que dessem conta de analisar o rapido ritmo de transformacoes do mundo pos-

"' Green, op. cit.. p. 7S 
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moderno. No entanto, talvez o mais importante seja debitar a crescente atencao conferida a 

sexualidade a uma sucessao de movimentos ocorridos no ambito da propria sociedade47. 

Apos a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tornaram-se o centro da 

sexologia, que, a partir das pesquisas do biologo Alfred Kinsey, adquiriu um carater 

protossociologico. Os livros de Kinsey, contudo, ainda se baseavam em premissas 

fundamentalmente biologicas, principalmente na nocao de valvula de escape sexual, que 

pressupoe um impulso sexual. Seu ponto de partida nao era a construcao social de 

sexualidades, mas estatisticas sobre masturbacao, relacoes homossexuais, praticas sexuais 

variadas e ate orgasmos infantis entre americanos, isto no auge dos conservadores anos 1950. 

A sexualidade, no entanto, foi escapando gradativamente a abordagens estritamente 

biologicistas rumo a perspectivas que privilegiavam componentes outros da sexualidade 

humana, diretamente voltados a questoes de ordem social, comportamental e cultural, o que 

estava em consonancia com as mudancas nos valores da sociedade ocidental a partir dos anos 

1960, onde a revolucao nos costumes era o "ar" que os jovens, estudantes e trabalhadores 

respiravam. As revoltas estudantis de maio de 1968 em Paris, o crescimento mundial do 

movimento estudantil, os grandes concertos de Rock ao ar livre, o consumo de maconha e 

LSD, a revolta nos Estados Unidos contra a guerra do Vietna, a "Primavera de Praga" na 

Checoslovaquia (atual Republica Tcheca), a ascensao do movimento hippie e sua maxima 

"faca amor, nao faca guerra", foram alguns dos fatos que contribuiram de alguma forma para 

que essa nova geracao acreditasse que a velha ordem estava ruindo e que uma nova aurora 

mais livre e bem menos neurotica estava despontando48. 

Desse modo, estava sendo inaugurado um tempo em que os homossexuais comecaram 

a organizar-se politicamente no intuito de promoverem uma luta mais contundente e eficaz no 

sentido de terem assegurados seus direitos de cidadania. de serem aquilo que eram em outras 

palavras, de nao serem discriminados ou agredidos simplesmente por desejarem alguem do 

mesmo sexo. Apos os tumultos de Stonewall, em Nova York, o movimento de liberdade gay, 

inspirado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Black Power e no movimento feminista (mais consolidados), despontou no 

mundo. Desafiando os tradicionais estereotipos homossexuais, os valores do gueto — 

territorios de sexo conhecidos como "mercado de carne"—, a Frente de Libertacao Gay uniu-se 

ao Movimento de Libertacao Feminina uma vez que a opressao contra os homossexuais, a 

exemplo do que ocorria com as mulheres. era definida como doutrinacao cultural inaceitavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Parker, Richard e Barbosa, Regina fvlaria (Org.) Sexuaiidades Brasileiras Rio de Janeiro Relume Dumara. 

1996. p.7 
48 Spencer op.cit 
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Portanto, a partir da decada de 1960, o sexo comeca a ganhar uma visibilidade nunca 

vista antes, sendo visto pela sociedade como forma de prazer e diversao, e nao apenas como 

algo que deveria acontecer unicamente na privacidade de um quarto escuro. A etica social que 

priorizava a auto-realizacao, a satisfacao das necessidades e desejos mais intimos, o estimulo 

ao consumismo e a exploracao erotica, tendencias que passaram a ganhar forca nesse periodo, 

se consolidam nas decadas seguintes, quando atitudes como beijar, abracar e andar de maos 

dadas pelas ruas vinham seguidas de reivindicacoes pelo fim da discriminacao e da opressao a 

que estavam expostos os homossexuais. Estava em jogo, nesse contexto, o fortalecimento da 

crenca de que o amor entre pessoas do mesmo sexo era tao natural e sadio quanto o de 

qualquer pessoa 

O fortalecimento politico do movimento gay organizado, que teve como principal 

conseqiiencia uma maior visibilidade do homossexual na sociedade, fez com que, em grandes 

cidades, locals de lazer comecassem a aceitar gays livremente, o que levou a formacao de 

circulos de relacionamento em bares, restaurantes, livrarias e saunas. Esses pontos de encontro 

formavam um circuito: os homens jantavam em determinado restaurante, exercitavam-se numa 

certa academia, freqiientavam os mesmos tres ou quatro bares e faziam sexo numa mesma 

sauna especifica49 

E nesse periodo que se verifica, em grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro e 

Sao Paulo, uma intensificacao das subculturas homossexuais, com a ocupacao de novas areas 

nas cidades e a abertura de bares exclusivamente gays, alem da tradicional apropriacao de 

espacos publicos. Estes ultimos, contudo, passaram a ser ocupados principalmente pelos 

travestis e miches, que viviam da prostituicao, enquanto os gays que procuravam sexo ou 

simplesmente um local seguro para conversar com os amigos, dan9ar ou paquerar, preferiam os 

bares, discotecas ou saunas. 

Essa proliferacao de espacos de lazer voltados para o publico gay marca tambem a 

politizacao do movimento gay no Brasil, com o surgimento do Somos, primeira organizacao 

brasileira em defesa dos direitos gays, e do jomal Lampiao da Esquina, fundado por 

intelectuais assumidamente gays. Nesse momento, o amor homossexual comeca a furar a 

barreira da censura imposta pela ditadura militar para chegar ate as capas de revistas de 

circulacao nacional, como azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IstoE, que, dois anos antes da Time, apresentou em sua capa duas 

maos masculinas entrelacadas, ilustrando materia sobre o tema50. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Spencer, op.cit. 
50 Trevisan, Joao Silverio. Devassos no paraiso: a homossexualidade no Brasil, da colonia a atualidade. Rio de 

Janeiro: Record, 2002. p.294 

32 



Estava surgindo desse modo, nas classes medias urbanas, uma outra forma de pensar e 

praticar relacoes sexuais e afetivas entre homens. Nesse meio, todos os homens que 

mantivessem relacoes sexuais com outros homens, independentemente do que faziam na cama. 

eram considerados homossexuais, colocando em xeque a rigida polaridade entre homossexual 

passivo e ativo, entre a "bicha" e o "bofe"— engendrada pelo modelo patriarcalista que 

moldou nossa historia —, e enfatizando a igualdade entre os parceiros. 

Obviamente, as transformacoes ocorridas no mundo, relacionadas a sexualidade e, 

especialmente, a homossexualidade, tiveram repercussoes diretas na academia, confirmando 

aquilo que Edgar Morin51 chamou de o "retorno do recalcado". Desse modo, a literatura 

produzida no ambito das ciencias sociais vem dando nas ultimas decadas, como disse 

anteriormente, especial atencao aos estudos voltados a sexualidade humana, notadamente no 

52 

que diz respeito as relacoes de genero e ao comportamento das chamadas minorias sociais . O 

chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boom de trabalhos sobre sexualidade veio acompanhado de uma separacao entre 

comportamento sexual e determinantes biologicos, perspectiva que deve muito a Michel 

Foucault em sua Historia da Sexualidade I. Aqui, Foucault afirma que a homossexualidade nao 

constitui um problema importante ate o seculo 18. A partir do seculo 19, porem, comeca-se a 

ver emergir a importancia do comportamento sexual na definicao da individualidade. 

De acordo com Foucault, a historia do Ocidente modemo constitui-se na producao de 

sujeitos referidos a um conjunto de relacoes sociais cuja significacao emana da emissao de um 

discurso da verdade sobre si mesmo, verdade essa que se encontra inapelavelmente no sexo. A 

metamorfose operada constitui-se na passagem da assim chamada simbolica do sangue para a 

analitica da sexualidade. A proposicao insiste que a localizacao dos sujeitos num mapa social e 

realizada na modernidade atraves de uma explicitacao desejante das pessoas, ou seja. a escolha 

de determinadas praticas sexuais revelaria a natureza dos individuos. Esta forma de 

classificacao veio deslocar parcialmente o esquema de insercao social anterior que situava os 

sujeitos a partir de seus lacos nas redes de parentesco . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Morin, a sociedade ocidental calou-se diante de duas quest oes-tabu: a sexualidade e a morte. Todavia, 

a partir dos anos 1970, assistimos a uma tentativa de desvelamento desses temas, configurando o retorno dos dois 

grandes temas recalcados. Ver Morin, Edgar. O homem e a morte. Rio de Janeiro: Imago, 1997. 
52 "A partir da decada de 1980, uma serie de trabalhos sobre a homossexualidade foi produzida na America 

Latina. E talvez nenhum outro lugar do continente tenha um conjunto tao extenso de trabalhos sobre questoes gays 

como o Brasil". Ver Parker, Richard. Abaixo do equador: cultures do desejo, homossexualidade masculina e 

comunidade gay no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2002. p.37 
53 Apud Heilbom, Maria Luiza. Ser ou estar homossexual: dilemas de construcao de identidade social. In: 

Sexualidades brasileiras. Parker, Richard e Barbosa, Regina Maria (Org). Rio de Janeiro: Relume Dumara, 1996. 

p. 138 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outro elemento importante na analise dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia da Sexualidade lea demolicao da 

tese da repressao sexual. Investindo contra as crencas difundidas, Foucault54 propoe que nao se 

trata de repressao, mas de uma incitacao permanente ao discurso do sexo. E por obra dessa 

grande transformacao que a identidade sexual, por intermedio das categorias de 

heterossexualidade e homossexualidade, passa a ser tao fortemente relevante. Passa-se a 

conceber uma faceta identitaria motivada por uma orientacao erotica espontanea que define a 

divisao das pessoas em categorias socialmente significantes . 

Ao mesmo tempo em que os movimentos sociais, como o fortalecimento das lutas 

dos movimentos feminista e lesbico fizeram emergir sexualidade e genero como questoes 

teoricas e de investigacao, a crescente preocupacao internacional em tomo de temas como 

populacao, saiide reprodutiva masculina e feminina e, mais recentemente, a epidemia de AIDS, 

promoveu uma interseccao com as agendas de pesquisas construidas em torno das 

preocupacoes feministas, gays e lesbicas. De tal forma que, embora setores conservadores 

preferissem circunscrever as questoes ligadas a sexualidade e direitos sexuais as minorias 

"progressistas", a ampla implicacao social das questoes de populacao, saiide reprodutiva e Aids 

garantiram, ainda que parcialmente, que o estudo da sexualidade e a sua dimensao social e 

politica emergissem como centrais ao debate que teve lugar na sociedade a partir do final do 

seculo 2056. 

Questoes relacionadas ao comportamento sexual do homem nao constituem, e bom 

dizer, uma novidade nas ciencias sociais, sobretudo quando consideramos a tradicao da 

disciplina antropologica, cujas etnografias que se ocupam da descricao dos costumes sexuais 

de sociedades ditas primitivas remontam ao initio do seculo 20, caso dos trabalhos de 

Malinowski57, Margaret Mead58, F.E. Williams, entre outros. Este ultimo, por exemplo. 

realizou, entre 1926 e 1932, um estudo sobre os papuas do Trans-Fly, onde observou as 

praticas homossexuais durante os ritos de iniciafao dos jovens59. Relatos de praticas sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo, na verdade, nao faltam a textos que remontam a epoca do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apud Heilborn, op. cit 
55 "As crencas atuais sobre a realidade da diferenca de sexos foram construidas nos seculos XVIII e XIX. So a 

partir desta epoca, entab, e possivel separar tao 'natural e originariamente' os seres humanos em dois sexos, dando 

sentido a expressoes como homossexualidade e heterossexualidade". Parker & Barbosa, op. cit., p. 10 
56 Parker & Brabosa, op. cit., p. 8 
57 Malinowski escreveu pelo menos duas obras import antes sobre o comportamento sexual de povos nao-

ocidentais. A questao das relacoes homoeroticas, contudo, apenas tangenciam algumas breves passagens dos 

livros, sem merecerem atencao maior. Alem do mais. o teor que Malinowski cmprega para referir-se ao 

comportamento homossexual recai sobre os preceitos vigentes na epoca que colocavam a homossexualidade no 

hall das perversoes sexuais. Ver: The sexual life of savages. New York: Harcourt, Brace & World, INC., 1929. E 

tambem: Sexo e repressao na sociedade selvagem. Petropolis: Vozes, 1973. 

58 Refiro-me aqui a Mead, Margaret. Sexo e temperamento. Sao Paulo: Perspectiva, 1988. 
59 Ver Bremmer, op.cit, p.13-14 
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Descobrimento. quando os cronistas, em sua maioria catolicos, relatavam com espanto a 

pratica do "pecado nefando" entre os selvagens recem-descobertos. 

Contudo, o olhar conferido a sexualidade nesses trabalhos nao a privilegiavam como 

um campo autonomo de investigacao com estatuto proprio, o que so veio se verificar bem 

recentemente, quando a antropologia toma a sexualidade como forma de pensar a sociedade, 

revelando uma tendencia geral de colocar questoes concernentes a intimidade no centro da 

construcao da pessoa moderna. A proposito, poderiamos dizer que duas faces compoem a 

personagem do individuo modemo: uma delas refere-se a sua constituicao como sujeito 

politico, livre, autonomo, portador de direitos de cidadania; a outra diz respeito a sua 

fabricacao subjetiva, por multiplos dispositivos disciplinares, que tomam as experiencias de 

genero e sexualidade centrais para a constituicao das identidades60. 

Como escreveu Michel Bozon61, as trajetorias e experiencias sexuais diversificam-se 

intensamente no decorrer da vida e tornam-se um dos principals elementos da construcao dos 

individuos, inscritos em relacionamentos cada vez mais mutaveis. Na sociedade 

individualizada contemporanea, os desejos e os relacionamentos nao podem mais existir sem se 

apoiar em improvisacoes mentais pessoais e interpessoais, por meio das quais sao elaborados 

os "cenarios sexuais", os quais sao construidos a partir das experiencias de cada u m 

representacoes culturais da sexualidade cada vez mais explicitas e numerosas. 

No contexto das ciencias sociais no Brasil. o trabalho de Jose Fabio Barbosa da Silva, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aspectos socioldgicos do homossexualismo em Sao Paulo62, de 1958, pode ser considerado 

pioneiro no sentido de ter dado ao tema da homossexualidade uma abordagem eminentemente 

sociologica. Neste trabalho, sob influencia da sociologia americana, que na epoca tinha forte 

interesse nos estudos de comportamento desviante e na compreensao de diferentes estilos de 

vida e visoes de mundo em uma sociedade complexa, Barbosa da Silva cuidou do mapeamento 

de espacos da cidade de Sao Paulo freqiientados por homossexuais de classe media alta, alem 

de compor um quadro das areas de "pegacao" no centro de Sao Paulo. Nesse trabalho. Barbosa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^Heilborn, 1999. p. 8 
61 Bozon, Michel. Sociologia da sexualidade. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2004. 
02 Gracas ao trabalho detetivesco de James Green, podemos ter acesso hoje ao trabalho de Jose Fabio Barbosa da 

Silva. De familia abastada do interior de Sao Paulo, Barbosa da Silva foi morar ainda jovem na cidade de Sao 

Paulo, onde se graduou em Sociologia no que e hoje a Universidade de Sao Paulo (USP). Sob orientacao do 

professor Florestan Femandes, Barbosa da Silva fez especializacao em Sociologia na mesma instituicao, 

desenvolvendo um estudo sobre a "comunidade" gay masculina na cidade de Sao Paulo, o que abriu o campo de 

estudos sobre a homossexualidade masculina a partir de um ponto de vista sociologies Neste trabalho, o autor 

busca tracar o perfil da "comunidade" homossexual na cidade: seus habitos, sua concentracao no espaco urbano, 

suas perspectivas e frustracdes, seu vocabulario caracteristico, etc. Ver Green, James N., e Trindade, Ronaldo 

(Org.). Homossexualismo em Sao Paulo e outros escritos. Sao Paulo: UNESP, 2005. Alem de textos escritos 

pelos organizadores e pelo proprio Barbosa da Silva, o livro ainda inclui artigos escritos por Edward MacRae, 

Isadora Lins Franca, Julio Assis Simoes, Nestor Perlongher e Peter Fry. 
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da Silva trabalha com a nocao de grupo rninoritario, conceituando os homossexuais como um 

grupo rninoritario com uma subcultura distinta. 

Como parte de seu projeto de pesquisa, o autor pediu aos setenta informantes que 

respondessem a 82 questoes, as quais incluiam temas como suas primeiras experiencias 

homossexuais, o processo de encontrar outros homossexuais, os tipos de amizades e parceiros 

que eles mantinham e os modos pelos quais esses individuos lidavam com suas respectivas 

familias e com a sociedade no que concemia a sua sexualidade63. Alem de explicar o processo 

de socializacao dos homossexuais paulistas, Barbosa da Silva tambem mapeou o territorio 

urbano que eles ocupavam. A mesma area onde durante o dia funcionava o centro comercial e 

empresarial de Sao Paulo, abrigava a noite uma vida noturna bastante efervescente: "Toda essa 

regiao de prazer comeca a viver com o entardecer e acha a sua maior agitacao nas noites de 

sabado" 64 

A partir dos anos 1970, periodo em que uma antropologia urbana comeca a ganhar 

terreno no Brasil, uma serie de trabalhos dedicados ao tema da homossexualidade comeca a ser 

produzida. Nesse periodo, varios alunos de Peter Fry produziram estudos importantes sobre a 

homossexualidade no Brasil. Dentre os poucos a que tive acesso encontra-se o trabalho de 

Carmen Dora Guimaraes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O homossexual visto por entendidos, de 1977, que trata de uma rede 

social formada por quatorze homens gays que sairam de Minas Gerais para o Rio de Janeiro no 

initio dos anos 1970. Somam-se a este o trabalho de Edward MacRae, A construcao da 

igualdade, uma analise antropologica do grupo Somos, que, como disse anteriormente, foi o 

primeiro grupo gay organizado do Brasil; tambem o No escurinho do cinema... socialidade 

orgidstica nas tardes cariocas, de Terto Junior, onde o autor faz uma analise do sexo 

homossexual nos cinemas do Rio de Janeiro; alem do trabalho de Nestor Perlongher, O 

negocio do miche, onde o autor atualiza a topografia sexual descrita por Barbosa da Silva para 

os anos 1980. 

Trabalhos pioneiros em grande medida, cujas abordagens diferem radicalmente da 

apresentada por Jaime Jorge em 1953 em seu Homossexualismo masculino, tratado sobre a 

homossexualidade masculina no Brasil. Neste trabalho, Jorge fez questao de publicar as onze 

cartas escritas por seus informantes como parte da obra, as quais dao uma ideia da a 

complexidade das vidas de diferentes homossexuais no Rio de Janeiro no fim dos anos 1940, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao tomar contato com a obra de Barbosa da Silva, fiquei surpreso por encontrar inumeras questoes que eu tinha 

em mente para o meu trabalho. O curioso disso tudo e o fato de que so muito depois de elaborar meu projeto de 

pesquisa pude conhecer sua monografia, o que demonstra ter havido uma interessante coincidencia. Esta, contudo, 

termina ai, pois nossos trabalhos seguem a partir de abordagens conceituais distintas. 
64 Barbosa da Silva apud Green, op.cit, p. 273-6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desde homens apaixonados por soldados ate as animadas correspondencias de jovens 

homossexuais voltando de suas viagens ao exterior. Contudo, o torn geral da obra e 

condenatorio, exalando ojeriza e clemencia: "Coitados! Infelizes, so adoram machos e por eles 

se apaixonam. Perdoai-os; sao doentes, nao sabem o que fazem...". E continua: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sodomia trouxe e trara consigo os germes da doenca, da tragedia do crime. Nao se 
iludam, jovens adolescentes. Quando Ihes falarem de 'uma felicidade celeste', de um 
gozo imortal', nao acreditem. Eu vi a outra face do Amor Socratico' e Ihes asseguro 

que e horrenda, monstruosa. [...] haverd, realmente, felicidade onde existem fissuras 
anais e liquidos contendo gonococos?63 

2. A abordagem antropoldgica do outro: uma discussao tedrica e metodoldgica 

Evidentemente, obras com um teor tao negativista dirigido ao comportamento 

homossexual tornaram-se coisa do passado, certo? Certamente nao. Na verdade, ao contrario 

de uma evolucao linear dos discursos sobre a homossexualidade ao longo do tempo, o que se 

pode observar e uma co-prevalencia de diversos discursos, desde os de maior intransigencia 

aos mais radicalmente comprometidos em favor da livre expressao das sexualidades e, de 

forma mais ampla dos desejos e das subjetividades. Entretanto, esta e uma discussao para 

outro momento. 

! O que devemos considerar por enquanto e o fato de que os diversos discursos 

construidos dobre o homoerotismo ao longo da historia remetem a uma reflexao de ampla 

envergadura a respeito da diferenca e de como a antropologia lida com ela Onde esta a 

diferenca ou o que ela representa? Na verdade, como bem coloca Geertz, a diferenca nao 

possui um lugar definido concretamente; ela e inventada construida criada exagerada pelo 

etnografo, que opta por "dramatizar a estranheza", enaltecer a diversidade e transpirar largueza 

de visao66 Nesse sentido, colocando um '"nos" particulares entre um "eles" particulares, a 

etnografia tern de cumprir seu papel de proporcionar enredos e narrativas que nos tomem 

visiveis para nos mesmos, representando a nos e a todos os outros como jogadores no meio de 

um mundo repleto de estranhezas irremoviveis. Desse modo, num contexto de espacos mal 

definidos, flexiveis, cheios de irregularidades e dificeis de localizar (e onde o semelhante e o 

diferente nao ocupam territorios exclusivos), e no fortalecimento da nossa capacidade de 

imaginacao para apreender o que esta diante de nos que residem os usos da diversidade e do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jorge apud Green, James. Op.Cit, p.284-5 

Geertz, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000. 
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seu estudo. Assim sendo, como Geertz afirma, a antropologia depende mais de uma pratica de 

pesquisa particular. 

Trata-se, neste caso, de um trabalho investigativo empreendido pelo cientista "cuja 

principal tecnica e a sociabilidade e cujo principal instrumento e ele proprio". Isto pode 

constituir um grande problema quando levamos em conta a questao de saber se pesquisas que 

se apoiam tao somente no fator pessoal — um dado pesquisador num dado momento, um certo 

informante num certo local — podem ser suficientemente "objetivas", "sistematicas", "exatas", 

"testaveis", para gerar mais do que uma mera colecao de historias razoavelmente plausiveis. 

E provavel que o fator pessoal (subjetivo) das pesquisas antropologicas tenha ficado 

mais evidente com o processo de complexificacao das sociedades em meio ao que 

convencionalmente chamamos de globalizacao, quando as barreiras entre nos/eles foram 

parcialmente rompidas e os antropologos se voltaram para o estudo de suas proprias sociedades 

ou da sociedade dos "outros tornados complexos". 

Mas o que esta em jogo no empreendimento antropologico em sua acepcao mais ampla 

e a busca pelo significado no mundo dos outros. Como ja dizia Barth67, para descobrir este tipo 

de significado e preciso, alem de conferi-lo, ligar um fragmento de cultura e um determinado 

ator a constelacao particular de experiencias, conhecimentos e orientacoes desse ator. Nesse 

sentido. e necessaria aos antropologos a consciencia de que os atores estao sempre e 

essencialmente posicionados. O caminho que devemos seguir, portanto, consiste em incorporar 

ao nosso modelo de producao de cultura uma visao dinamica da experiencia como resultado da 

interpretacao de eventos pelos individuos. 

A principal preocupacao enfatizada por Barth e a de que a nocao de pessoa, bem como 

a de identidade, deve ser colocada sob uma perspectiva analitica que privilegie o contexto da 

acao, o que da margem para percebermos como de alguma maneira "os varios horizontes 

limitados das pessoas se ligam e se sobrepoem, produzindo um mundo maior que o agregado 

de suas respectivas praxis" 68. Desse modo. a tarefa do antropologo continua sendo e a de 

mostrar como isso se da, e mapear esse mundo maior que surge. 

O mapeamento desse mundo maior e possivel somente a partir da construcao da 

dinamica interna de cada uma das correntes culturais que moldam o mundo que as pessoas 

habitam. Por essa razao, e preciso separar certos aspectos da pessoa e liga-los a partes de outras 

pessoas, formando organizacoes englobantes. Trata-se, desse modo, de um posicionamento nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Barth, Fredrik. A analise da cultura nas sociedades complexas. In: O guru, o iniciador e outras variacoes 

antropologicas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000. 
08 Idem, Ibidem. 
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so dos atores que investigamos, mas, sobretudo, de um quadro de referenda que construimos, 

no qual todos temos um lugar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Novos sujeitos sociais e osprocessos disjuntivos de cultura e identidade 

Certamente nao era no contexto de individuos hifenados, '"homens traduzidos". 

crioulos, cyborgs ou portadores de sexualidades policiadas que Otavio Velho pensou a nocao 

de novos sujeitos sociais69. Entretanto, esta categoria remete a uma questao mais ampla 

relacionada as "margens incertas" das identidades, nao apenas desses novos sujeitos (onde 

incluo os homossexuais na medida em que estes se tornaram "objeto" de discurso cientifico ha 

muito pouco tempo), mas tambem da identidade do proprio antropologo, o qual e impelido a 

fa/er. durante seu percurso tanto pessoal quanto profissional (ja que esses dois lados da moeda 

sao indiscerniveis), uma antropologia compartilhada, ou seja, uma antropologia da 

antropologia. 

Esse momento reflexivo, imerso em incertezas de toda ordem e que tern envolvido a 

antropologia, poderia corroborar a crenca de que esta disciplina poderia fechar-se em si 

mesma. Entretanto, o que observamos e uma extraordinaria diversidade de lugares que podem 

e estao sendo submetidos ao olhar antropologjco, o qual busca perceber as maneiras de viver e 

de conceber os valores que se desenvolvem num dado espaco e por meio de determinados 

sujeitos. Nesse contexto, as diferentes maneiras de viver devem ser abordadas como processos 

de resolucao situacionais em seu sentido permanentemente contemporaneo e em sua 

intencionalidade sempre significante e questionadora. 

Ha, desse modo, mudancas constantes de pontos de vista e tambem de foco, exercicio 

este que poe aprova nao apenas os diversos grupos e agentes de determinada realidade social, 

mas, igualmente (e talvez principalmente), as condicoes e os procedimentos de observacao. 

Este constitui um aspecto essencial da investigacao antropologica, pois, uma vez que nos 

achamos imersos nas incertezas de conjunturas culturais fluidas e disjuntiv as — que favorecem 

o aparecimento de atores sociais com identidades cada vez mais complexas e fragmentadas —, 

a construcao de um novo modelo de escrita etnografica e de uma metodologia de apreensao de 

dados (juntamente com um projeto critico de reavaliacao tanto do objeto de estudo quanto do 

lugar do antropologo) toma-se urgente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Velho refere-se a emergencia de novos sujeitos no contexto das crencas religiosas surgidas no mundo moderno. 

Ainda assim, podemos observar uma ramificacao entre estas duas perspectivas acerca do sujeito moderno na 

medida em que ambas convergem no reconhecimento do carater fragmentario das identidades sociais. Ver: Velho, 

Otavio. Besta-fera: recriacao do mundo. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para James Clifford , por exemplo, critico do modelo etnografico classico formulado 

por Malinowski, a experiencia etnografica que busca uma realidade "autentica" ja nao e 

possivel de ser efetuada no mundo moderno. Segundo Clifford, o desenvolvimento da 

descricao etnografica nao pode ser compreendido em separado de um debate politico-

epistemologico mais geral sobre a representacao da alteridade. Alem disso, contra a etnografia 

autoral a la Malinowski, Clifford lanca a seguinte questao: "como, exatamente, um encontro 

intercultural loquaz e sobredeterminado, atravessado por relacoes de poder e propositos 

pessoais, pode ser circunscrito a uma versao adequada de um 'outro mundo' mais ou menos 

diferenciado, composto por um autor individual?" . 

Uma proposta complementar a esta e oferecida por George Marcus72, para quern a 

etnografia contemporanea deve abandonar uma perspective analitica que parta unicamente da 

experiencia vivenciada em um nivel local e procurar o atendimento de um ponto de vista 

global. Esse deslocamento poe em foco o modo como as identidades sao negociadas nos 

lugares onde o antropologo realiza suas pesquisas de campo. Nesse sentido, Marcus vai mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

longe que Clifford ao afirmar que a antropologia nao funciona simplesmente como instrumento 

para o alargamento do discurso humano e da nossa visao sobre outras culturas, mas, 

principalmente, como uma critica da sociedade do proprio antropologo, o que implica numa 

reavaliacao teorica e metodologica da antropologia. 

Para a elaboracao do que Marcus chama de emografia modemista critica, ele coloca tres 

requisitos relativos a construcao dos sujeitos etnograficos atraves da problematizacao das 

nocdes de espaco e tempo, alem da perspective (ou voz) numa emografia realista; e outros tres 

requisitos estrategicos para o estabelecimento da presenca do etnografo no seu texto, que sao: a 

apropriacao dialogica dos conceitos analiticos, a bifocalidade e a justaposicao critica das 

possibilidades. Trata-se das redefinicoes do observado e do observador que devem ser tomadas 

acima de tudo como um desafio ao etnografo que agora exponho resumidamente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Redefinindo o observado 

a) Problematizar o espaco - O conceito de comunidade, no seu sentido classico de 

valores, identidade e cultura compartilhados, baseia-se na nocao de localidade de modo a 

definir uma referenda basica que orienta a etnografia Contudo, nos estudos das modernidades. 

Clifford, op.cit. 

Idem, Ibidem. 

Marcus, op.cit. 
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as conotacoes de solidez e homogeneidade relacionadas a nocao de comunidade foram 

substituidas pela ideia de que a producao localizada de identidade nao depende apenas das 

atividades observaveis concentradas em uma localidade especifica. Na realidade. a producao de 

identidade e multilocalizada. 

b) Problematizar o tempo - As representacoes coletivas sao fdtradas de modo mais 

eficaz atraves das representacoes pessoais. Ao compreender este fato, a emografia modernista 

penetra, exprime e ate determina as identidades sociais de um dado local num estudo que e 

sinonimo de preocupacao com a propria construcao de identidades pessoais e coletivas. Desse 

modo, e com a producao de autobiografias que podem ser melhor avaliadas as experiencias 

historicas carregadas na memoria e que determinam a forma dos movimentos sociais 

contemporaneos. 

c) Problematizar a perspectiva/voz - As vozes nao devem ser tidas como produtos de 

estruturas locais, baseadas apenas na comunidade e na tradicao, nem como fontes privilegiadas 

para a definicao de perspectivas, mas como produtos de conjuntos complexos das associacoes e 

experiencias que as constituem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Refazendo o observador 

a) Apropriacao (atraves do dialogo) do aparato conceitual de um texto - E' necessaria a 

abertura para a alteracao dos conceitos do proprio antropologo por meio de uma operacab 

lntensamente refiexiva; um exercicio plenamente dialogico que abandone um processo pautado 

exclush amente numa exegese dos conceitos nativos. 

b) Bifocalidade - E provavel que a identidade do antropologo e do seu mundo esteja 

profundamente relacionada com o mundo especifico em estudo. A multifocalidade dos 

processos de identidade e o seu reconhecimento continuam sendo uma caracteristica definidora 

da sensibilidade modernista no atual campo da etnografia. 

c) Justaposicoes criticas e consideracao de possibilidades alternativas - A funcao de 

uma emografia modernista e empreender, sobretudo, uma critica cultural, nao apenas dos 

instrumentos da disciplina ou da sociedade do etnografo, mas tambem a critica cultural das 

condicoes internas ao local do enfoque etnografico, isto e, o mundo localizado descrito pela 

emografia. Alem disso, o tratamento modernista da realidade permite a consideracao das pistas 

dos caminhos que nao foram trilhados ou as possibilidades que nao foram ainda exploradas. 

* * * 
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Por falar em critica cultural, e razoavel fazer uma breve mencao a perspectiva 

culturalista apresentada por Homi Bhabha73, que vem se destacando como intelecmal 

"colonizado" a partir de suas instigantes analises literarias, por meio das quais empreende uma 

critica cultural, alem de uma arguta reflexao sobre a cultura global. A proposito desse assunto, 

Bhabha propoe um debate sobre o local da cultura num mundo marcado por fraturas 

disjuncoes, que ele define nos seguintes termos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O local da cultura e um entre-lugar deslizante, marginal e estranho, que, por resultar 
do confronto de dois ou mais sistemas culturais que dialogam de modo agonistico, e 
capaz de desestabilizar essencialismos e de estabelecer uma mediacdo entre teoria e 
prdtica politico.14 

Esse "entre-lugar deslizante" abarca principalmente as vidas que nele se encontram e 

marca o "momento de transito em que espaco e tempo se cruzam para produzir figuras 

complexas de diferenca e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusao e 

exclusao" 75. O que e teoricamente inovador e politicamente crucial, segundo o proprio 

Bhabha, e 

a necessidade de pensar alem das narrativas de subjetividades origindrias e iniciais e 
de focalizar aqueles momentos ou processos que sao produzidos na articulacao de 
diferencas culturais. Esses entre-lugares fornecem o terreno para a elaboracao de 
estrategias de subjetivacao — singular ou coletiva — que dao inicio a novos signos de 
identidade e pontos inovadores de colaboracdo e contestacao, no ato de definir a 
propria ideia de sociedade.76 

Bhabha enfatiza a emergencia de intersticios e a negociacao do valor cultural, alem 

das experiencias intersubjetivas, afirmando que a representacao da diferenca nao deve ser lida 

apressadamente como o reflexo de tracos culturais preestabelecidos. Para ele, a articulacao 

social da diferenca, segundo a perspectiva da "minoria", e uma negociacao complexa em 

andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem em 

momentos de transformacao historica As diferencas sociais sao entao os signos da emergencia 

dos agrupamentos humanos concebidos como projetos comunitarios (ao mesmo tempo uma 

visao e uma construcao). Assim, nossa autopresenca mais imediaia nossa imagem publica, 

vem a ser revelada por suas descontinuidades e desigualdades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bhabha, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

Idem, Ibidem, 

Idem, Ibidem. 

Idem, Ibidem. 
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O contexto para a reflexao atual sobre a cultura tern a ver com uma macro-

antropologia voltada para questoes relacionadas aos processos de globalizacao e de 

transnacionalizacao cultural. A proposito, os anos 1980 sao bastante proficuos na producao e 

legitimacao dessa macro-antropologia, marcando nao so um periodo de desconstrucoes pos-

modemas e do estabelecimento dos estudos pos-colonialistas, mas sobretudo do deslocamento 

antropologico das regioes perifericas do mundo em direcao ao seu centro. E' tambem o 

momento em que comecam a figurar com maior destaque nos debates antropologicos nomes 

ate entao desconhecidos como Ulf Hannerz e Arjun Appadurai, isso so para ficar entre os mais 

conhecidos, que se tornaram importantes pensadores das identidades culturais e das 

transformacoes politicas e economicas do mundo global. Vale a pena discorrer brevemente 

sobre esses autores, uma vez que suas abordagens serao de grande valia sobretudo na parte 

final do presente estudo. 

Trazer Hannerz para essa discussao e particularmente interessante para pensarmos a 

respeito da questao dos "fluxos de cultura global" 77 E importante percebermos que a ideia de 

"fluxos", na acepcao que Hannerz atribui ao conceito, implica em "um ponto de vista bastante 

abrangente da coerencia (relativa) e da dinamica de entidades sociais e territoriais maiores do 

que aquelas convencionalmente abordadas pela disciplina antropologica". Alem de evidenciar 

o fato de que as pessoas inventam e refletem sobre a cultura, a metafora dos fluxos propoe a 

tarefa de problematizar a cultura em termos processuais ou de interconexoes relacionais. 

Alem de fluxos, Hannerz cunha outras duas metaforas correlatas para designar 

problematicas do processo de fluxo cultural, que sao: "limites" e "hibridos". A primeira tem a 

ver com descontinuidades e obstaculos aos fluxos livres de cultura, mas tambem com 

intersticios dentro dos quais se dao os contatos e as interacoes. Essa zona fronteirica e onde 

ocorrem os deslocamentos situacionais e combinacoes inovadoras, organizando seus recursos 

de novas maneiras e promovendo "'experiencias"'. E' tambem onde as pessoas (como seres 

culturais), sao moldadas e modelam a si mesmas por peculiaridades de suas biografias, gostos e 

cultivo de talentos. Em suma, como afirma Hannerz, e nas regioes fronteiricas que as coisas 

acontecem, inclusive o processo de hibridizacao. 

Hibridos e a metafora que Hannerz emprega para referir-se aos atores que emergem 

dos contatos e das interacoes ocorridas nas zonas fronteiricas. Exemplos de sujeitos hibridos 

sao os crioulos, os cosmopolitas e oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cyborgs, frutos e agentes diasporicos, atores misturados 

que sao, a um so tempo, causadores e vitimas de uma salutar e inevitavel renovacao cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

77 Hannerz, Ulf. Fluxos, fronteiras, hibridos: palavras-chave da antropologia transnacional. In: Mana. 3 (1), pp.7-
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Tal renovacao, no entanto, nao e um processo livre de tensoes. Ao menos e o que diz Arjun 

Appadurai, cujo referencial e o que ele denomina como a economia cultural global e os 

fenomenos de disjuncao e diferencas decorrentes dessa economia78. Segundo ele, o problema 

central das interacoes globais atuais e a tensao entre a homogeneizacao e a heterogeneizacao 

cultural, onde a nova economia cultural global atua como uma ordem disjuntiva, superposta e 

complexa, que nao pode mais ser interprelada em termos de modelos de centro e periferia 

existentes. 

Para a analise dessas disjuncoes, Appadurai emprega uma estrutura terminologica 

elementar partindo do relacionamento entre cinco dimensoes do fluxo da cultura global. Sao 

elas: a) etnopanoramas; b) midiapanoramas; c) tecnopanoramas; d) financopanoramas; e) 

ideopanoramas. Cabe aqui uma breve definicao desses cinco panoramas. 

a) Etnopanorama: panorama das pessoas que constituem o mundo em transformacao 

no qual vivemos. Essas pessoas sao os mristas, os imigrantes, os refugiados, exilados, etc. 

b) Tecnopanorama: configuracao global, tambem fluida, da tecnologia. 

c) Financopanorama: distribuicao do capital global. 

d) Midiapanorama: distribuicao de capacidades eletronicas (televisao, jornais, revistas. 

Internet, filmes. etc.) de produ/ir e disseminar informacoes e tambem imagens do mundo 

produzidas por essa midia. 

e) Ideopanorama: imagens conectadas, diretamente politicas, e que se relacionam as 

ideologias dos estados e as contra-ideologias de movimentos orientados para a tomada do 

poder do Estado. 

O sufixo "panorama", segundo Appadurai, refere-se aos multiplos "mundos 

idealizados" constituidos pelas imaginacoes historicamente situadas das pessoas e dos grupos 

disseminados pelo mundo inteiro, possibilitando apontar para as formas fluidas e irregulares 

dessas paisagens. Essa analise terminologica, afirma Appadurai, estabelece a base de uma 

formulacao experimental das condicoes sob as quais ocorrem as disjuncoes em meio a fluxos 

de cultura, e esclarece ainda: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valho-me desses termos, com um sufixo "panorama", para indicar [...] que nao se 
trata de relacoes objetivamente dadas que tern a mesma aparencia a partir de cada 
dngulo de visao, mas, antes, sao interpretaqdes profundamente perspectivas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inclusive e o titulo de um artigo seu. Ver Appadurai, Arjun. Disjuncao e diferenca na economia cultural global. 

In: Featherstone, M. (Org.). Cultura global: nacionalismo, globalizacao e modernidade. Petropolis: Vozes, 1994. 
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modeladas pelo posicionamento historico, lingiiistico e politico das diferentes especies 
de agentes... '9 

4. Os solidos pastosos da identidade cultural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em Identidade e Diferenga80, o pensador alemao Heidegger afirma que o principio da 

identidade soa, conforme uma formula corrente: A=A, principio este que, segundo ele, vale 

como a suprema lei do pensamento. Quando o pensamento, interpelado por um objeto, segue-

lhe os passos, pode acontecer-lhe que se transforme o caminho. Por essa razao, e aconselhavel 

atentar ao caminho e menos ao conteiido. Mas afinal, pergunta Heidegger, que diz a formula 

A=A, em que ordinariamente se apresenta o principio da identidade? A formula designa a 

igualdade de A e A. De uma equacao fazem parte ao menos dois elementos em que um A se 

assemelha a um outro. Mas quer o principio da identidade expressar tal coisa? Manifestamente 

nao. 

O identico, em latim idem, designa-se em grego td auto. Traduzido em nossa lingua, 

to auto significa o mesmo. Para que algo possa ser o mesmo, basta cada vez um. Nao e preciso 

dois como na igualdade. A formula A=A fala de uma igualdade, ela nao nomeia A como o 

mesmo. A formula corrente para o principio da identidade encobre, portanto, justamente o que 

o principio quereria di/er: A e A. ou seja. cada A e ele mesmo o mesmo. A formula mais 

adequada para o principio da identidade A e A nao diz apenas: cada A e ele mesmo o mesmo; 

ela diz antes: consigo mesmo e cada A ele mesmo o mesmo. Em cada identidade reside a 

relacao "com", portanto, uma mediacao, uma ligacao, uma sintese: a uniao numa unidade. Por 

isso a identidade aparece, atraves da historia do pensamento ocidental, com o carater da 

unidade. Mas esta unidade nao e absolutamente o insipido vazio daquilo que, em si mesmo 

desprovido de relacoes, persiste na monotona uniformidade. O principio da identidade fala 

antes do ser do ente. Como principio do pensamento, o principio somente vale na medida em 

que e um principio do ser, cujo teor e: de cada ente enquanto tal faz parte a identidade, a 

unidade consigo mesmo \ 

Heidegger parte, portanto, da premissa de que ha uma identidade ontologica, essencial 

do ser. Mas o que dizer da identidade social? Sobre isto escreve Luiz Eduardo Soares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Idem, Ibidem. 

80 Heidegger, Martin. Identidade e diferenca. In: Conferencias e escritos filosoficos. Sao Paulo: Abril Cultural, 

1979. (OsPensadores) 

81 Heidegger, op.cit., p. 179-80 
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Identidade, presumivelmente, remete, de uma perspectiva essencialista, a essencia 
daquilo que se e, aquilo que designa a substdncia de uma entidade e, ao mesmo tempo, 
a distingue. Em sociedade, identidade e sempre a "identidade a" ou "com", antes de 
ser "identidade de". Quer dizer, nao e algo que se possua. Identidade e identidade 
com alguem, com algum modo de ser. Depende, portanto, de uma dupla interpretacao, 
sobre si e sobre o "outro significativo " 82. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O debate sobre identidade e hoje assunto corrente, sendo a "linguagem da politica, da 

cultura civica e das ciencias sociais" 83. Mas, acima de tudo, esta em discussao a chamada crise 

de identidade do sujeito. 0 homem da sociedade modema, segundo Smart Hall, tinha uma 

identidade bem defmida e localizada no mundo social e cultural. Entretanto, uma mudanca 

estrutural fez com que as identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raca e 

nacionalidade se fragmentassem, se deslocassem 84 Se antes estas identidades eram solidas 

localizacoes, nas quais os individuos se encaixavam socialmente, hoje elas se encontram 

descentralizadas, fraturadas, com fronteiras menos definidas, provocando no individuo uma 

crise de identidade. Esta "crise de identidade", afirma Hall, faz parte de um processo mais 

amplo de mudanca, que esta deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referenda que davam aos individuos uma ancoragem 

estavel no mundo social85. 

Hoje, portanto, uma identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente e 

uma fantasia. Ao inves disso, a medida que os sistemas de significacao e representacao cultural 

se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possiveis, com cada uma das quais poderiamos nos identificar, ao menos 

temporariamente86 E preciso admitir que, nesses tempos de pos-modernidade, o sujeito e, 

simultaneamente, "muitas coisas", ou melhor, e constituido de muitas identidades que, 

transitorias e contingentes, inacabadas e historicas, sao vividas frequentemente com tensoes e 

conflitos87, envolvendo tanto interesses objetivos e politicos, quanto interesses subjetivos 

concementes a desejo, prazer. auto-conhecimento e, por que nao dizer, angiistias existenciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Soares, Luiz Eduardo. Sair do armario e entrar na gaveta. In: Homossexualidades, cultura e politica/ Celio Golin 

e Luis weiler (org.). Porto Alegre: Sulina, 2002. 
83 Idem, ibidem. 
84 Hall, Stuart. A identidade cultural na pos-modernidade. Rio de Janeiro: DP & A, 2000. p. 7 
85 Idem, Ibidem. 
86 Idem, Ibidem. 
87 Louro, Guacira Lopes. Sexualidades contemporaneas: politicas de identidade e de pos-identidade. In: 

Construcoes da sexualidade: genero, identidade e comportamento em tempos de Aids/ Anna Paulo Uziel, Luis 

Felipe Rios, Richard Parker (orgs.). Rio de Janeiro: Pallas: Programa em Genero e Sexualidade IMS/UERJ e 

ABIA, 2004. 
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A identidade depende tambem da diferenca. Como afirma Stuart Hall , a identidade 

nao se opoe a diferenca, e sim, depende dela A identificacao e um processo de articulacao, 

uma suturacao, uma sobredeterminacao, e nao uma subsuncao. Ha sempre "demasiado" ou 

"muito pouco", uma sobredeterminacao ou uma falta, mas nunca um ajuste completo, uma 

totalidade. Como todas as praticas de significacao, ela esta sujeita ao "jogo" dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA differance. Ela 

obedece a logica do mais-que-um. E uma vez que, como num processo, a identificacao opera 

por meio da differance, ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a marcacao de 

fronteiras simbolicas, a producao de "efeitos de fronteiras". Para consolidar o processo, ela 

requer aquilo que e deixado de fora — o exterior que a constitui89. 

Nao podemos esquecer o fato de que a identidade e tambem um principio de coesao 

interiorizado por uma pessoa ou um grupo. Ela permite aos individuos reconhecerem-se e 

serem reconhecidos. Assim como as diferencas, a identidade depende de um conjunto de 

caracteristicas partilhadas pelos membros do grupo, que permitem um processo de 

identificacao das pessoas no interior do grupo e de diferenciacao em relacao aos outros 

grupos90. A identidade, entretanto, nunca esta definida de uma vez por todas, sendo um 

processo de inclusao e exclusao tanto em relacao ao exterior, quanto no interior do proprio 

grupo. Ora, e precisamente porque as identidades sao construidas dentro e nao fora do discurso 

que precisamos compreende-las como produzidas em locais historicos e institucionais 

especificos, no interior de formacoes e praticas discursivas especificas, por estrategjas e 

iniciativas especificas. Alem disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades 

especificas de poder e sao, assim, mais o produto da marcacao da diferenca e da exclusao do 

que o signo de uma unidade identica, naturalmente constituida, de uma "identidade" em seu 

significado traditional, isto e, uma "mesmidade" que tudo inclui, uma identidade sem costuras, 

inteirica, sem diferenciacao interna91. 

Entretanto, estamos diante do anuviamento e da diluicao da diferenca entre o normal e 

o anormal, o comum e o bizarro, o familiar e o estranho. Os estranhos ja nao sao 

autoritariamente pre-selecionados, definidos e separados, como costumavam ser nos tempos 

dos coerentes e duraveis programas de constituicao da ordem administrados pelo estado. 

Agora, eles sao tao instaveis e proteicos como a propria identidade de alguem, e tao 

pobremente baseados, tao erraticos e volateis. Os estranhos de hoje sao subprodutos, mas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hall, Stuart. Quern precisa da identidade? In: Identidade e diferenca: a perspectiva dos estudos culturais/ Tomaz 

Tadeu da Silva (org.). Petropolis: Vozes, 2000. 
89 Idem, Ibidem. 

90 Laburthe-Tolra, Philippe & Warmer, Jean-Pierre. Etnologia-Antropologia. Petropolis: Vozes, 1997. p. 409 

91 Idem, Ibidem. 
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ato de auto-identificacao e um ato pessoal que requer, em alguns casos, coragem politica, e, na 

maioria deles, complicados juizos morais que nao podem ser revertidos. Quando o individuo 

escolhe sair do silencio, sob o qual sofre ou com o qual e conivente, ele se torna um ser social, 

isto e, entra novamente num espaco social, ou pela primeira vez sem permissao oficial, ou 

como muitas vezes antes, porem agora com uma ativa consideracao do carater tenue do que 

pode ter sido um dia uma ignorancia profundamente ingenua do ruido das politicas de 

identidade no silencio anterior102. 

Nesse contexto, como definir a identidade homossexual em meio a tantas 

identidades errantes? E o que tambem pergunta Luiz Eduardo Soares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quern se disporia a definir a identidade homossexual? Homossexualismo e atributo de 
determinado conjunto de praticas sexuais ou de certa modalidade de relacionamento 
interpessoal? Tais praticas ou relaqdes sdo passiveis de descriqdo objetiva, 
independentemente de sua interpretaqao por parte dos sujeitos envolvidos? O atributo 
das praticas e dos relacionamentos e imediato e permanentemente transferido aos 
sujeitos que os vivenciam? Essa transferencia, por sua vez, independe da vontade e do 
reconhecimento desses sujeitos? Ou homossexualismo e uma vocaqdo, uma forma de 
interpelaqao cultural e politica, um enunciado, uma intervenqao critica, uma 
abordagem da sociabilidade mediada por determinada estetica da autoconstrucao? E 
um dispositivo de subjetivaqao ou o indice de pertencimento a uma comunidade que 
cultua a "philia" e enseja certo estilo de fruicao da experiencia de si?103 

Fiz questao de transcrever todo esse trecho porque as indagacoes feitas por Soares 

compreendem de forma muito precisa os questionamentos que me tenho feito, e para as quais 

ele tern uma resposta: 

a identidade em causa e um artificio politico, cujo sentido depende das condicdes 
historicas ou socio-culturais em que e acionado. Portanto, mobilizar ou nao essa 
categoria como indicador identitario corresponde a vontades politicas especificas. Sair 
do armario e assumir a "condiqao homossexual" ou a "identidade guei" (sic) 
representa uma ajirmaqdo politicamente estrategica e fundamental, no quadro 
histdrico da luta por direitos civis e do combate contra a discriminaqao homofobica. 
Entretanto, o significado politico da proclamaqao identitdria muda, quando a opqao 
por afirmar-se membro de uma comunidade deixa de ser adesao livre a uma 
redescriqao de si, da sociedade e das possibilidades de autoinvenqao de 
individualidades e relaqdes amorosas, para converter-se em um postulado normativo, 
em uma obrigaqdo normalizadora, em uma disciplina domesticadora da pluralidade 
das vivencias, dos afetos e dos sentidos 104. 

Idem, Ibidem. 

Soares, op.cit., p. 135-6 

Idem, Ibidem. 
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invocada atraves de um elemento qualquer, extemo a sua sexualidade, como o fato de ser 

nordestino, ou loiro, ou gordo, ou rico, etc., teremos a verdadeira nocao de quao redutora e a 

tendencia de referenciar alguem a partir unicamente de sua homossexualidade. 

E para evitar estes dois pressupostos limitantes que abraco a tese defendida por Felix 

Guattari. Segundo ele, a homossexualidade que os homossexuais constroem nao e algo que os 

especifique em sua essentia, mas sim algo que diz respeito diretamente a relacao com o corpo, 

a relacao com o desejo do conjunto das pessoas que estao em tomo dos homossexuais109. Quer 

dizer que a problematica que eles singularizam em seu campo e do dominio da construcao de 

uma subjetividade que se conecta e se entrelaca com problematicas que se encontram em 

outros campos, como o da literatura, da moda, do lazer, da infancia, do sexo, etc. E tambem 

pelo desejo: o desejo, diz Guattari, aparece como algozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flou, meio nebuloso, meio 

desorganizado, especie de forca bruta que precisaria estar passando pelas malhas do simbolico 

ou pelas malhas de algum tipo de organizacao de centralismo democratico110 

Alem do mais, a identidade, de um modo geral, e construida e esta sempre se 

deslocando dentro de uma rede de locais que constituem fragmentos mais do que qualquer tipo 

de comunidade. Ela e um fenomeno disseminador que possui uma vida propria que vai alem do 

sentido literal de fazer parte de agentes humanos especificos num dado local ou momento. Os 

seus significados sao sempre diferidos num dado texto/local a outros focos possiveis da sua 

producao, por meio das diversas associacoes mentais e referencias com as quais um ator 

humano pode operar de forma criativa atraves das contingencias dos eventos e, as vezes, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

atraves de uma politica explicita contra ou a favor do estabelecimento de identidades em 

lugares especificos111. E nesse contexto que podemos captar a formacao das multiplas 

identidades num momento especifico da biografia de cada ator e da historia de um grupo de 

pessoas atraves da configuracao de locais e contextos de atividades muito diferentes (ou nem 

tao diferentes assim), reconhecendo as conseqiientes dispersoes do sujeito (pessoa ou grupo) 

nos fragmentos multiplos e sobrepostos de identidade que sao tambem caracteristicos da 

modernidade112. 

Toda essa discussao justifica-se pelo fato de o tema das identidades culturais 

constituirem nos ultimos tempos o foco central de minha investigacao, a qual esta voltada para 

o que chamo, a partir de autores como Stuart Hall e James Clifford, de identidades 

fragmentadas ou fragmentos identitarios de pessoas homossexuais. Sob o prisma da fluidez e 

109 Guattari, Felix. Micropolitica: cartografias do desejo. Petropolis: Vozes, 2000. p.75 
110 Op.Cit. p.215 
111 Berman apud Marcus. Op.Cit. p.216-7 
112 Marcus, op.cit., p.204-5 
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fragmentariedade de identidades subjetivas, procure- evitar substancializar a nocao de cultura 

ou comunidade como uma entidade monolitica e essencial. Nao pretendo essencializar o 

conceito de cultura como uma categoria autonoma, coercitiva ou plenamente harmoniosa e 

explicativa por si mesma O problema com o qual deparei inicialmente, contudo, foi o de que, 

ao abordar o tema das identidades sociais, eu acabava por adentrar num campo de discussao 

dominado pela perspectiva do multiculturalismo, area do conhecimento caracterizada pela 

essencializacao da cultura Por outro lado, dificilmente eu poderia me safar desse impasse, uma 

vez que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA queer theory115, isto e, os estudos gays e lesbicos, nasceram como uma ramificacao 

dos estudos culturais114, dividindo espaco com questoes como critica pos-colonial, alem dos 

debates sobre raca e genero. A teoria queer, na realidade, apresenta-se como uma politica e 

uma teoria pos-identidade115. Sendo assim. optei pela solucao que, mesmo sendo um projeto. 

consiste no que vejo como uma das propostas mais serias e honestas para o problema da 

investigacao das identidades e que e colocada por George Marcus116 de modo muito lucido. 

E importante ressaltar o fato de que em cada espaco encontramos codigos de 

sociabilidade especificos, criados e criadores a partir dos sujeitos constituintes desses espacos. 

Diante dessa diversidade de espacos e sujeitos, portanto, a nocao de identidade de grupo como 

categoria monolitica deve ser questionada, conforme enfatiza Michael Pollak: "se a 

epidemiologia fala dos homossexuais em termos de grupo, estes liltimos nao se reconhecem 

nessa classificacao rigida" 117. O universo a ser pensado, afirma Pollak, e muito mais 

diversificado que o conceito cientifico "homossexual" da epidemiologia com seus grupos de 

risco. O conceito de homossexualidade usado pelos epidemiologos parece definir um bloco 

monolitico, homogeneo, como se se tratasse de um grupo populacional unico, enquanto na 

literatura das ciencias sociais e no cotidiano nos deparamos com homossexualidades e 

pluralidades, segundo categorias de classe social, etnia, status economico, entre outras 

diferencas. Assim o simples fato de todos reconhecerem-se como homossexuais nao os 

enquadra. necessariamente, numa mesma categoria identitaria. E nesse sentido, portanto, que 

procuro entender ao menos parcialmente o quadro das homossexualidades masculinas na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

113 Queer significa colocar-se contra a normalizacao. Nesse sentido, a teoria e o movimento queer nao apenas se 

contrapoem a heteronormatividade compulsoria de nossas sociedades, mas tambem se contrapoem a estabilidade e 

a normalidade da identidade homossexual. 
114 Os estudos culturais ganharam forca nos Estados Unidos principalmente a partir dos anos 1980. Boa parte dos 

teoricos fundadores dessa corrente de pensamento e formada por negros, feministas, homossexuais, nativos de 

paises do Terceiro Mundo, etc. As vozes desses estudiosos conquistaram ampla audiencia a partir da reivindicacao 

para que todas as "minorias" tivessem participacao ativa nas decisoes politicas mundiais. 
115Louro, op.cit.,p.205 
116 Marcus, op.cit. 
117 Pollak, Michael. Os homossexuais e a AIDS: sociologia de uma epidemia. Sao Paulo: Estacao Liberdade, 

1990. 
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cidade de Campina Grande, a partir de individuos multiplos em seus comportamentos e modos 

de ser no mundo, em seus "processos de subjetivacao", como diria Foucault, atraves das redes 

de relacoes instauradas por esses individuos nos espacos de sociabilidades homoeroticas, os 

quais sao instituidos como modalidades de lazer, pontos de encontro abertos as formas de ser e 

atuar desses personagens que, a partir de seu comportamento e projetos individuals, apropriam-

se subjetivamente desses "lugares praticados" 118. 

Quando tomamos como referenda a sociedade englobante (heterocentrica), os espacos 

de sociabilidade sao vistos como um entre-lugar deslizante (estou aqui fazendo uma parodia do 

que Bhabha afirma), marginal e estranho, ao passo que e tambem, para seus frequentadores, o 

no-lugar do lazer, da diversao, da relativa liberdade na expressao do desejo, possibilitando a 

superacao, ainda que momentanea e as vezes de modo precario, de uma estrutura social 

repressora e conferindo uma visibilidade positiva entre os individuos envolvidos. Ao mesmo 

tempo, porem, esses espacos oferecem problematicas relacionadas nao apenas aos conflitos 

externos (homossexuais x heterossexuais), mas tambem intensos conflitos internos (entre os 

proprios individuos do grupo), colocando esses espacos numa posicao singular. 

Fruto e fonte de sociabilidades multiplas, porem especificas, o circuito de 

sociabilidade homoerotica muitas vezes implica numa segregacao cujas manifestacoes mais 

visiveis sao designadas pelo termo gueto. O gueto refere-se a espacos urbanos publicos ou 

comerciais. como parques. pracas. calcadas. quarteiroes, bares, restaurantes, casas notumas, 

saunas, onde pessoas que compartilham uma vivencia homossexual podem se encontrar. Como 

afirma Edward MacRae119, os sentimentos de culpa e pecado que oprimem o homossexual sao 

constantemente repostos por fatores sociais que o levam a ocultar-se, a ter medo do ridiculo, da 

prisao, do desemprego, do ostracismo por parte de amigos e familiares. Nesse sentido, o gueto 

passa a ser um lugar onde tais pressoes sao momentaneamente afastadas e. portanto. onde o 

homossexual tern mais condicoes de se assumir e de testar uma nova identidade social. Uma 

vez construida a nova identidade, ele adquire coragem para assumi-la em ambitos menos 

restritos e, em muitos casos, pode vir a ser conhecido como homossexual em todos os meios 

que frequenta. Dai a importancia do gueto. 

A nocao de gueto, porem requer uma problematizacao sociologica mais acurada, uma 

vez que os sujeitos que compoem esse circuito nao limitam suas vidas sociais, sexuais ou 

Para empregar aqui uma terminologia cunhada por Michel de Certeau, a qual voltarei a discutir no terceiro 

capitulo deste trabalho. Ver: Certeau, Michel de. A invencao do cotidiano (1. Artes de fazer). Petropolis, RJ: 

Vozes, 1994. 
119 MacRae, Edward. Em defesa do gueto. In: Homossexualismo em Sao Paulo e outros escritos/James N. Green e 

Ronaldo Trindade (orgs.). Sao Paulo: Editora UNESP. 2005. 
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afetivas, a esses espacos da cidade, ainda que estes sejam de importancia fundamental no 

processo de socializacao e de aceitacao de si dos individuos envolvidos. Alem do mais, esses 

lugares praticados nao estao restritos aos seus freqiientadores homossexuais, ainda que a 

liberacao homossexual, ocorrida em diversas sociedades ocidentais como sinonimo de 

emancipacao de uma diferenca, se traduza tambem pela delimitacao de um espaco privado. 

Dai, portanto, o tracado reiterado de fronteiras especificas entre vida privada e vida publica120, 

movimento que permite, tanto num nivel macro quanto numa escala microrrelacional, 

equilibrar os espacos, fazendo com que o mundo se torne significativo, posto que ordenado 

pelas relacoes dos individuos com os grupos que se combinam e se reformulam121. 

Por essa razao, tive a preocupacao de investigar como os espacos de sociabilidades 

homoeroticas sao estruturados e simbolicamente diferenciados (fronteirizados) por seus atores, 

servindo de base para a compreensao da formacao e negociacao variadas das identidades 

homossexuais que formam a "cultura gay" em Campina Grande. Nesse sentido, lancei mao de 

um arcabouco teorico que me possibilitasse pensar essa negociacao de identidades 

fragmentadas nao apenas em suas articulacoes locais, mas tambem por meio dos fluxos de uma 

cultura mais ampla (global) instaurados sobretudo por meio das diversas modalidades 

midiaticas com as quais temos contato. Afinal, nao e mais possivel trabalhar com a ideia de 

que ainda existem comunidades isoladas, imunes as influencias nacionais e internacionais, 

principalmente em se tratando de um grupo que se formou a partir de conexoes que vao muito 

alem das fronteiras locais. O que enseja, a proposito, a aplicacao do conceito de "comunidade 

imaginada" mais ampla, empregada por Benedict Anderson122. E principalmente como 

resultado da interacao entre sistemas sociais e culturais locais e forcas economicas e politicas 

generalizadas ao longo das ultimas decadas do seculo 20 que comunidades gays e culturas 

homoeroticas diversas foram estabelecidas nas grandes cidades. De muitas maneiras, essas 

formas gays internacionais permitiram que muitos brasileiros se imaginassem como parte de 

uma ou diversas culturas homoeroticas alternativa que se estende alem de fronteiras nacionais, 

o que ofereceu possibilidades de realinhamento dos contornos da experiencia sexual tanto local 

quanto globalmente. 

Quando tratamos do estudo de um grupo humano qualquer, existem basicamente dois 

caminhos a serem seguidos — que sao divergentes na maioria das vezes —, mas que, ao menos 

no caso do presente estudo, coadunam num mesmo percurso analitico, isto e, tratar das 

Pollak, op.cit.,p.29 

DaMatta, Roberto. A casa & a rua: espa9o, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

Anderson, Benedict. Nacao e consciencia nacional. Sao Paulo: Atica, 1989. 
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identidades gays sob uma perspective que privilege seu carater transcultural, ou entao perceber 

a particularidade dos arranjos de cada lugar num determinado tempo. Nesse sentido, optei por 

tentar compreender um dado conjunto de individuos num espaco restrito, porem sem perder de 

vista interferencias culturais mais amplas, pois, como escreveu Guattari, a problematica das 

minorias esta relacionada a multiplicidade e a pluralidade123. 

Guattari, entretanto, afasta a possibilidade de pensar essa questao tambem como um 

problema de identidade cultural. Para ele, a ideia de reconhecimento de identidade e oposta a 

de processos transversals e devires subjetivos instaurados atraves dos individuos e dos grupos 

sociais124. Opiniao que compreendo e com a qual, ate certo ponto, concordo, pois nao podemos 

tratar das identidades homossexuais simplesmente como uma politica de identidade 

essencialista. No entanto, particularmente nao vejo como necessariamente excludentes essas 

duas perspectivas: de um lado, os processos transversals e devires subjetivos, de outro. a 

problematica da identidade cultural. Na verdade, acredito que as identidades em questao sao 

construidas tambem a partir dos elementos transculturais globais. Talvez o limite no qual 

esbarre Guattari com sua tese resida no fato dele conceber as identidades em sua dimensao 

puramente subjetiva, descartando a nocao de identidades coletivas, a qual nao e excluida aqui. 

Mas concordo com o que Guattari diz no seguinte aspecto: a homossexualidade 

construida pelos individuos gays nao e algo que os especifique em sua essentia, mas sim algo 

que diz respeito ao desejo mais intimo e as idiossincrasias individuals125. Nesse sentido, a 

problematica singularizada em seu campo encontra-se no dominio da construcao de uma 

subjetividade e nao no de uma identidade coletiva que rechaca os individuos em suas 

singularidades. 

A questao da subjetividade, que por muito tempo foi exclusividade da Psicanalise. 

tambem esta fortemente relacionada aos fluxos de cultura que sao responsaveis pela 

fragmentacao das identidades culturais126 e pelo surgimento de sujeitos culturais hibridos, 

misturados, fraturados — os novos sujeitos sociais. Nesse momento de reinvencoes e crises de 

identidade, a cultura torna-se uma pratica desconfortavel, perturbadora de sobrevivencia e 

suplementaridade, na mesma medida em que seu ser e um momento de prazer, esclarecimento 

ou libertacao127. Como mostrei, os fluxos de cultura apontam para uma macro-antropologia e 

enfatizam a coerencia e a dinamica de entidades sociais e territorials maiores, alem de uma 

Guattari, op.cit. 

Idem, Ibidem. 

Idem, Ibidem. 

Hall, Stuart. A identidade cultural na pos-modernidade. Rio de Janeiro: DP & A, 2000. 

Bhabha, op.cit. 
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reorganizacao da cultura no espaco . Alem dos fluxos, porem, existem limites relacionados a 

descontinuidades e obstaculos nem sempre visiveis, importando neste caso os esquemas locais 

de significacao. 

E, portanto, no contexto de uma macro-antropologia dos fluxos de cultura aliada a 

uma perspectiva que tern problematizado a questao do carater fragmentario das identidades 

individuais, que busco compreender os processos de construcao identitaria de individuos gays 

na cidade de Campina Grande a partir de suas redes de relacoes e suas vivencias nesse 

universo. 

Hannerz, op.cit. 
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2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na cidade dos pdssaros noturnos, o mesmo e 
midtiplo, o incerto a procura do que nao 
encontra. 



Capitulo 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fazendo antropologia na cidade: sociacSes homoeroticas e identidades subjetivas 

Uma vez que o meu foco de analise encontra-se em Campina Grande, considero 

pertinente uma breve introducao no que diz respeito a antropologia urbana, isto e, uma 

antropologia feita na cidade sobre a cidade. Na realidade, a antropologia urbana nao constitui 

exatamente um campo de investigacao recente129. Desde, pelo menos, Georg Simmel e Max 

Weber, os cientistas sociais tern procurado entender as especificidades do fenomeno urbano. 

Mas e com a chamada Escola de Chicago que, a partir do initio do seculo 20, a antropologia 

urbana se consolida como um ramo de investigacao importante dentro das Ciencias Sociais. 

Relacionada com motivacoes cientificas e de producao de conhecimento, estava tambem 

presente uma preocupacao com a questao social evidenciada pelo crescimento problematico de 

Chicago. 

A partir do final da Guerra Civil Americana (1861-1865), atraves da chegada de levas 

de migrantes europeus e americanos, negros e brancos do sul, cresceu vertiginosamente a 

cidade e sua populacao, o que levou a constituicao da metropole, caracterizada por uma 

sociedade heterogenea. complexa e diversificada em termos etnicos, economicos e culturais. 

Entre outras conseqiiencias, a presenca de migrantes introduziu uma forte diversificacao 

linguistico-cultural expressa no proprio mapa da cidade, com bairros etnicos e guetos130. 

Esse estabelecimento de fronteiras internas a cidade constituiu um dos focos de 

atencao dos pesquisadores de Chicago e a dimensao da organizacao social do espaco acabou 

sendo um dos temas fundamentals dos estudos urbanos, basicamente marcados pela 

experiencia de Chicago. A nocao de "regiao moral", por exemplo, desenvolvida por Robert 

Park, ilustra significativamente essa tendencia, quando individuos com determinadas 

caracteristicas socio-psicologicas, muitas vezes de origens diversas, concentram-se em areas 

especificas da cidade. A preocupacao com a "ecologia" das populacoes, as relacoes com o 

meio-ambiente e a logica de seus deslocamentos foram parte dessa visao voltada para a 

organizacao social do espaco131. Assim, a Escola de Chicago ficou conhecida tambem pelos 

estudos empiricos que realizou sobre temas especificos como delinquencia, prostituicao, 

Conforme ressalta Velho, Gilberto. Individualismo, anonimato e violencia na metropole. In: Horizontes 

Antropologicos, Porto Alegre, ano 6, n.13, p. 15-29, junho de 2000. 
130 Idem, Ibidem. 
131 Idem, Ibidem. 
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criminalidade, entre outros, que terminaram agrupados sob a classificacao de "patologia 

social"132 

Uma das questoes mais importantes, a partir dessa vertente, e, portanto, compreender 

a dinamica social dessas populacoes, suas relacoes com a cidade de um modo geral e entre elas 

proprias. A partir dos trabalhos de Chicago, existe uma visao da sociedade como um processo 

em que os individuos estao permanentemente interagindo —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doing things together —. em 

harmonia ou conflito, mas sempre atraves de relacoes sociais que formam as unidades da vida 

social e nao o individuo isolado. 

A antropologia urbana, portanto, estava voltada inicialmente para o fenomeno urbano 

manifestado nas grandes cidades, como Chicago, a Berlim de Simmel, Londres, Nova York. 

No Brasil, essa disciplina comecou a ganhar terreno sobretudo nos anos 1970, tendo como 

campos originais as cidades de Sao Paulo e Rio de Janeiro. Desde entao, antropologos 

brasileiros como Ruben George Oliven, Gilberto Velho, Jose Guilherme C. Magnani, so para 

citar alguns nomes, vem se dedicando a estudos de organizacao social no espaco urbano. 

Em Campina Grande, cidade do interior paraibano com seus cerca de 372 mil 

habitantes, segundo os dados mais recentes do IBGE, obviamente nao observamos a 

complexidade encontrada nas grandes metropoles internacionais ou mesmo em metropoles 

regionais como Recife. Salvador ou Fortaleza. Nao ha aqui um fluxo intenso de deslocamentos 

humanos, de circulacao de informacao, pessoas e capital como em Sao Paulo ou no Rio de 

Janeiro, por exemplo, que contribuem, entre outras coisas, para o advento de relacoes sociais 

pautadas no individualismo. Consequentemente, nao existe em Campina Grande uma 

estratificacao acentuada entre os espacos frequentados pelos homossexuais. Nao ha espacos 

demasiado luxuosos e seletos contrastando com outros, mais populares. Tambem nao ha uma 

gama diversificada de espacos ou uma demanda capaz de conferir uma maior diversificacao ao 

"panorama gay na cidade" e o anonimato que podemos encontrar nas grandes cidades. 

No entanto, como bem observa Gilberto Velho, nenhuma sociedade e efetivamente 

simples ou homogenea Mesmo nas sociedades de menor escala, encontra-se alguma 

diferenciacao, seja de natureza sociologica, seja no nivel dos universos simbolicos. Pode-se 

dizer que a propria possibilidade de vida social reside na interafao das diferencas, onde esta em 

jogo a unidade social com a qual se trabalha de modo mais ou menos arbitrario. Nesse sentido. 

portanto, as diferencas, o estabelecimento de fronteiras e o conflito, existem e sao marcantes. 

Todavia, no presente contexto, o estabelecimento de diferenciacoes aparece assumindo formas 

132 Magnani, Jose Guilherme C. & Torres, Lilian de Lucca (orgs.). Na metropole: textos de antropologia urbana. 

Sao Paulo: Editora da Universidade de Sao Paulo; Fapesp, 1996. 

59 



bem mais nuancadas, sutis, revelando-se em elementos relacionados a aspectos como gostos 

pessoais, visoes de mundo e de si mesmos, condutas aceitas e interditas que se mostram entre 

os freqiientadores do circuito de sociabilidade gay de modos diversos. E justamente esse fato 

que oferece o "curioso", o aparentemente nao visto, que se revela num espaco razoavelmente 

restrito, onde podemos observar uma variedade de "perfis" individuals e uma heterogeneidade 

maiores do que as que se poderia supor a principio. 

Entretanto, partindo de uma observacao mais cuidadosa, a descoberta dessa 

complexidade numa cidade como Campina Grande nao causa tanta surpresa se levarmos em 

conta os seguintes dados: em primeiro lugar, como afirmei anteriormente, nao podemos 

conceber que, no contexto de um mundo globalizado, interligado por meios de comunicacao 

extremamente eficazes, existam comunidades isoladas, imunes a todas as transformacoes 

ocorridas no planeta; em segundo lugar, apesar de se tratar de uma cidade de medio porte, 

localizada no interior nordestino, Campina Grande destacou-se ao longo de sua historia como 

um local de transito de pessoas, promovido, num primeiro momento, por comerciantes do 

interior da Paraiba e de outros estados da regiao; e agora, como cidade universitaria, atraindo 

estudantes de estados vizinhos como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceara e Bahia. Esse 

transito, aliado as informacoes fornecidas pelos meios de comunicacao, favorece um fluxo 

mais ou menos intenso de ideias e pessoas. No caso dos homossexuais, esse transito e ainda 

mais evidente, a ponto de se achar (com certo exagero) que a populacao gay da cidade na 

verdade e oriunda de outras cidades ou de outros estados, como afirma Alessandro, um de 

meus informantes: 

[...] tern uma populacao expressiva de homossexuais que vem de fora estudar aqui em 
Campina. As pessoas daqui sao cabeca-fechada. Poucas pessoas que eu conheco 
moram aqui. A grande maioria das pessoas que moram aqui (isso eu falo dos jovens ate 
30 anos) sao pessoas que vieram de outras partes do pais estudar desde o ginasio. 
Campina Grande e uma cidade de muitas pessoas de fora. A populacao daqui e quase 
inexpressiva... 

O terceiro e ultimo dado que a meu ver justifica a relativa complexidade social 

encontrada em Campina Grande refere-se a um fato mais amplamente ligado a historia do 

Brasil enquanto territorio colonizado. A experiencia da colonizacao fez com que a sociedade 

brasileira, "desenraizada", abrisse-se a um movimento reflexivo de absorcao ressignificativa de 

valores e ideias estrangeiras, marcando um cosmopolitismo que pode ser constatado tambem 

em Campina Grande, o que me permite toma-la no sentido de uma sociedade urbana complexa. 



O aparecimento de um conjunto de espacos comerciais destinado a uma clientela gay 

na cidade de Campina Grande esta inserido em um contexto mais ample- que deve ser levado 

em conta No initio dos anos 1960 no Brasil, alguns empresarios no ramo das casas noturnas 

perceberam que havia um mercado para locais que atendessem exclusivamente aos 

homossexuais, e comecaram a mudar as antigas politicas que desestimulavam a inclusao de 

uma clientela gay. De algum modo, os preceitos sociais e sexuais estavam sendo, senao 

abandonados, mais flexibilizados a partir da decada de 1960, permitindo uma atitude mais 

liberal perante a sexualidade de um modo geral. Dessa maneira, comecou a proliferacao de 

locais comerciais (boates, saunas, restaurantes, danceterias, etc.) onde homossexuais podiam 

encontrar-se mais livremente, em vez de correrem os riscos de agressao por policiais ou 

"bandidos" em espacos publicos que ate entao serviam como unica opcao de socializacao para 

muitos homossexuais nas grandes cidades brasileiras. 

No Brasil, o surgimento de um circuito de espacos exclusivamente gays foi verificado 

primeiramente nas grandes cidades brasileiras, principalmente no Rio e em Sao Paulo. Nas 

decadas seguintes, ou seja, no decorrer dos anos 1970 e 1980, outras cidades brasileiras 

importantes, como Recife, Fortaleza, Florianopolis, entre outras, comecaram a despontar no 

cenario national como "capitals gays", em virtude da diversidade de opcoes de lazer e diversao 

para os gays. No caso de Campina Grande, nao tive como empreender uma investigacao 

historica que me pudesse ter ideia do momento a partir do qual se deu initio o estabelecimento 

de espacos comerciais destinados a homossexuais. Todavia, o processo de evolucao no que se 

refere ao aparecimento e ao aumento no numero de espacos gays no Brasil me leva a crer que 

os espacos de sociabilidade homoerotica em Campina Grande fazem parte desse mesmo 

fenomeno. 

Nesse sentido, as influencias da revolucao sexual do fim da decada de 1960 e do 

movimento gay international nao podem ser subestimadas, pois ofereceram formas diferentes 

de pensar sobre os papeis sexuais e de posicionar-se perante os modelos hegemonicos, 

ajudando as pessoas a agir com mais abertura em relacao a sua sexualidade133; abertura que 

teve reflexos na expansao do espaco publico para a sociabilidade homossexual, o que levou ao 

aumento das oportunidades para pessoas interagirem com outras que compartilhavam, senao 

uma identidade, a mesma orientacao desejante para o mesmo sexo. 

Idem, Ibidem. 
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1. Sociabilidade e "comunidade gay" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A emergencia de espacos comerciais destinados a homossexuais esta relacionada ao 

processo de urbanizacao, o que levou tanto a um movimento gradual de complexizacao e 

fragmentacao das identidades sociais de uma maneira geral, como a formacao de uma ou varias 

culturas homossexuais no espaco urbano. O aparecimento de grupos de interesse comum 

tambem esta relacionado ao fenomeno da urbanizacao, a qual e responsavel pela fragmentacao 

desses grupos ou subgrupos de interesse e objetivos comuns que se tornam os grupos de 

referenda para as condutas individuals que ja nao podem espelhar-se na sociedade como um 

todo, tal a sua diversidade, mas nos valores e padroes especificos gerados pelo pequeno grupo. 

Os diversos padroes de vivencia homossexual que emergiram nos espacos de sociacao 

homossexual nas grandes cidades remete ao que George Simmel134 escreve a respeito da 

sociacao e da conseqiiente instauracao daquilo que ele entende por sociedade. Para ele, 

sociedade se refere a interacao entre individuos a partir de elementos como instintos eroticos, 

interesses objetivos, impulsos religiosos, que fazem com que o homem viva com outros 

homens. A importancia dessas interacoes esta no fato de fazer com que os individuos formem 

uma unidade, uma "sociedade", pautada no estar com um outro, para um outro, contra um 

outro. Desse modo, a sociabilidade surge a partir das formas dessa interacao. 

Como categoria sociologica, afirma Simmel, sociabilidade e a forma ludica da 

sociacao, e as condicoes e os resultados do processo de sociabilidade sao exclusivamente as 

pessoas que se encontram numa reuniao social135. A sociabilidade cria um mundo sociologico 

ideal, no qual o prazer de um individuo esta intimamente ligado ao prazer dos outros. A 

sociacao e, portanto, a forma pela qual os individuos se agrupam em unidades que satisfazem 

seus interesses, os quais formam a base das sociedades humanas. O conteiido da sociacao e 

tudo o que esta presente nos individuos sob a forma de impulso, interesse, proposito, 

inclinacao, estado psiquico, movimento. Em si mesmas, essas materias (que sao o conteudo da 

sociacao) nao sao sociais. Sao fatores de sociacao apenas quando transformam o mero 

agregado de individuos isolados em formas especificas de ser com e para um outro, isto e, a 

partir da interacao. 

Segundo Simmel, o mundo artificial criado pela sociabilidade e composto por 

individuos que nao tern nenhum outro desejo alem de criar com os outros uma interacao 

Simmel, Georg. Sociabilidade: um exemplo de sociologia pura ou formal. In: Simmel/Evaristo de Moraes 

Filho (org.). Sao Paulo: Atica, 1983. p. 165-181 (Colecao Grandes Cientistas Sociais, n.34, [Sociologia]) 
135 Idem, Ibidem. 
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completamente pura, constituindo um jogo no qual "se faz de conta" que sao todos iguais. No 

sentido de uma sociacao entre homossexuais, os espacos comerciais gays ou ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gay ghetto 

tiveram uma importancia fundamental por oferecer a essas pessoas a possibilidade de 

estabelecerem uma interacao "ludica" sem correr os riscos de discriminacao. Como observa 

Carmen Dora Guimaraes136, a descoberta do novo "grupo homossexual" assume uma 

importancia vital no processo de reorientacao ideologica da sexualidade estigmatizada para o 

caminho da "normalidade", nao apenas pela oferta sem riscos de parceiros sexuais, mas 

tambem porque os componentes aceitam sua forma especifica de preferencia sexual. Surge 

desse modo a possibilidade de trocar experiencias individuals passadas que se revelam 

semelhantes ou comuns. Essa sociabilidade, tambem reflexo de uma luta politica mais ampla 

contra o preconceito e pro-direitos gays, ensejou o aparecimento da nocao de "comunidade 

gay", muito proxima ao sentido atribuido as nocoes de comunidade negra ou etnica. Sobre esta 

ultima. Max Weber, no classico texto Relacoes comunitdrias etnicas137, escreve que as relacoes 

comunitarias estabelecidas em termos etnicos apresentam um substrato pertinente a raca, isto e, 

uma descendencia comum de disposicoes iguais, herdadas e hereditariamente transmissiveis. 

Essa descendencia, no entanto, so conduz a uma "comunidade" quando e sentida 

subjetivamente como caracteristica comum. Relacoes de amizade. sociais ou economicas e a 

formacao de comunidades se estabelecem baseadas na confianca miitua e no tratamento como 

iguais, promovendo a formacao de uma comunidade de intercambio social. 

Sao geradas tambem, dentro da comunidade etnica, diferencas sentidas como 

extremamente discordantes e, portanto, segregadoras, que tern sua base na "disposicao" ou na 

"tradicao", o que engendra uma atracao ou repulsao miitua Todavia, como ressalta Weber138, 

nem toda repulsao baseia-se na falta de uma comunidade de "compreensao". Diferencas no 

penteado e na barba, nas roupas, na divisao habitual do trabalho, em suma, todas as diferencas 

que saltam a vista podem, no caso concreto, ocasionar repulsao ou desprezo da parte de 

pessoas de costumes distintos e, como reverso positivo, uma consciencia de comunidade entre 

as homogeneas, a qual pode tornar-se portadora de uma relacao comunitaria. Todas as 

diferencas de "costumes" podem alimentar, em seus portadores, um sentimento especifico de 

"honra" e "dignidade". Os motivos originais das diferencas nos habitos de vida sao esquecidos 

e os contrastes subsistem como "convencoes". Assim como toda comunidade pode atuar como 

0 Op. cit., p. 55 

Weber, Max. Relacoes comunitarias etnicas. In: Economia e sociedade, 1. Brasilia: UnB. 
8 Idem, Ibidem. 
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geradora de costumes, atua tambem na selecao dos tipos antropologicos, concatenando a cada 

qualidade herdada probabilidades diversas de vida. 

Quanto a diferenciacao em relacao ao exterior, ocorre o mesmo que na 

homogeneizacao interna: a tendencia ao isolamento monopolista. Fronteiras rigorosas entre 

regioes de divulgacao de determinados habitos extremamente perceptiveis surgiram ou em 

virtude de um isolamento monopolista consciente ou em virtude de migracoes pacificas. A 

igualdade ou a diferenca no habito e nos costumes esta submetida as mesmas condicoes de vida 

da comunidade e e tambem igual em seus efeitos comunizantes. Quase toda forma comum ou 

contraria do habito ou dos costumes pode motivar a crenca subjetiva de que existe, entre os 

grupos que se atraem ou se repelem, uma afinidade ou heterogeneidade de origem. 

Nem toda crenca na afinidade de origem, porem, baseia-se na igualdade dos 

costumes e do habito, ainda que semelhante crenca possa existir e desenvolver uma forca 

criadora de comunidade. desde que apoiada na lembranca de uma migracao real, ou seja, de 

uma colonizacao ou emigracao individual. Os grupos etnicos sao grupos humanos que, em 

virtude de semelhancas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus externo ou nos costumes, ou em ambos, nutrem uma crenca 

subjetiva na procedencia comum, de tal modo que esta se torna importante para a propagacao 

de relacoes comunitarias, sendo indiferente se existe ou nao uma comunidade de sangue 

efetiva. 

Weber conclui que a comunidade etnica na verdade nao constitui em si mesma uma 

comunidade, mas apenas um elemento que facilita relacoes comunitarias de natureza diversa, e, 

sobretudo, de natureza politica. E a comunidade politica que costuma despertar, em primeiro 

lugar, a crenca na comunhao etnica139. Atraves da transformacao de relacoes associativas 

racionais em relacoes comunitarias pessoais, ou seja, sob as condicoes de uma acao rational e 

objetiva pouco divulgada, quase toda relacao associativa atrai a consciencia de uma 

comunidade abrangente que se manifesta na forma de uma confraternizacao pessoal, baseada 

na crenca de uma "comunhao" etnica. Essa crenca constitui muitas vezes, mas nem sempre, o 

limite da "comunidade de intercambio social". Esta, por sua vez, nem sempre e identica a 

comunidade conubial endogena, pois os circulos que cada uma delas compreende podem ter 

raios bastante diversos. Sua afinidade estreita baseia-se somente em um fundamento comum: a 

crenca numa "honra" especifica dos membros, da qual pessoas estranhas nao participam. A 

"honra etnica" e a honra especifica das massas por ser acessivel a todos os que pertencem a 

comunidade de origem subjetivamente imaginada. 

Idem, Ibidem. 
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Ainda falando de comunidade etnica, Fredrik Barth , enfatizando o estabelecimento 

de fronteiras etnicas, observa que praticamente todo raciocinio antropologico baseia-se na 

premissa de que a variacao cultural e descontinua, de que haveria agregacoes humanas que, em 

essentia, compartilham uma cultura comum e diferencas interligadas que distinguiriam cada 

uma dessas culturas, tomadas separadamente de todas as outras. De acordo com Barth, as 

fronteiras persistem apesar do fluxo de pessoas que as atravessam. As distincoes de categorias 

etnicas (e aqui eu colocaria tambem termos como "sociais", "culturais" e "sexuais") acarretam 

processos sociais de exclusao e de incorporacao pelos quais categorias discretas sao mantidas, 

apesar das transformacoes na participacao e na presenca no decorrer de historias de vida 

individuals141. A identidade etnica e associada a um conjunto cultural especifico de padroes 

valorativos. Particularmente quando as pessoas mudam sua identidade, tal fato cria 

ambiguidade, uma vez que a pertenca etnica e, ao mesmo tempo, uma questao de origem, 

assim como de identidade corrente. 

Dentre os elementos defmidores de um grupo etnico estao: 1) compartilhamento de 

valores culturais fundamentals, realizados em "patente unidade" nas formas culturais; 2) 

constituicao de um campo de comunicacao e de interacao; 3) presenca de um grupo de 

membros que se identifica e e identificado por outros como se constituisse uma categoria 

diferencavel de outras categorias do mesmo tipo. Barth, contudo, discorda desse modelo "ideal 

tipico", pois, segundo ele, o mesmo leva a ideia preconcebida de isolamento relativo. 

Barth define os grupos etnicos como um tipo de organizacao social cujas fronteiras 

sociais podem ter contrapartidas territorials. Se um grupo, afirma ele142, conserva sua 

identidade quando os membros interagem com outros, isso implica criterios para determinar a 

pertenca e meios para tornar manifestas a pertenca e a exclusao. Alem disso, a identidade 

etnica e comparavel ao sexo ou posicao social, pelo fato de que ela exerce um constrangimento 

sobre o beneficiario em todas as suas atividades e nao apenas em algumas situacoes sociais 

definidas. 

As sancoes que produzem a adesao a valores de um grupo especifico, no entanto, 

nao sao exercidas apenas por aqueles que compartilham da mesma identidade. Os membros de 

todos os grupos de uma sociedade atuam para a manutencao das dicotomias e diferencas. Nos 

lugares onde as identidades sociais sao organizadas e divididas por tais principios, logo havera 

a tendencia para a canalizacao e padronizacao da interacao e a emergencia de fronteiras que 

140 Barth, Fredrik. Os grupos etnicos e suas fronteiras. In: Teorias da etnicidade/Philippe Poutignat e Jocelyne 

Streiff-Fenart (orgs). Sao Paulo: Fundacao Editora da UNESP, 1998. 
141 Idem, Ibidem. 
142 Idem, Ibidem. 
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mantenham e gerem a diversidade dentro de sistemas sociais englobantes de maior 

amplitude143. 

Essa breve discussao acerca da comunidade etnica e util por permitir venficar ate 

que ponto podemos falar de uma comunidade gay em termos etnicos. Numa apropriacao livre 

dos termos colocados por Weber, talvez pudessemos pensar da seguinte forma: a comunidade 

gay, tal como uma comunidade etnica, para ser comunidade, precisa ser primeiramente sentida 

subjetivamente como caracteristica comum. RelacSes de amizade e sociais e a formacao de 

comunidades se estabelecem baseadas na confianca miitua e no tratamento como iguais, 

promovendo a formacao de uma comunidade de intercambio social. Todas as diferencas de 

costumes podem alimentar, em seus portadores, um sentimento especifico de dignidade: 

diferencas nas roupas, no estilo de vida, no comportamento, se por um lado podem ocasionar 

reacoes como desprezo, escarnio ou preconceito da parte das pessoas de comportamentos 

distintos, por outro lado promovem entre os iguais uma consciencia de comunidade. Na 

diferenciacao em relacao ao exterior, ocorre o mesmo que na homogeneizacao interna, isto e, a 

tendencia ao isolamento monopolista: gays-in, nao-gays-out. Esse isolamento, contudo, e um 

movimento que parte mais frequentemente de fora, daqueles que nao partilham dos valores 

comunidade, em vez de constituir um processo engendrado dentro do proprio grupo. 

Entretanto, ao contrario dos grupos etnicos, que nutrem uma crenca subjetiva na 

procedencia comum, na ideia de raca e lacos consanguineos — de modo que esta crenca se 

torna fundamentalmente importante para a propagacao de relacoes comunitarias —, entre os 

homossexuais essas relacoes so podem estar baseadas na crenca de que um mesmo desejo e 

uma mesma reacao negativa a esse desejo os une. Entretanto, se existe algo que pode ser dito 

tanto a respeito dos grupos etnicos quanto aos homossexuais, e o fato de que a "comunidade 

gay", assim como a comunidade etnica, nao constitui em si mesma uma comunidade. Ela nao e 

algo concreto, com demarcates solidas e nitidas. 

Desse modo, talvez fosse possivel falar em termos de uma "comunidade gay" no 

sentido da formacao de um grupo de individuos que compartilha uma visao de mundo, gostos. 

praticas, comportamento, um determinado tipo de sociabilidade, problemas e perspectivas. 

Nesse sentido, tal como uma comunidade etnica, a comunidade gay acabaria por estabelecer 

tambem suas fronteiras. Essas fronteiras, todavia, nao sao estabelecidas apenas como um muro 

que divide o mundo em duas esferas opostas, onde de um lado estao os heterossexuais e do 

outro os homossexuais. Na verdade, essas fronteiras sao muito mais complexas, dinamicas e 

Idem, Ibidem. 

66 



suns. No que diz respeito a este aspecto mais especificamente, creio que a medida que as 

fronteiras externas se flexibilizam com os processos de fluxos culturais, as fronteiras internas 

se multiplicam e se intensificam com o aumento da complexidade nas relacoes instauradas 

pelos membros constituintes desta "comunidade". Nesse sentido, muitas vezes encontramos 

mais facilmente uma comunidade gay cujas fronteiras sao muita amplas, perpassando, por 

exemplo, espacos como Londres, Nova York, Sao Paulo (uma vez que muitos elementos 

comuns dessa comunidade sao encontrados espalhados pelo mundo), ao passo que, num 

mesmo local especifico, as diferenciacoes internas — isto e, entre os individuos da 

"subcultura" — podem emergir de forma muito mais nitida, expondo, desse modo, as 

contradicoes implicitas que normalmente envolvem a negociacao de identidades, a variacao de 

comportamentos e os desejos mais intimos. 

Entretanto, falar nos termos de uma "comunidade gay" tern suas limitacoes. Talvez 

pudessemos, como apontei anteriormente, tratar de uma comunidade gay como uma 

"comunidade imaginada" que, de acordo com Benedict Anderson144, esta ligada a um 

sentimento de conexao com outros atores que compartilham uma experiencia similar de 

marginalidade social. Segundo Anderson, fortes lacos podem se desenvolver entre pessoas 

praticamente estranhas que se conheceram, por exemplo, em pequenas festas ou eventos 

culturais, nao apenas por causa de atracao sexual, mas tambem como resultado de uma 

afinidade baseada em sua necessidade comum de enfrentar uma sociedade relativamente hostil. 

Gracas a essa necessidade de defesa, os homens desse mundo, por mais diferentes que sejam 

uns dos outros em relacao a seus ambientes de origem e estilos de vida, seus desejos e 

identidades pessoais, tambem reconhecem em sua diversidade algo em comum. Sobretudo, e 

atraves de um senso compartilhado de diferenca sexual, de ser parte de um meio social e sexual 

que se define e se articula em grande parte como uma alternativa as normas dominantes de um 

mundo heterossexual e heterossocial que essa nocao de mundo ou comunidade gay (ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA queer) 

pode ser pensada. Como afirma Richard Parker145, esse reconhecimento simultaneo das 

diferencas internas e, ainda assim, "comunidade", e o mais caracteristico do mundo gay 

experimentado na vida brasileira contemporanea, onde a identificacao ocorre nao 

necessariamente por meio da afirmacao da uniformidade, mas pelo compartilhamento da 

diversidade em um determinado campo de poder e desejo. 

Contudo, o conceito de comunidade gay, a exemplo do de comunidade etnica, logo 

se volatiliza na formacao de conceitos exatos. O proprio Parker questiona a validade do 

144 Anderson, op. cit. 

145 Parker, op. cit., p. 141-2 
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conceito de comunidade: "ate que ponto as subculturas que surgiram nas grandes cidades 

brasileiras podem ser descritas como comunidades gays de fato, no pleno sentido que a 

expressao assumiu em paises como os Estados Unidos?" 146. Na verdade, o que pode significar 

exatamente o conceito de comunidade gay (ou comunidades gays) mesmo no mundo anglo-

europeu e algo bastante impreciso, o que leva muitos pesquisadores a empregar o termo como 

se este tivesse o mesmo significado de nocoes como "subcultura" ou "enclave". Nesse 

contexto, Parker afirma que seria mais util pensar em termos de comunidades (bem como 

identidades) em processo de formacao, diante dessa interface entre contextos e processos locais 

por um lado, e forcas globais por outro, que insere o surgimento de comunidades gays em 

cenarios como o Brasil contemporaneo em meio a uma historia social e politica com contomos 

especificos a esse espaco. 

Em outros termos, segundo Parker as diversas culturas gays que tomaram forma no 

Brasil urbano durante a decada de 1990 devem ser interpretadas como uma reacao complexa e 

multifacetada tanto as estruturas e condicoes locais como aos fluxos em transformacao que 

caracterizam o final do seculo 20. Elas evoluiram ao longo do tempo como parte de uma 

intersecao mais extensa entre as tradicoes culturais e os processos sociais locais, por um lado, e 

um conjunto de forcas mais amplas e cada vez mais globalizadas, por outro. O resultado disso, 

informa Parker, foi o desenvolvimento de identidades e comunidades gays variadas e cada vez 

mais complexas em todo o Brasil, identidades e comunidades que cada vez mais compartilham 

muitas caracteristicas em comum com as da Europa e dos Estados Unidos, mas que tambem 

respondem as estruturas existentes da cultura, economia e ecologia locais147. 

Essa tese enseja uma outra, a de um processo de "homossexualizacao global", 

proposta por Dennis Altman. Segundo ele, as forcas de mudanca global desempenham um 

papel fundamental na configuracao e reconfiguracao das sexualidades locais e, em particular, 

na formacao de identidades e comunidades gays em muitos ambientes de paises em 

desenvolvimento148. Neste caso, so para encerrar esse quiproquo acerca da nocao de 

comunidade, talvez fosse mais razoavel seguirmos Barth149, quando este propoe que se faca 

uma abordagem teorica e empirica combinadas. Precisamos estudar de perto fatos empiricos de 

uma variedade de casos e ajustar nossos conceitos a esses fatos empiricos de forma que eles os 

elucidem do modo mais simples e adequado possivel, e permitir-nos explorar suas implicacoes. 

Idem, Ibidem. 

Idem, Ibidem. 

Altman apud Parker, op. cit., p. 28 
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Esse exercicio e de fundamental importancia para uma reflexao antropologica de 

qualquer fenomeno humano, e ainda mais quando lidamos com um campo complexo como a 

sociedade brasileira em seus mais variados aspectos. Como observa Parker, o Brasil e uma 

especie de colcha de retalhos de culturas diversas que parecem se cruzar e se entrelacar no 

fluxo da vida diaria150. A intrincada textura de sistemas culturais, afirma ele, e tab 

caracteristica da sexualidade como de qualquer outro aspecto da vida brasileira, e a cultura 

sexual brasileira pode ser vista como fundamentada em uma gama quase infinita de quadros 

culturais distintos que se sobrepoem e interagem de formas extraordinariamente variadas — e 

que sao fundamentals na configuracao das experiencias e compreensoes sexuais de diferentes 

individuos. De acordo com Parker, em nenhuma outra situacao esta multiplicidade e vista mais 

claramente do que no caso da homossexualidade masculina, um caso de uma variedade de 

homossexualidades um tanto diferentes em vez de uma homossexualidade unica e unificada. 

Os diversos sistemas de significado que parecem organizar o mundo da 

homossexualidade masculina no Brasil evoluiram com o tempo, formando um tecido cada vez 

mais intrincado de estruturas intersubjetivas, e tambem se disseminaram no espaco de diversas 

formas, apresentando uma organizacao fisica na configuracao da vida urbana: organizacao 

social do espaco sexual e/ou organizacao sexual do espaco social151. No fluxo da vida diaria, na 

experiencia vivida de pessoas comuns, elas tendem a se fundir e interpenetrar em formas mais 

ou menos confusas e frequentemente fragmentarias. Assim, os diversos universos que formam 

o cenario homoerotico (gays, lesbicas, miches, travestis, "bichas" e bofes, "pintosas" e 

discretas etc.) se intersecionam na maioria das vezes, especialmente em algumas casas 

notumas e circulos sociais especificos, mas, por outro lado, permanecem bastante autonomos, 

indo de acordo com regras implicitas que governam a sociabilidade homoerotica 152 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Identidades sociais e projetos individuals 

Investigar o processo de formacao ou negociacao de identidades individuals ou 

colethas a partir de interacoes sociais no espaco urbano e apreender a vida urbana em uma de 

suas manifestacoes e dimensoes que remete tambem a questao das identidades sociais. Os 

espacos de sociabilidade homoerotica que vou abordar sao, como qualquer espaco social, 

fragmentos da cidade. mapas sociais com suas particularidades e seus sistemas de relacoes, isto 

e, sociabilidades especificas. Os espacos que investigo sao bastante diferenciados entre si, 

150 Parker, op. cit., p. 51-2 
151 Idem, Ibidem. 
152 Idem, Ibidem. 
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diferencas que certamente estao impregnadas de significados. Entretanto, nao se trata de uma 

segregacao simples entre os espacos e os sujeitos que os compoem. Na verdade, os espacos 

gay, como todo espaco social, sao comunicaveis, intercambiaveis, onde o convivio e uma 

realidade que promove contato entre mundos diferentes. 

No que tange aos espacos que formam o circuito de sociabilidade gay em Campina 

Grande, mas que pode ser estendido a qualquer espaco social, as relacoes sociais se definem no 

contexto e na situacao, o que vale dizer que a realidade cotidiana contem as estruturas que nela 

se exprimem e se ocultam. Com sua descoberta, pode-se estabelecer a mediacao necessaria ao 

rompimento das fronteiras sociais que subdividem a sexualidade em dominios de normalidade 

e anormalidade. e a essentia que revela o sentido desta logica153. Todavia, outras fronteiras 

internas, menos objetivas, estao sempre sendo instauradas. 

Tratar de processos de sociacao sempre nos leva a possibilidades de abordar 

identidades sociais, onde a identidade sexual aparece como uma dimensao analitica possivel 

destas. E importante destacar que a ideia de identidades construidas no processo de 

socializacao nao exclui a nocao de situacao ou campo relacional, definindo a identidade social 

como uma "atualizacao do processo de identificacao". Essa perspective permite romper com 

uma continuidade arbitraria ou falsa ruptura entre o individuo como ser psicologico e o 

individuo como ser social, e estabelecer um campo comum de troca e de dialogo154 A relacao 

entre a identidade pessoal e social e proposta por Roberto Cardoso de Oliveira nos seguintes 

termos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O conceito de identidade pessoal e social apresenta um conteudo marcadamente 
rejlexivo ou comunicativo, visto que supoe relacoes sociais tanto quanto um codigo de 
categorias destinado a orientar o desenvolvimento dessas relacoes. No ambito das 
relacoes interetnicas, esse codigo tende a expressar-se como um sistema de 
"oposicdes " ou contrastes. Poderemos dar melhor conta do processo de identificaqdo 
etnica se elaborarmos a nocao de "identidade contrastiva" 155. 

Oliveira coloca o conceito de identidade contrastiva de uma pessoa ou grupo como 

uma identidade que surge "no jogo dialetico entre a semelhanca e a diferenca". No caso da 

identidade homossexual, que em muito difere da identidade em termos de grupos etnicos, 

existem problematicas que devem ser levadas em conta. Primeiro, porque a identidade 

Guimaraes, op. cit., p. 137 
154 Idem, ibidem. 
155 Oliveira, Roberto Cardoso de. Identidad etnica, identification y manipulation. In: America indigena, Mexico, 

31 (4), 1971. p. 923-953 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7(1 



homossexual nao remete somente a relacoes sexuais, mas engloba um estilo ou uma variedade 

de estilos de vida, com normas e valores proprios regendo cada padrao de sociabilidade 

homoerotica, como se se tratasse de um mundo "a parte" em que o universo publico concerne a 

rede de relacoes sociais envolvendo categorias mais abrangentes como heterossexual e 

homossocial, e, o "universo privado", a uma rede de relacoes sociais das categorias 

homossexual e homossocial156. Segundo, porque mesmo este mundo "a parte" e regido por 

relacoes que envolvem tanto consenso quanto conflito, estabilidade e descontinuidade, pactos e 

rompimentos, o que torna particularmente interessante empregar aqui o conceito de "projetos 

individuals", proposto por Gilberto Velho. 

A nocao de projeto, no nivel individual, refere-se a performance, a exploracoes, a 

desempenho e a opcoes, ancoradas a avaliacoes e definicoes da realidade. Estas, por sua vez, 

nos termos de Schutz157, sao resultado de complexos processos de negociacao e construcao que 

se desenvolvem com e constituem toda a vida social, inextricavelmente vinculados aos codigos 

culturais e aos processos historicos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA longue duree. Esses processos de negociacao 

constituintes da vida social sao ainda mais controversos nas grandes cidades contemporaneas 

que, como dizia Simmel, constituiam o locus da diversidade, onde os individuos podiam 

expressar sua singularidade. Nelas encontramos nao so um maior niimero e diversidade de 

papeis e dominios, como evidentes descontinuidades e contradicoes entre estes, onde famllia, 

trabalho, religiao, lazer, opcoes politicas, entre outros, configuram um campo de 

possibilidades158 em que os ato res individuals se mo vem, mais ou menos impelidos e 

pressionados, mas com uma gama basica de alternativas e opcoes. 

Ha fronteiras demais e tambem transito demais entre areas e grupos, contradicoes 

quanto as concepcoes de integracao, normalidade e desvio. A diversificacao de papeis e 

dominios, associada tambem a possibilidade de transito entre estes, possibilita e produz 

identidades multifacetadas e de estabilidade relativa A heterogeneidade cultural e a 

complexidade sociologica, portanto, produzem e expressam uma coexistencia, muitas vezes 

i5° Burke e Edelman apud Guimaraes, Carmen Dora. Op.Cit. p. 60-3. Sobre o termo homossocial: "Eve Kosofski 

Sedwick resgata o termo 'homossocial', que definiria genericamente os elos sociais entre pessoas do mesmo sexo. 

O 'homossocial' (relacoes masculinas em geral) implicaria uma deliberada diferenca com o 'homossexual' 

(sexualizacao de tais relacoes). Mas para Kosofski, nao ha qualquer ruptura no 'continuum' 

homossocial/homossexual. Trata-se de uma continuidade ininterrupta porque existe um 'desejo homossocial 

masculino' generico, mas indiscutivelmente um desejo entre homens — indicando, de um modo ou de outro, um 

potencial 'continuum' masculino entre o homossocial e o homossexual. Assim, por mais disfarcado ou sublimado 

que se encontre, o desejo homossexual encontra-se sempre na raiz da homossocialidade". In: Trevisan, Joao 

Silverio. Seis balas num buraco so: a crise do masculino. Rio de Janeiro: Record, 1998. p. 150-1 

157 Schutz apud Velho, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro. 

Jorge Zahar Ed., 2003. p.28 
158 "Campo de possibilidades trata do que e dado com as alternativas construidas do processo socio-historico e 

com o potencial interpretativo do mundo simbolico da cultura". Velho, Gilberto. Op.Cit. p.28 

71 



contraditoria de diversos estilos de vida e visoes de mundo. Segundo Velho159, ha varias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m aneiras de lidar com o fenomeno socio-cultural da complexidade e, neste caso, ele propoe 

encarar o sistema mais amplo com que lidamos como uma possibilidade. 

Na sociedade moderno-contemporanea. os individuos transitam nao entre dois 

sistemas mas entre diversos dominios ou niveis socio-culturais. Trata-se de um transito entre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mundos e esferas diferenciados, cujas relacoes estabelecidas pelos individuos nao apenas nao 

sao lineares como nao sao regulares, aproximando-se, em sua extrema complexidade, de 

modelos caoticos. Essas diferencas se devem a fatores como especificidades de trajetoria. 

origem, poder, prestigio, associados a natureza da estrutura social. Entretanto, como faz 

questao de enfatizar Gilberto Velho160, as fronteiras sociologicas nao sao definidas e nem 

devem ser congeladas, estando a sociedade a funcionar como um complexo processo de 

interacao e negociacao da realidade. 

Nesse contexto, entao, da-se a tendencia de constituicao de identidades a partir de um 

intenso e dinamico jogo de papeis sociais, que estao associados a experiencias e a niveis de 

realidade diversificados, quando nao conflituosos e contraditorios. A situacao do individuo na 

sociedade moderna encontra-se, portanto, como ponto de intersecao de varios mundos, em que 

eles se fazem, sao construidos, feitos e refeitos, atraves de suas trajetorias existenciais, e onde o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

conflito, a troca, a alianca e a interacao em  geral, constituem a propria vida social atraves da 

experiencia, da producao e do reconhecimento explicito ou implicito de interesses e valores 

diferentes. 

O fenomeno da negociacao da realidade em  multiplos pianos, que nem sempre se da 

como processo consciente, viabiliza-se atraves da linguagem no seu sentido mais amplo, 

solidaria, produzida e produtora da rede de significados. Em outras palavras, a "cultura", nos 

termos de Schutz161, enquanto comunicacao, nao exclui as diferencas mas, pelo contrario, vive 

delas. Nesse sentido, o acordo. na maioria das vezes problematico. surge apenas como uma 

possibilidade, onde o fluxo de comunicacao nem sempre e harmonioso, estando inserido em 

distincdes e na autonomia de diferentes mundos e provincias de significado162 Mikhail Bakhtin 

chega a falar de uma heteroglossia, ou seja, a coexistencia de diferentes discursos em uma 

mesma sociedade que, embora relacionados, mantem suas particularidades. 

159 Velho, Gilberto. Op.Cit. p.77-9 
160 Op.Cit. p. 80 
161 Schutz apud Velho, Gilberto. Op.Cit. p. 22 
162 "A nocao schutziana de provincias de significado finitas, inspirada em William James, permite-nos perceber os 

diferentes mundos que constituem uma sociedade em sua singularidade e nas relacoes de uns com os outros. O 

transito entre essas provincias e mundos e uma das questoes cruciais para a compreensao sociologica e 

antropologica." Velho, Gilberto. Op.Cit. p. 28 
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Os individuos transitam entre dominios do trabalho. do lazer, do sagrado etc., com 

passagens as vezes quase imperceptiveis, estando na intersecao de diferentes mundos. Podem a 

qualquer momento transitar de um para o outro, em funcao de um codigo considerado relevante 

segundo suas existencias. Assim, a fragmentacao das relacoes e papeis sociais na sociedade 

moderna demarca dominios distintos, porem o transito entre os dominios se da constantemente, 

uma vez que os individuos vivem multiplos papeis em funcao dos diferentes pianos em que se 

movem. Nesse sentido, a sociedade moderna surge como o proprio limite em relacao a 

multiplicidade e fragmentacao de papeis e dominios163. 

Essa coexistencia de diferentes mundos constitui a propria dinamica da sociedade 

complexa. A continuidade e as transformacoes da vida social dependem do relacionamento, 

mais ou menos contraditorio e conflituoso, entre esses mundos e os codigos a eles associados. 

Os individuos se deslocam entre contextos hierarquizantes/holistas ou individualizantes/ 

igualitarios, partilham e acionam esses codigos em situacoes, momentos e pianos diferentes de 

suas trajetorias. 

O transito intenso e freqiiente entre os diferentes mundos. pianos e provincias e 

possivel gracas a natureza simbolica da construcao da realidade, implicando adaptacoes 

constantes dos atores enquanto produtores de e produzidos por escalas de valores e ideologias 

individualistas. Entretanto, os individuos, mesmo nas passagens e durante o transito entre 

dominios e experiencias mais diferenciadas, mantem uma identidade vinculada a grupos de 

referenda e implementada atraves de mecanismos socializadores basicos contrastivos, como 

familia, etnia, regiao, vizinhanca, religiao etc. Na verdade, a tendencia a fragmentacao nao 

anula totalmente certas ancoras fundamentals que podem ser acionadas em momentos 

estrategicos, pois os individuos modemos nascem e vivem dentro de culturas e tradicoes 

particulares e, portanto, estao expostos, sao afetados e vivenciam sistemas de valores 

especificos, embora heterogeneos e diferenciados. A construcao de identidades basicas 

subordina-se a constelacoes culturais singulares e a conjuntos de simbolos delimitaveis, o que 

implica dizer que a fragmentacao nao deve ser entendida como um estracalhamento literal do 

individuo psicologico. Existe nesse movimento ancoragem cultural/fragmentacao de papds 

uma mobilidade material e simbolica em sua escala e extensao164. 

O que esta em jogo e um processo historico abrangente, e a dinamica das relacoes 

entre os sistemas culturais com repercussoes na existencia de individuos particulares. Nesse 

sentido, um projeto coletivo nao e vivido de modo totalmente homogeneo pelos individuos que 

163 Velho, op. cit., p. 26 

164 Velho, op. cit., p. 29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o compartilharn, pois existem diferencas de interpretacao devido a particularidades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status e 

trajetoria, o que abre espaco para os projetos individuals emergirem. De acordo com Gilberto 

Velho, a possibilidade da existencia de projetos individuals esta vinculada a como, em 

contextos socio-culturais especificos, se lida com a ambiguidade fragmentacao-totalizacao. 

Em uma sociedade complexa moderna, afirma Velho, os mapas de orientacao para a 

vida social sao particularmente ambiguos, tortuosos e contraditorios. Assim, a construcao da 

identidade e a elaboracao de projetos individuals sao feitos dentro de um contexto em que 

diferentes mundos ou esferas da vida social se interpenetram, se misturam e muitas vezes 

entram em conflito. Desse modo, a possibilidade de formacao de grupos de individuos com um 

projeto social que englobe, sintetize ou incorpore os diferentes projetos individuals, depende de 

uma percepcao e vivencia de interesses comuns que podem ser os mais variados, como classe 

social, grupo etnico, grupo de status, familia, religiao, vizinhanca, ocupacao etc. Como afirma 

Louis Dumont165. e na sociedade moderna ocidental que se da com maior nitidez a 

fragmentacao em dominios diferenciados de uma sociedade tradicional holistica 

Tambem seguindo essa linha de pensamento, Alfred Schutz166 mostra que um 

individuo vive concomitantemente em mundos diferentes, paralelos, porem com caracteristicas 

proprias que enfatizam valores diferentes, muitas vezes conflitivos. Nenhum individuo, muito 

menos um grupo, por mais monolitico ou homogeneo que possa parecer, funciona apenas em 

um piano e/ou nivel de realidade. Sua vida subjetiva, seus contatos com atores diversos, 

estimulos variados, tudo concorre para a fragmentacao do seu ser, para a variancia de sua visao 

de mundo e para a avaliacao individual da "realidade", a qual nao e uma somente, mas muitas, 

de acordo com cada perspectiva. As interpretacoes e definicoes das "realidades", portanto, e a 

expressao de sua experiencia se darao atraves de um repertorio simbolico mais ou menos 

amplo, diversificado mas com limites e articulacoes "fazendo sentido" de maneira mais ou 

menos evidente em relacao a uma cultura especifica 

Os projetos individuals sempre interagem com outros dentro de um campo de 

possibilidades. Nab operam num vacuo, mas sim a partir de premissas e paradigmas culturais 

compartilhados por universos especificos. Por isso mesmo sao complexos e os individuos, em 

principio, podem ser portadores de projetos diferentes, ate contraditorios. As trajetorias dos 

individuos ganham consistencia a partir do delineamento mais ou menos elaborado de projetos 

com objetivos especificos. A viabilidade de suas realizacoes vai depender do jogo e interacao 

Dumont apud Velho, Gilberto. Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade 

contemporanea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. p.82 
166 Schutz apud Velho, op. cit., p. 87-8 
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com outros projetos individuals ou coletivos, da natureza e da dinamica do campo de 

possibilidades, onde novas dimensoes que p5em em xeque todas as concepcoes de identidade 

social e consistencia existencial sao introduzidas — gracas a heterogeneidade, a globalizacao e 

a fragmentacao da sociedade moderna — em termos de maior amplitude167. 

Velho, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2003. p. 46-8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em cada lugar o mesmo e um outro; o outro de outro 

fragmentado, diluido em fraturas no desejo de estar e 

de nao ser. 



Capitulo 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O circuito de espacos de sociabilidades homoeroticas de Campina Grande 

A precedente discussao sobre o papel da sociabilidade e a instauracao de projetos 

individuals vem no sentido de introduzir a descrigao e compreensao dos espacos de interacao 

homoerotica de Campina Grande, levando em conta algumas problematicas aqui encontradas. 

Uma vez que estou tratando de espacos sociais, nao ha como nao discorrer ao menos 

brevemente sobre a problematica espacial. Lembro aqui que, como escreveram Almeida e 

Tracy168, as novas formas de experiencia espacial constituem um dos principals desafios para 

as ciencias sociais contemporaneas. Nossa vida cotidiana, nossas experiencias psiquicas e 

linguagens culturais sao hoje dominadas principalmente pelas categorias de espaco e nao pelas 

de tempo, como o eram no periodo anterior ao alto modemismo. As nocoes de espaco e lugar 

estao implicadas na propria producao das relacoes sociais e sao, em si mesmas, socialmente 

produzidas; lembrando que as relacoes espaciais e os lugares a elas associados sao multiplas e 

contestaveis 

Arjun Appadurai lembra tambem que nao e possivel analisar as configuracoes 

sociais e subjetivas contemporaneas sem uma ampla sociologia do deslocamento, pois tanto a 

midia eletronica quanto os diversos movimentos migratorios teriam introduzido uma nova 

ordem de instabilidade nas formacoes sociais e subjetivas170. O carater definidor da 

contemporaneidade, afirma ele, nao e a qualidade objetiva dos lugares, nem a quantidade 

mensuravel do movimento, mas o modo de espacializacao, a maneira de estar e ser no espaco. 

Trata-se, desse modo, de um novo regime de espacializacao das experiencias sociais e 

subjetivas que se estrutura em tomo do deslocamento e nao da fixacao171. 

Ainda assim, o espaco, como certa vez escreveu Roberto DaMatta172, e como o ar que 

se respira. Para senti-lo, afirma ele, e preciso situar-se, meter-se numa certa perspective Do 

mesmo modo, para que se possa "ver" e "sentir" o espaco, toma-se necessario situar-se. 

Normalmente o espaco e demarcado quando alguem estabelece fronteiras, separando um 

pedaco de chao do outro. Mas as fronteiras nem sempre sab claras e alem do mais, como o 

proprio DaMatta adverte, nada pode ser tao simples assim, porque e preciso explicar de que 

modo as separacoes sab feitas e como sao legitimadas e aceitas. 

168 Almeida, Maria Isabel Mendes de, e Tracy, Katia Maria de Almeida. Noites nomades: espaco e subjetividade 

nas culturas jovens contemporaneas. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. p. 19 
m Almeida & Tracy, op. cit., p. 25-6 
170 Apud Almeida & Tracy, op. cit. 
171 Idem, Ibidem. 
172 DaMatta, op. cit., p. 29 
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O espaco, assim como o tempo, e uma invencao social. Nao existe uma medida 

organica, natural ou fisiologica de uma categoria de pensamento e acao tao complexa quanto o 

espaco, do mesmo modo que nao ha um orgao do corpo para medir o tempo. O fato e que 

tempo e espaco constroem e, ao mesmo tempo, sao construidos pela sociedade173. 

E fundamental ter isso em mente para o mapeamento dos espacos de sociabilidade 

homoerotica de Campina Grande. Uma topografia ou cartografia de espacos de interacao 

homoerotica, contudo, nao e um empreendimento inedito. Basta recordar os trabalhos de 

Barbosa da Silva174 e Nestor Perlongher175, por exemplo, que mencionei anteriormente. Minha 

perspectiva analitica, porem, apresenta algumas divergencias importantes em termos 

conceituais em relacao as abordagens desses dois autores. No caso de Barbosa da Silva, que 

mapeia os locais de encontro entre homossexuais na cidade de Sao Paulo, me esquivo de um 

vies teorico que coloque individuos homossexuais na rigida categoria de "grupo minoritario"', 

como o fez Barbosa da Silva, pois nao creio que podemos tratar de qualquer grupo social nos 

termos de instancias socio-culturais isoladas ou excludentes em relacao a sociedade 

englobante. Nao e demais lembrar que esse autor estava, durante seu percurso de investigacao, 

sob orientacao de Florestan Femandes, o qual acreditava que os homossexuais de Sao Paulo 

talvez pudessem ser abordados como um grupo de resistencia tal como um grupo de operarios 

rebeldes176. Na verdade, o que procuro compreender sao as interacoes e os conflitos nelas 

presentes entre individuos gays que, ainda que inseridos num contexto onde esta presente a 

discriminacao contra suas condutas sexuais, nao apresentam uma fronteira fixa capaz de os 

separar da sociedade como um todo. 

Com relacao a abordagem feita por Nestor Perlongher em seu trabalho de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mapeamento das "territorialidades marginais" de Sao Paulo, de algum modo nossas 

perspectivas teoricas estao bem proximas, uma vez que ele parte de um prisma pos-

estruturalista buscando compreender os espacos como formas instaveis de categorias 

flutuantes, que circulam e atravessam por diferentes relacoes e cujos sentidos sao abertos a 

negociacao cotidiana. Perlongher da enfase a plurilocalidade da vida na sociedade urbana 

1/3 Op. cit , p. 32-33 

174 Barbosa da Silva, Jose Fabio. Homossexualismo em Sao Paulo: estudo de um grupo minoritario. In: 

Homossexualismo em Sao Paulo e outros escritos/James N. Green e Ronaldo Trindade (orgs). Sao Paulo: Editora 

UNESP, 2005. 
175 Perlongher, Nestor. Territorios marginais. In: Homossexualismo em Sao Paulo e outros escritos/James N. 

Green e Ronaldo Trindade (orgs.). Sao Paulo: Editora UNESP, 2005 
176 Sobre a trajetoria de Barbosa da Silva durante seu trabalho pioneiro sobre a homossexualidade no Brasil ver 

Green, James N. e Trindade, Ronaldo (orgs.). Op.Cit. Especialmente os artigos "Sao Paulo anos 50: a vida 

academica e os amores masculinos", de James N. Green e Ronaldo Trindade, alem do "Lembrancas passadas a 

limpo: a homossexualidade masculina em Sao Paulo", do proprio Barbosa da Silva. 
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contemporanea, que esta relacionada aos deslocamentos dos sujeitos fragmentados. Ele chega a 

falar (a partir de Deleuze e Guattari) de um espaco nomade localizavel, mas nunca suscetivel a 

delimitacoes, formador de redes territorials contiguas, entremeadas, porem sutilmente 

diferenciadas por "tracos de giz bosquejados em ponulhado nas calcadas" 177 Em Perlongher, 

a enfase nas "identidades" e explorada a partir das "territorialidades" como "lugares 

relacionais" ou "lugares categoriais", enfim, um "codigo territorio" 178, de modo a captar como 

os sujeitos se definem mutavelmente a partir de posicoes e trajetorias variaveis dentro de uma 

rede, bem como da participacao em diferentes redes. 179 

Nisso estou em total acordo com Perlongher. Entretanto, sua perspective distancia-se 

da minha na medida em que ele foge a uma abordagem das identidades individuals a favor das 

territorialidades. enquanto eu busco unir uma discussao sobre identidades a uma outra 

concernente a compreensao da espacialidade-territorialidade construida pelos sujeitos sociais, o 

que constitui dois importantes polos entre as inumeras concepcoes da cidade. Creio que, longe 

de serem excludentes, a investigacao do espaco favorece uma abordagem a respeito dos 

processos de construcao ou negociacao de identidades sociais e subjetivas. Alem do mais, ha 

ainda um desacordo entre Perlongher e eu quanto a uma questao de ordem conceitual: 

enquanto ele trata dos espacos de interacao homoerotica enquanto "territorialidades 

marginais", eu, de minha parte, abro mao inteiramente dessa nocao de marginalidade por nao 

concordar com uma perspectiva reificadora segundo a qual individuos homossexuais, em si 

mesmos, inscrevem-se como seres a margem da sociedade. Pois, insisto nisso, embora 

discriminados. os homossexuais nao estao fixamente locali/ados num espaco social proscrito. 

Talvez, sim, em certo discurso que vigora a respeito da homossexualidade em nossa sociedade. 

Todavia, nao podemos tratar pessoas homossexuais e seus territories como se fossem 

naturalmente marginals por si sos . 

Investigo, portanto, multiplas interacoes entre individuos homossexuais nos espacos 

que se prestam a instauracao de uma sociabilidade ou uma serie de sociabilidades diversas 

entre estes atores na cidade de Campina Grande, evidenciando nao apenas o transito entre esses 

espacos, bem como as fronteiras estabelecidas tanto dentro de cada espaco quanto entre os 

locais, os conflitos, que sao engendrados a partir de modos de ser, visoes de mundo, distincoes 

de classe e raca etc., que alimentam as distincoes e se refletem na forma como os sujeitos se 

' Perlongher, op. cit., p. 274 

178 O codigo-territorio, conceito criado por Deleuze, se refere a relacao entre o codigo e o territorio definido por 

seu funcionamento. 
179 Sobre a perspectiva de Perlongher ver Simoes, Julio Assis. In: Homossexualismo em Sao Paulo e outros 

escritos/James N. Green e Ronaldo Trindade (orgs.). Sao Paulo: Editora UNESP, 2005. p. 263-6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reconhecem e reconhecem os demais; o que nos leva a um contexto formado a partir de 

descontinuidades proporcionadas por projetos individuals muitas vezes distintos, os quais sao a 

um so tempo causa e consequencia da instauracao de identidades sociais fragmentadas. 

Os diferentes e, muitas vezes divergentes, codigos societarios encontrados nos 

espacos de sociabilidade homoerotica expoem as rachaduras, a heterogeneidade entre os 

sujeitos sociais quanto a sua maneira de ser, quanto aos elementos escolhidos na construcao 

sempre fluida de sua identidade e na maneira pela qual lida com a identidade de outrem. Como 

Barbosa da Silva ja colocava, a proximidade fisica e a consciencia da participacao em uma 

mesma subcultura nao excluem a existencia de certas barreiras ligadas a diferencas de classe 

social, nivel educacional, idade, grau de ostentacao do comportamento homossexual etc., 

fatores esses que tern importancia principalmente na estratificacao interna do "grupo 

minoritario" 180. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Boate Queen versus Toca do Caranguejo 

Segundo Marines Antunes Calil, que etnografou a Nation Disco Club, uma boate de 

artistas, intelectuais, gente alternativa em fim, que funcionou em Sao Paulo em meados dos 

anos 1980, o Club dancing para um publico jovem e um advento que veio no periodo pos-

Segunda Guerra como "um serzinho baby-boom, irmao gemeo das lanchonetes, dos sorvetes 

esculturais para a rapaziada e da rebeldia no inicio dos fifties" m. De acordo com Calil, apos a 

crise economica dos anos 20 e a recessao dos anos 30, que impossibilitaram a formacao de uma 

cultura jovem, distinta da vida familiar e independente dos adultos, e apos a Segunda Guerra 

periodo em que a aglutinacao na familia funcionou como uma especie de couraca para 

enfrentar desemprego, miseria, fome e doencas, surge a celebracao da vida teen-age. 

E nesse contexto que, somado a fatores como a liberacao sexual e a maior visibilidade 

homossexual no espaco urbano, como ja mencionei, que se pode compreender o aparecimento 

de um espaco como a boate Queen'82 em Campina Grande, espaco de gente jovem em busca de 

diversao e muita paquera. Segundo Marcos, que trabalha na Queen desde sua inauguracao em 

Barbosa da Silva, op. cit., p. 79 
181 Calil, Marines Antunes. O retrato do Nation Disco Club: os neodandis no final dos anos 80. In: Na metropole: 

textos de antropologia urbana/Jose Guilherme C. Magnani e Lilian de Lucca Torres (orgs.). Sao Paulo: Editora da 

Universidade de Sao Paulo; Fapesp, 1996. p. 199-200 

' A titulo de curiosidade: "Nos EUA, o termo queen e tambem empregado com o sentido aproximado de 'bicha'. 

O termo refere-se aquele individuo gay que assume uma posicao proeminente dentro de um determinado grupo de 

homossexuais, centralizando as relacoes estabelecidas no grupo. A 'rainha" americana e, em geral, um 

homossexual velho, que nao compete sexualmente com os demais". Barbosa da Silva, op. cit., p. 116 
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setembro de 1998, esta e a primeira boate oficialmente gay da cidade, e conta tambem como 

fazia para se divertir com os amigos antes dela: 

...antes so havia bar. Alguns no centro da cidade, outros la no [bairro] Catole. Boate 
oficialmente gay e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen, e a primeira. Bar, tinham muitos. Mas, quando o pessoal 
pensava num lugar para dancar. nao havia. Entao outros amigos meus comecaram a 
preparar umas festas. Alugavam um local, um bar ja razoavelmente frequentado pelos 
gays, e combinavam uma festa... 

De acordo com Alessandro, porem, ja havia boates gay em Campina Grande 

desdeos anos 1970. 

Aqui em Campina tinha quatro boates gay dos anos 1970 para 1980. que eu descobri 
com a "velha guarda". com os amigos da "velha guarda". A Maria de Calu era a 
principal, era a maior. Era uma boate no nivel de Recife que estava em Campina 
Grande. 

Luciano, outro informante, conta que antes da Queen havia boates muito boas 

como a Estacao da Luz e o Venice, um bar gay "muito civilizado". Enfim, independente de ter 

sido ou nao a primeira boate gay da cidade, o fato e que, depois da Queen, as noites de sabado 

campinenses nao foram mais as mesmas para muitos jovens gays em busca de uma opcao de 

lazer na cidade. A Queen passou entao a ser o "pedaco" dessa gente, que podia se divertir com 

uma liberdade dificil de ser instituida em qualquer outro local de Campina Grande. 

O "pedaco", a proposito, e uma categoria sociologica importante para o 

conhecimento sobre a cidade. A respeito dele, Jose Guilherme Magnani183 afirma que o pedaco 

e formado quando o espaco demarcado torna-se ponto de referenda para distinguir 

determinado grupo de frequentadores como pertencentes a uma rede de relacoes. Segundo ele. 

o termo designa aquele espaco intermediario entre o privado (a casa) e o publico, onde se 

desenvolve uma sociabilidade basica, mais ampla que a fundada nos lacos familiares, porem 

mais densa, significative e estavel que as relacoes formais e individualizadas impostas pela 

sociedade. O pedaco e uma categoria que descreve uma particular forma de sociabilidade e 

apropriacao do espaco, e onde se tece a trama do cotidiano: a vida do dia-a-dia, a pratica da 

devocao, a troca de informacoes e pequenos servicos, os inevitaveis conflitos etc., alem de ser 

tambem o espaco privilegiado para a pratica do lazer nos fins de semana. 

Magnani, Jose Guilherme C. Quando o campo e a cidade: fazendo antropologia na metropole. In: Na 

metropole: textos de antropologia urbana/Jose Guilherme C. Magnani e Lilian de Lucca Torres (orgs.). Sao Paulo: 

Editora da universidade de Sao Paulo; Fapesp, 1996. p. 32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A importancia de um pedaco como azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen foi fundamental para muitos 

homossexuais de Campina Grande e cidades menores proximas, pois funcionou como um local 

nao so de descontracao, mas tambem veio cumprir uma funcao sociologicamente relevante 

para o processo de aceitacao de uma vivencia homossexual. Sobre isso, Barbosa da Silva184 

afirma que, na medida em que o homossexual consegue efetuar contatos e descobre que 

existem outras pessoas na sociedade semelhantes a ele, este tende a encarar de outra forma sua 

identidade sexual, ou seja, ele passa a significar a sua afirmacao pessoal como homossexual. 

Nesse sentido, a turma age tanto como rede de apoio quanto um meio de socializar individuos 

de determinado grupo de convivencia, com todos os seus codigos, girias, espacos piiblicos e 

concepcoes sobre sua homossexualidade. A participacao em um grupo social, portanto, cria e 

reforca a sua identidade homossexual. 

Ha, segundo Barbosa da Silva, uma ideologia grupal que associa a 

homossexualidade ao desenvolvimento da sensibilidade (artistica, por exemplo), assumindo a 

forma de racionalizacao compensatoria da posicao homossexual, revalorizando uma das 

caracteristicas fundamentals que suporta a propria existencia do "grupo minoritario". Essa 

ideologia atrai aqueles individuos que fizeram opcSes sancionadas negativamente, e se 

transforma em fator de organizacao grupal por encarar essas caracteristicas discriminatorias 

positivamente, nab so como aceitaveis, mas como "desejaveis" 185. 

Uma nocao que corrobora a ideia de ideologia grupal colocada por Barbosa da 

Silva e a de "regiao moral", de Robert Park. Segundo ele, e inevitavel que Individuos, que 

possuem a mesma forma de "excitamento", possam encontrar-se, de tempos em tempos, nos 

mesmos lugares. Assim, a populacao tende a distribuir-se no espaco nao apenas de acordo com 

os seus interesses, mas conforme seus gostos ou temperamentos. Essa base espacial pode ser 

classificada como uma "regiao moral", que nao e necessariamente um local de residencias, mas 

pode ser simplesmente um local para encontros, contato e interacao organizada186. 

A Queen se prestava a esse papel, uma vez que vinha no sentido de promover 

diversao e a possibilidade de encontro entre pessoas homossexuais. Recordo o que Socrates 

Nolasco187 disse sobre as relacoes interpessoais masculinas. Segundo ele, tais relacoes se 

restringem a encontros sociais em que pouco se fala ou se compartilha de experiencias vividas, 

sendo marcadas por atitudes em que o que esta em questao sao demonstracoes de atitudes de 

Barbosa da Silva, op. cit., p. 102 
185 Idem, Ibidem. 
186 Park apud Barbosa da Silva, op. cit., p. 72 
187 Nolasco, Socrates. Um "homem de verdade". In: Homens/Dario Caldas (org). Sao Paulo: Editora SENAC Sao 

Paulo, 1997. p. 18-20 
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"macho". De acordo com Nolasco , a denominacao "intimidade", em nossa cultura, esta 

associada ao universo da mulher: intimo, que atua no interior, afetuoso, ligado por afeicao e 

confianca. Para um homem, a nocao de intimidade nao pertence a seu processo de socializacao, 

nao e algo que ele va aprender, exercitar e desenvolver. 

A observacao feita por Nolasco, entretanto, nao se aplica a todos os homens, 

principalmente em se tratando dos individuos que frequentam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen, ou a todos aqueles que, 

creio eu, frequentam espacos (comerciais ou nao) destinados a uma interacao homoerotica, 

pois e nesse contexto que a intimidade vem a tona na maioria das vezes, uma vez que essa 

questao geralmente e tacitamente proibida nos espacos familiares ou de trabalho. Pude chegar a 

essa conclusao a partir do momento em que comecei a frequentar a Queen, em maio de 2001. 

Recordando agora aquela noite do dia 26, nao consigo conter o riso diante da 

ansiedade que acometera a mim e a minha prima Bel, companheira sempre presente nas noites 

de curticao, momentos antes de entrarmos na Queen. Eramos, com nossos 18, 19 anos, uma 

especie de adolescentes tardios, loucos por uma aventura em qualquer recanto underground 

que encontrassemos na nossa frente, e nesse sentido a Queen parecia corresponder muito bem 

as nossas expectativas, pois, de acordo com relatos de colegas nossos que ja conheciam a 

boate, "a galera so faltavatransar diante de todo mundo". 

Porem, na altura da nossa curiosidade e sede hedonista de aventura, prevaleceu 

nossa ingenuidade e, consequentemente, o desejo de conhecer o "diferente do outro" e talvez o 

medo do nosso desejo de conhecer o diferente em nos, que supiinhamos tao familiar. 

Depois de termos ficado no Chopp do Alemdo por umas quatro horas, descemos 

em direcao a boate. Quando chegamos, porem, por volta de meia-noite e meia, posso dizer que 

a imagem que tivemos nao era das mais animadoras. Instalada numa casa simples e pequena. 

espremida entre um edificio comercial e um terreno baldio na Avenida Epitacio Pessoa, no 

centro de Campina Grande, ninguem seria capaz de supor que aquele local abrigava uma casa 

noturna A unica boate GLS da cidade estava longe anos luz da sofisticacao que encontramos 

em casas noturnas dos grandes centros urbanos. Abrigada de forma tao improvisada, pensei 

naquele momento, a Queen bem que poderia ser enquadrada no que Gilberto Velho chama de 

zona marginal da cidade. 

Para completar a nossa frustracao momentanea, ecoava de dentro da boate a 

estridente voz da cantora Ivete Sangalo. Enquanto ficamos parados na frente da Queen, do 

outro lado da rua, uma patrulha da policia fazia rondas periodicas, parando de quando em vez 

Idem, Ibidem. 
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diante da boate. Bel e eu nos entreolhamos como se estivessemos perguntando ao mesmo 

tempo um para o outro: "Aonde viemos parar?". Chegamos a pensar em nao entrar. Mas era 

demais. quase uma da manha, ficar parado na frente de uma boate e de repente decidir que a 

melhor coisa a fazer na vida era voltar para casa. Depois de hesitar por cerca de quinze 

minutos, e logico que entramos. 

La dentro. descobri que a musica de Ivete Sangalo vinha de um telao colocado na 

entrada da boate. Achei curioso ver como as pessoas sentadas as mesas vibravam e aplaudiam 

como se a cantora estivesse ali em pessoa, cantando para todos. Bel e eu nos dirigimos para 

uma das mesas, onde ficamos por pouco tempo. Como estavamos loucos para dancar, alem de 

conhecer o espaco interno da boate, rumamos direto para o outro ambiente, onde tocavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dance 

music. 

Hoje a boate conta com um terceiro ambiente com mesas e poltronas mais 

confortaveis para quern quer beber ou ficar com amigos ou uma companhia para a noite mais 

privadamente. Porem, a epoca da minha primeira visita, a boate era dividida basicamente em 

dois ambientes. No primeiro, onde ficava o bar. alem dos shows de divas como Madonna, 

exibidos numa tela grande, ficavam as pessoas a mesa, geralmente acompanhadas por amigos 

ou respectivos(as) namorados(as). Mas muitos tambem, geralmente desacompanhados a fim de 

encontrar alguem para a noite, ficavam no bar tomando um drink. Alem das apresentacoes 

artisticas virtuais, nesse primeiro ambiente tambem se apresentavam grupos de pagode ou 

atracoes musicais locais, como a cantora Roberta Silvana e a banda Nois, que tocavam MPB ou 

cancoes pop romanticas. Nessa noite, quando ja passava de uma hora, a boate foi incendiada 

com uma apresentacao de um grupo de pagode, que fez as pessoas sentadas as mesas 

levantarem e comecarem a dancar animadamente. 

No segundo ambiente, o dance, havia uma pista de danca onde as pessoas podiam 

curtir musica eletronica ou os hits dancantes do momento tocadas pelo DJ Marcos. Lembro que 

Britney Spears e Whitney Houston estavam estouradas em muitas danceterias, e a Queen nao 

fugia a regra. Havia tambem nesse segundo ambiente um palco, onde ocorrem shows de drag 

queens, geralmente vindas de cidades como Natal, Recife e Joao Pessoa189. Nesse dia. a noite 

foi coroada com uma apresentacao de sexo explicito hetero, mas que acabou nao dando muito 

certo, ja que o rapaz nao conseguiu "concentrar-se" o bastante. 

A proprietaria dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen tambem e dona da boate Vogue, uma casa noturna igualmente voltada para o publico 

GLS, localizada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O que favorece a vinda para a Queen de atracoes da 

capital norte-riograndense. 
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Sobre a distribuicao interna do espaco na maioria das boates, Carmen Dora 

Guimaraes190 faz uma observacao com a qual concordo, ao menos no que diz respeito azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen. 

Segundo ela, nesses locais da-se mais preferencia a pista de dancas do que aos lugares 

sentados. Essa divisao espacial, afirma ela, simboliza os interesses da clientela, pois e a danca a 

forma de expressao que permite, na exibicao do corpo, da roupa, dos gestos, o contato e o 

encontro; pois na pista cada um pode ver e, principalmente, ser visto por todos, tanto os que 

dancam como os que ficam em pe, a sua volta. Poucos, geralmente os pares, sentam-se as 

mesas. Uma ressalva, porem, deve ser feita aqui. na Queen, essa exibicao se da com muito 

mais frequencia por rapazes jovens e desacompanhados que estao a fim de mostrar-se e 

seduzir. 

Por uma feliz coincidencia para nos, era dia de festa191 e a boate estava lotada. O 

espaco apertado e sufocante, que lembrava um inferno com todas as suas vantagens, ficou 

quase que irrespiravel pelo excesso de cigarro. Muita gente fumava compulsivamente. A 

proposito, cigarro e bebida eram as drogas consumidas ali. Naquela noite ou durante o tempo 

que freqiientei a Queen vi alguem consumir ou oferecer qualquer outro tipo de droga como 

maconha, cocaina ou extase, que sao geralmente as mais consumidas pelos argonautas noturnas 

das grandes cidades. E, pelo discurso reproduzido por muitos frequentadores da Queen, 

consumidores de drogas nunca sao vistos com bons olhos. 

Mas lotar a Queen nao e tarefa dificil, tendo em vista seu reduzido tamanho, onde 

mais ou menos cem pessoas bastam para abarrotar o espaco. No corredor que ligava os dois 

ambientes havia um quarto escuro, o darkroom, presente em muitas boates do genero, onde 

aqueles que procuravam por algo mais do que simples beijos e abracos podiam ficar, digamos, 

mais soltos. Na verdade o darkroom era um espaco bastante propicio a interacoes sexuais de 

fato e, talvez em razao disso mesmo, tenha sido fechado pouco tempo depois. Entretanto, a 

boate como um todo acaba sendo um grande darkroom com suas paredes cobertas por um 

revestimento aveludado preto e uma iluminacao moma, o que interpretei como uma forma de 

deixar os frequentadores mais a vontade. 

Nessa noite, dominado pela timidez, fiquei sem jeito de entrar no darkroom ou ao 

menos paquerar. Alguns rapazes me olhavam insistentemente, afinal eu era novo no pedaco e 

ali — como vim perceber mais tarde — qualquer novidade e sempre bem vinda. Porem eu nao 

era capaz de discemir entre um olhar de censura, interesse ou mera curiosidade. Alem do mais, 

190 Op. cit., p. 99 
191 E promovida a cada mes nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen uma noite especial, de "festa", com apresentacoes de drag-queens, go-go 

boys, atraindo um numero de pessoas bem maior do que o nolmalmente observado nos demais fins de semana. 
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eu nao tinha coragem de me aproximar de quern quer que fosse com minha prima do lado, ja 

que nao haviamos contado ainda o nosso "segredo" um para o outro. Assim, ficamos mesmo a 

base de danca, cerveja e, logico, muita contemplacao. Estavamos realmente deslumbrados pela 

forma desinibida com a qual dois homens ou duas mulheres trocavam beijos e caricias. 

Saimos por volta das cinco da manha, quando o dia ja clareava. Ficamos ainda 

algum tempo sentados na calcada diante da boate. Sabiamos que aquela noite havia, de certa 

forma, mudado nossas percepcoes a respeito do mundo e, principalmente, sobre nos mesmos. 

Prova disso e que, poucos dias depois e de modo totalmente espontaneo, Bel e eu discutimos 

nossa sexualidade e ambos admitimos aquilo que ja suspeitavamos. Hoje vejo que essa "saida 

do armario ? possibilitada pelo contato com as pessoas da boate acabou funcionando como um 

rito de passagem, e que — como vim descobrir depois — o mesmo se deu com muitos jovens 

gays ao tomarem contato com um grupo de pessoas que partilham, especificamente neste caso, 

da mesma orientacao sexual. 

Nao e necessario dizer que desde entao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen passou a ser destino certo das noites 

de sabado. A boate, meis do que simples diversao, acabou propiciando experiencias de vida 

extremamente importantes por me inserir num universo ate entao desconhecido. Foi a partir 

desse momento que passei a conhecer pessoas, entre novos amigos, colegas ou namorados, e 

comecei a me inteirar do que rolava na cena gay de Campina Grande. Particularmente, essas 

experiencias, somadas aos lacos sociais estabelecidos, forneceram os primeiros insights do que 

viria a tornar-se, alguns anos depois, a presente pesquisa Assumi, desde entao alem do meu 

papel como ator insider, a pernona de pesquisador. A partir dai elementos aparentemente sem 

a menor importancia comecaram a merecer uma atencao especial de minha parte. Mas nao so 

isso, as girias recorrentes, as performances empreendidas, os gostos cultivados, os modos pelos 

quais os individuos se aproximavam de um eventual parceiro, tudo passou a fazer parte do meu 

metier antropologico. 

Um dado que me chamara atencao na ocasiao de minha primeira incursao a Queen e 

que, creio, constitui um dado sociologicamente importante. refere-se ao reduzido numero de 

frequentadoras mulheres, quando comparado ao de homens, o que dava a impressao de que a 

boate era mesmo um reduto masculino. Um outro dado, menos surpreendente, mas bastante 

revelador das possibilidades relacionais passiveis se serem ali construidas diz respeito a faixa-

etaria de seus frequentadores. Pouquissimos tinham mais de 30 anos. Na realidade, a maioria e 

bem jovem e, pelo que percebo e tomando como parametro os depoimentos e a faixa-etaria dos 

meus informantes, poderia dizer que a idade media de quern frequenta a Queen varia entre 18 e 

27 anos. Esse dado esta relacionado a forma pela qual os frequentadores da boate distribuem-se 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen, geralmente... hoje em dia nao, mas geralmente a Queen era mais... urn 

publico mais elevado, com mais dinheiro, entendeu? Agora, nao. Agora ta indo todo 

tipo. Mas antigamente era urn publico mais elevado, que tinha mais dinheiro. 

A Queen surgiu como um espaco democratico, para gays ou nao, como diz Marcos: 

Eu lembro que nos primeiros anos a casa tinha, como ate hoje, as suas portas abertas 
para quern quer que seja. Ninguem esta ali checando para saber quern e ou quern nao e 
gay. E houve um periodo em que pessoas nao-gays freqiientavam. 

Entretanto. muitas pessoas, inclusive gays, nao frequentam a boate por receio do 

estigma que o lugar acarreta. Trata-se do "preconceito psicologico", de que Marcos fala: 

...parte delas proprias: "Ah, nao, nao vou naquele lugar de 'veado', de sapatao". 
Enquanto que. por muitas vezes. eu ouvi declaracoes de amigos, de colegas. dizendo 
que gosta do estilo musical que a boate toca, mas nao vai com muita freqiiencia por nao 
querer se confundir ou... o preconceito psicologico que eu falo: nao querer ser visto 
como um do grupo. 

E diz que esse tipo de atitude so acontece em Campina Grande: 

...sei que o pessoal nas outras cidades tern uma cabega mais decidida. Mesmo em Joao 
Pessoa. em Recife: "Bom. eu quero curtir tal som. E naquela boate que toca esse som? 
Entao eu vou mesmo, nao importa se tern gay, se tern 'veado', pode ter todo tipo de 
desgraca, mas eu vou para curtir". Enquanto que aqui em Campina a coisa nao e assim. 
Entao, oficialmente nos temos uma boate para os heteros[refere-se a boate One] — que 
eles gostem ou nao do som, mas vao porque la e para eles — enquanto que tern a 
Queen. Tern os que gostam do som que toca na Queen, mas nao vao porque e uma casa 
oficialmente para o publico gay. 

Entretanto, mesmo sendo tao democratica, na Queen ha restricoes a certos tipos de 

freqiientadores, como os travestis. 

Ja houve um periodo em que os travestis freqiientavam bem mais. Mas. como tambem 
e uma caracteristica dos travestis, elas estao sempre preparadas para uma briga. para 
um bate-boca. para um troca-tapa e, como isso aconteceu algumas vezes la, entao 
houve uma certa limitacao da presenca delas la. Porque iam la, tudo bem. mas enchiam 
a cara, e e do tipo de pessoa que, passou do meio copo de alcool, qualquer besteirinha e 
motivo para um escandalo. E ai. brigar num espaco como aquele... tern outras pessoas 
proximas, se machucam. Ou, mesmo que nao, em ultimo caso e a questao de quern 
freqiienta [que] quer ir la para se divertir. [...] Mas isso foi ha um tempo atras. 
Recentemente, aqui e acola, num final de semana tern uma, duas, tres. Acho que ja e 
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uma nova geracao que chega, curte a noite numa boa — se vai rolar alguma transa e 

fora dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen. Ha muito tempo que nao ha nenhuma confusao na boate. (Marcos) 

Mas o fato e que, democratica ou nao, a Queen e um lugar onde as pessoas se 

divertem a valer. Entre meus informantes, todos, se nao eram frequentadores assiduos da boate, 

tinham estado la pelo menos uma vez, e uma das razoes apontadas por praticamente todos para 

estarem ali era um so: a miisica, a danca: 

Eu sempre fui apaixonado por miisica, pela dance. [...] mesmo que eu nao estivesse 
trabalhando. mas eu gosto de sair para danijar. Houve momentos em que eu nao estava 
trabalhando na Queen, mas eu ia para la. para dancar, para curtir. E, as vezes, e comum 
os amigos se encontrarem num bar proximo[o Chopp do Alemao], para depois ir para a 
boate. Ultimamente, quando eu penso em me divertir, nao sendo boate, eu vou para o 
cinema. Essa ideia hoje de ir para o Shopping circular, so para ftcar "dando pinta", nao. 
Tambem nao tenho paciencia para isso. (Marcos) 

Alem de "curtirem" a miisica, de poder "espairecer as ideias", muitos frequentam a 

Queen considerando sempre a possibilidade de paquerar, de ficar com alguem por uma noite ou 

ate mesmo encontrar um namorado. Como Andre afirmou, "quando nao se esta com 

namorado", a Queen e um lugar ideal para "procurar alguem para ficar, sem compromisso". 

"Sempre pinta alguem interessante", diz ele. E conclui. "E um mundo onde a gente se sente 

mais a vontade". Geralmente as pessoas que vao nesse intuito de encontrar um eventual 

parceiro sao j ovens e solteiras, e lidam com sua homossexualidade de maneira bastante 

tranquila, ainda que mantendo esse dado referente a sua identidade em segredo para a familia e 

as pessoas do trabalho. Porem, ali na Queen eles realmente encontram o que nenhum outro 

espaco comercial de lazer, com excecao do bar Arco-lris e da Toca do Caranguejo, poderia 

oferecer: seguranca e liberdade para deixarem o desejo correr solto e darem vazao a interacao 

homoerotica sem riscos de sofrerem agressao ou de serem submetidos a qualquer outra forma 

de constrangimento. Ali, sem muitos meandros e desde que com o interesse de ambas, duas 

pessoas podiam interagir como um casal qualquer. A busca por diversao e a possibilidade de 

encontrar algum parceiro para a noite sao ilustradas pelos seguintes depoimentos: 

Dancar, ter liberdade de paquerar sem ter nenhum problema, poder paquerar alguem 
sabendo que nao ia ter nenhum tipo de agressao. Porque por mais que o cara queira ou 
nao, voce podia paquerar tranquilamente. E nos outros ambientes hetero voce nao pode 
fazer isso, ne? Ate porque voce pode paquerar um rapaz, e o rapaz nao ser gay, e criar 
uma siniacao de confusao. (Antonio) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando voce vai para a boate, voce ja vai mais livre, voce vai mais desencanado, 
porque sabe que la todo mundo e, ne? Pelo menos a maioria. Entao nao tem uma 
preocupacao de ficar olhando ao redor. para ver se quern esta te vigiando, quern esta te 
olhando, para depois nao ir espalhar por ai o que tu e. ne? (Arthur) 

Ha aqueles que vao em busca de mais do que companhia para apenas uma noite, 

como Josias: "Na boate, eu buscava encontrar alguem que eu pudesse ter um relacionamento. 

Eu ia para encontrar um namorado. alguem que fosse legal, que pudesse ser meu namorado", e 

tambem os que dizem frequentar a boate nao no intuito de encontrar alguem, mas sim para 

dancar, se divertir apenas, como e o caso de Caio. Porem, ele mesmo afirma que a regra e 

outra: 

Eu acho que eu to na excecao. Eu acho que a regra e outra, a regra e bem outra. Pelo 

que eu vejo o pessoal, a regra geralmente e ficar. Vai para ficar. para encontrar alguem. 

para curtir a noite com alguem do lado e tudo mais. 

Mas Caio e mesmo excecao a regra e a paquera corre solta. As pessoas aproveitam a 

liberdade proporcionada pelo lugar para ficar com quern lhes parecer mais interessante. O 

encontro entre duas pessoas, no entanto, nao segue um unico ritual, podendo variar desde a 

forma mais direta, de chegar e conversar, como Lucio: "Eu chego ate a pessoa e comeco a 

conversar com ela, e dai, se der pra pintar, a gente fica"; passando pela performance da 

conversacao, enfatizada por Rafael: "Eu acho o primeiro contato essencial. Ate na maneira 

como voce esta perguntando, o torn de voz, influencia muito na relacao"; ate ficarem 

basicamente no olhar, como Marcos: "O basico de toda e qualquer paquera, gay ou nao, e o 

olhar, insinuacoes e, de repente, uma aproximacao; um puxa uma conversa, coisas assim..." 

No entanto ha aqueles que sempre terminam a noite sozinhos, por causa da timid ez: 

...eu sou muito timido. Eu nao sei como conversar, como chegar. Mesmo porque eu 
tenho medo: nao medo, mas um receio de dizer "Nao, ja to paquerando com outro". Ai 
eu fico arrasado. "Meu Deus, eu sei que eu sou feio, mas nenhuma chance?!". Ai eu 
penso em cair em depressao e tudo. Ai logo escuto uma musica e a depressao vai pras 
cucuias. I Will Surviver! (Arthur) 

Para os menos timidos como Caio, porem, a conversa surge como a arma mais 

eficaz para chegar perto de alguem: "A arma que eu uso e o dialogo, de conversar e tudo 

mais". Nesse caso, a conversacao muitas vezes surge como verdadeira performance de 

galanteria e exibicao do que poderia ser chamado, para empregar um jargao bourdieusiano, de 

capital simbolico, exposto a partir de elementos como gosto musical, nivel de escolaridade, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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marca e estilo das roupas, etc. Nesse sentido, a conversacao, forma mais pura e levada de 

reciprocidade, nas palavras de Simmel192 , assume papel fundamental para a interacao social, 

pois, como afirma ele, a conversacao funciona como o veiculo mais generico para tudo aquilo 

que os homens tern em comum. Normalmente as pessoas conversam por causa de algum 

conteudo que querem comunicar ou sobre o qual querem se entender, o que difere de uma 

reuniao social qualquer, onde se "conversa por conversar". De acordo com Simmel, para que a 

conversacao satisfaca como mera forma, nao se pode permitir que nenhum conteudo ganhe 

importancia por si mesmo. Tao logo a discussao se toma objetiva e faz da determinacao de 

uma verdade o seu proposito, a discussao deixa de ser sociavel e assim trai sua propria 

natureza 

Entretanto, quando o contato nao se da de forma direta via conversacao, ganha 

terreno o jogo do que tambem Simmel chama de coqueteria, forma ludica do erotismo19". 

Trata-se de um jogo galante, talvez ironico, no qual o erotismo liberou de seus materials, 

conteudos e tracos pessoais, o simples contorno das interacoes sociais. Ela coloca a questao 

erotica como jogo de oferecimento e recusa, vacilando constantemente entre um meio "sim" e 

um meio "nao". Assim como a sociabilidade joga com as formas da sociedade, a coqueteria 

joga com as do erotismo, e essa afinidade de suas naturezas predestina a coqueteria como um 

elemento da sociabilidade. Ela, contudo, nao assumiu para o coquete a forma totalmente 

compativel com a sociabilidade, pois lhe falta a livre interacao e equivalencia dos elementos 

que sao os tracos fundamentals da sociabilidade. 

Segundo Simmel194 , a coqueteria se da entre os sexos, onde a figura da mulher tern 

papel de destaque, pois e ela quern manipula o jogo de simulacao e dissimulacao. Todavia a 

coqueteria nao respeita os padroes da heterossexualidade, fazendo-se igualmente presente entre 

homossexuais. Na Queen ha muitos individuos coquete que agem como Thiago: "...eu nunca 

sou de dar em cima. Eu espero que a pessoa chegue ate mim. Nunca fui de dar em cima, de 

chegar e dizer: 'To a fim. Ta a fim?'. Nao. Gosto mais que a pessoa tome a iniciativa" 

Ha momentos em que a duvida quanto a sexualidade do outro tambem faz parte do 

jogo da seducao, embora funcione apenas em aventuras, como contam Rafael e Pedro, 

respectivamente: 

...de vez em quando eu gosto dessa coisa de "Sera que e? Sera que nao e?" Mas eu 

prefiro nao viver isso. porque eu nao acredito que voce deva estar investindo em 

192 Op. cit. 
193 Idem, Ibidem. 
194 Idem, Ibidem. 
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alguem que pode vir a ser [gay], mas naquele determinado momento ele nao esta 
preparado. 

As vezes a gente chega a ficar em duvida. A pessoa olha e olha, mas a gente nunca 
sabe. "Sera se realmente esta me olhando, esta me paquerando?" A gente nunca sabe... 
Ja aconteceram algumas situacoes comigo em relacao a isso: de uma pessoa me olhar 
bastante, olhar. e eu nao consegui identi ficar o que a pessoa queria. 

Dificilmente, contudo, essa duvida existe num espaco como azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen, sendo mais 

freqiiente em locais nao especificamente gay. Porem, de uma forma geral, o ritual de paquera 

ate o encontro e uma imbricacao de olhar, coqueteria, ate chegar ao nivel da conversacao. 

Eu gosto de falar com o olhar. Eu paquero, olho; muitas vezes chego, sim 'Oi, tudo 
bem? Boa noite'. Comeco a desenrolar um papo e dai passo o interesse para a pessoa. 
Se houver tambem o interesse da parte [dela], tudo bem. Se nao, normal. Mas eu gosto 
mesmo de falar pelo olhar. Acho que a pessoa passa a mensagem pela forma de olhar. 
(Andre) 

Quando nao e direto, estilo: "Sou 'entendido' e vamos ficar", que e o que acaba 
acontecendo na maioria dos lugares, e bem amor platonico, aquela coisa. olhares por 
muito tempo, ai depois puxa conversa. Mas nao fala sobre assuntos do genero ate a 
pessoa ter certeza mesmo que e do genero. E quando se percebe mesmo. quando as 
energias se entendem. entende logo que e do genero e esta aberto a isso, ai beleza, rola 
normal. Rola como qualquer paquera. Os heteros namoram da mesma forma; acho ate 
mais grosseira. [...] O romantismo as vezes fica mais presente ainda no meio GLS. 
(Alessandro) 

Mesmo com todas as suas vantagens, porem, a Queen nao e um ambiente agradavel, 

inclusive para muitos de seus frequentadores, que descrevem a boate como um lugar sordido, 

aonde so vai "gente baixa", que nao quer compromisso serio com ninguem. Inclusive muitos se 

referem a boate como "A Ruim", um trocadilho bem-humorado com o nome da boate. Carlos 

faz parte do grupo de pessoas que foram uma so vez a boate, mas que nao pretendem voltar: 

Rapaz, eu nao gostei muito da Queen, nao. Achei uma carga negativa ali. pesada. sei 
la... nao sei se foi o fato de que vi varios homens, mas eu sinto muita energia negativa. 
Porque eu acho que muitos homens vao com as cabesas muito violentas para la... 

Antonio, mesmo apontando a liberdade que encontra na boate para paquerar, 

tambem nao faz uma descricao elogiosa do lugar: "A boate e pessima, a maioria das pessoas 

sao horriveis, e a gente tern que se submeter a isso porque nao tern outro lugar melhor para ir. 

A boate e ruim em si porque e apertada, e pequena, voce sai fedendo..." O discurso de Diego -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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— que foi varias vezes a boate, mas que deixou de frequenta-la com assiduidade desde que 

estabeleceu um relacionamento firme — nao e muito diferente: 

Nao e um local que faz bem. Eu acho o lugar meio carregado. Grande parte das vezes 
que eu vou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen eu saio de la meio carregado. meio como se o mundo descesse da 
minha cabeca e se acomodasse nos ombros, uma certa sensacao de peso. Entao eu 
prefiro estar em locais neutros, ou entao estar em casa vendo um filme, conversando 
com os amigos, do que estar nesses locais. Claro que ha momentos em que voce quer 
dancar; ai, ou voce vai para la [na Queen], e sai meio pesado. ou entao vai tentar se 
divertir em outras festas. 

Ele faz ainda uma comparacao entre a Queen e a Scorpion, boate gay de Joao 

Pessoa: 

[A Scorpion] eu acho menos umbral do que a Queen. Eu sempre vejo a Queen como 
um acougue, ate pela estratura, e um local meio que marginal, e a Scorpion, nao. 
Porque a pessoa que idealizou a estrutura do predio via as pessoas gays como pessoas 
normais que estao se divertindo. Eu posso estar errado, mas eu acho a ideia perfeita. Eu 
nao vejo [a Scorpion] tanto como um acougue, e sim como uma boate normal, so que 
voltada para o publico gay. 

Diego, porem, chegou a pensar que poderia encontrar um namorado ali: "Ja teve 

aquela coisa. la eu vou conhecer alguem legal. Eu ja fui com pessoas que diziam 'Vamos la, 

que la a gente vai conhecer pessoas legais e interessantes para namoro'. Mas nao da certo, ate 

pela questao do ambiente, que nao da para conversar, e eu sempre estou querendo conversar 

mesmo com a pessoa; mas nao rola. Vou para dancar, quando vou". 

A Queen tambem nao e um bom lugar para um casal de namorados frequentar, ao 

menos e como pensa Luciano: "A Queen nao e um ambiente muito bom para quern esta 

casado. Voce sabe que as bichas adoram dar em cima e fazer inferno. E eu nao gosto muito de 

sair, quando eu estou casado. para esses lugares". Alessandro nao tern uma impressao muito 

diferente sobre os frequentadores da Queen: 

O publico da Queen e um publico mais fogoso e descompromissado, nao quer assumir 
nada serio. Agora, quando voce pega um publico de boate, em qualquer tipo de boate. 
hetero ou gay, voce ve os grupinhos gays e nao tern problema nenhum. So que sao 
pessoas mais discretas; geralmente eles fazem literalmente o circulo fechado la, juntam 
dez pessoas, ficam numa mesa... nao ha dispersao e sao pessoas mais fechadas para 
"ficar", sao pessoas comuns. Na Queen nao, voce esbarrou em alguem. a pessoa cai por 
cima de voce. 
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E nem mesmo a miisica que toca ali, apontada por muitos como o principal atrativo 

da casa, e poupada: 

...sem querer falar mal do DJ, o estilo musical dele esta atrasadissimo. Por esse estilo 
muito pop, muitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA drag queen, com as famosas divas, Celine Dion, Mariah Carey, me 
torra a paciencia. E isso atrai um publico que gosta desse estereotipo. Assim como nos 
domingos la rola o "pagodao". (Alessandro) 

Na verdade, gostos musicals ou de vestimenta, padroes de comportamento e grau de 

ostentacao da homossexualidade, sao fatores que, assim como apresentam o potencial de fazer 

com que certos individuos identifiquem-se com outros, dando a sensacao de grupo de apoio, 

tambem acabam funcionando como elementos de diferenciacao e, num nivel simbolico, 

terminam por gerar conflito. Segundo Bourdieu195 , o mundo social e um espaco 

multidimensional, isto e, ele e construido a partir de principios de diferenciacao. De todas as 

distincoes, as mais prestigiosas sao aquelas que simbolizam mais claramente a posicao do 

individuo na estrutura social, como as roupas, a linguagem, as maneiras, o bom gosto, o lugar 

que habita, o tipo de automovel etc. Essas distincoes sao definidas nao positivamente pelo seu 

conteudo, mas negativamente por sua relacao com os outros termos do sistema que, sendo 

apenas o que os outros nao sao, recebem seu valor da estrutura do sistema simbolico. 

De acordo com Bourdieu, as diferencas funcionam simbolicamente como estilos de 

vida, os quais se dao a partir do capital simbolico. O capital simbolico e o que capital que, nao 

importa qual seja sua natureza, e percebido por um agente dotado de categorias de percepcao 

resultantes da incorporacao da estrutura da sua distribuicao, isto e, quando conhecido e 

reconhecido como algo obvio, evidente, natural196 . 

Se dentro de um espaco delimitado diferentes estilos de vida e padroes 

comportamento coabitam em regime de contradicao, conflito e/ou reciprocidade, essas 

diferencas vem a tona de maneira ainda mais clara quando comparadas em relacao a espacos 

marcadamente distintos. Este e o caso da Toca do Caranguejo, um bar que, ate o seu 

fechamento no inicio de 2004, competia com a Queen pela freqiiencia de um publico 

homossexual. Aberta no final dos anos 1980, a Toca era o espaco comercial GLS ha mais 

tempo em atividade em Campina Grande. Situado no bairro de Santa Rosa, distinguia-se como 

um bar tipico de periferia, pela decoracao nada sofisticada, pelo servico que oferecia e tambem 

pelo publico nenhum pouco seleto. Lamentavelmente seu fechamento ocorreu antes do inicio 

195 Bourdieu, Pierre. O poder simbolico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

196 Idem, Ibidem. 
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desta pesquisa, o que acabou inviabilizando um trabalho de campo sistematico com uma coleta 

de dados mais extensa. Apesar disso, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Toca esta tao presente no imaginario social de muitas 

pessoas que a freqiientavam, que contam uma infinidade de historias curiosas sobre o lugar, 

que a partir de suas recordacoes pude reunir um volume de dados importante. 

O papel da memoria neste caso foi fundamental. Lembro que em certo momento 

Maurice Halbwachs197 escreveu que o apelo que fazemos aos testemunhos vem no sentido de 

fortalecer ou debilitar, mas tambem para completar o que sabemos de um evento do qual ja 

estamos informados de alguma forma, embora muitas circunstancias nos permanecam 

obscuras. Ainda que cada memoria individual seja um ponto de vista sobre a memoria coletiva 

e, como tal, cada ponto de vista mude conforme o lugar que ali o individuo ocupa, e sabendo 

que mesmo esse lugar muda segundo as relacoes que o individuo mantem com outros meios, 

nossa impressao pode apoiar-se nao somente sobre nossa lembranca, mas tambem sobre a dos 

outros. Como afirma Halbwachs198, nesse caso nossa confianca na exatidao de nossa evocacao 

sera maior, como se uma mesma experiencia fosse recomecada, nao somente pela mesma 

pessoa, mas por varias. Pois nossas lembrancas permanecem coletivas, e elas nos sao 

lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais so nos estivemos 

envolvidos, e com objetos que so nos vimos. 

Segundo George Marcus199 , esse passado que continua presente e que e construido a 

partir da memoria, e o agente fundamental da etno-historia Numa etnografia modernista, a 

memoria coletiva e individual, nos seus multiplos sinais e expressoes, e tomada de fato como 

prova do auto-reconhecimento, ao nivel local da identidade. Em seus termos, Marcus afirma 

que a memoria aparece como mais um fenomeno difuso da modemidade que permite a 

compreensao dos processos de diversidade que se derivam, nao de tradicoes enraizadas ou da 

vida comunitaria, mas da sua emergencia no seio de outras associates que se processam na 

memoria coletiva e na individual. 

A dificuldade de captar a memoria de forma descritiva enquanto processo social ou 

coletivo na modemidade, porem, esta relacionada com a inadequacao do conceito de 

comunidade no que se refere a conceitualizacao do piano espacial da etnografia. O fim da 

distincao entre publico e privado na vida cotidiana, aliada ao deslocamento — na era da 

informatica — da oralidade e da narracao de estorias para outra funcao alem da sua funcao 

original de reserva de memoria, tornam a compreensao e descricao de qualquer "arte de 

Halbwachs, Maurice. A memoria coletiva. Sao Paulo: Edicoes Vertice, 1990. 

Idem, Ibidem. 

Op. cit, p. 205-6 
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memorizaf' especialmente problematica na modemidade. A memoria coletiva tende a passar 

com mais facilidade atraves da memoria individual e da autobiografia encravada na 

comunicacao difusa entre as geracoes do que atraves de quaisquer espetaculos nas arenas 

publicas, cujo poder depende mais de referencias ironicas ao presente do que a exortacoes mais 

ou menos sutis do valor do ato de lembrar. As representacoes coletivas sao, portanto, filtradas 

de modo mais eficaz atraves das representacoes pessoais 00 . 

Ao compreender isto, Marcus acredita que a etnografia modernista e capaz de 

transformar a preocupacao convencional realista com a historia, uma vez que exprime e 

determina as identidades sociais de um local num estudo que e sinonimo de preocupacao com a 

propria construcao de identidades pessoais e coletivas. Provavelmente e com a producao de 

autobiografias, afirma ele, que podem ser melhor avaliadas as experiencias historicas 

carregadas na memoria que determinam a forma de movimentos sociais contemporaneos. 

No que conceme aos relatos sobre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Toca do Caranguejo, porem, a importancia da 

memoria nao inside sobre o processo de construcao de identidades, uma vez que seria exigir 

muito de um espaco de lazer nos fins de semana. O maximo que poderia dizer a esse respeito e 

que individuos que compartilham certos tracos identitarios ligados a gostos, comportamento, 

origem ou interesses, isto e, projetos individuals mais ou menos semelhantes, poderiam ali 

exibir identidades ou fragmentos destas. Nesse sentido, o papel da memoria cumpre aqui a 

funcao de trazer a tona a forma pela qual alguns de seus frequentadores viam o local, para a 

partir dai poder tracar um paralelo com a Queen e os demais espacos constituintes do circuito 

de sociabilidade homoerotica 

Aberta aos sabados e domingos, a Toca constituia uma segunda opcao de lazer para 

muitos gays que nao curtiam a boate. Muita gente, inclusive de municipios vizinhos a 

Campina, como Pocinhos e Puxinana, nao trocavam a Toca pela Queen. O contato que tive 

com algumas dessas pessoas acabou por me colocar indiretamente em contato com a atmosfera 

do bar, que em muitos aspectos era descrito como o extremo oposto a Queen. O depoimento de 

Denilson contribui para estabelecer uma analise comparativa entre esses dois espacos: 

A Toca e mais popular, mais barata tambem. Questao musical, toca tudo na Toca. Vao 
umas pessoas que tern uma condicao nao tao elevada. mas menos. Na Queen, nao; na 
Queen e mais cara, na Queen, pode-se colocar, mais chique, ne? Da uma condicao 
melhor do que a Toca do Caranguejo. [...] a questao musical tambem e melhor. A 
Queen e melhor um pouco do que a Toca. 

Idem, Ibidem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outra distincao notoria entre os dois lugares refere-se ao elevado numero de 

frequentadores mulheres, tao numeroso quanto o de homens, encontrado nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Toca; ao contrario 

da Queen que, como observei anteriormente, onde o publico masculino era predominante. 

Alem disso, ha um outro dado contrastivo no que diz respeito a faixa-etaria da clientela Se na 

boate boa parte do publico era formada por jovens abaixo de 30 anos, na Toca, ainda que 

muitos jovens pudessem ser encontrados tambem, havia uma acentuada demanda de pessoas 

com idade superior aos 30 anos. Essa mesclagem de pessoas jovens ou nao tao jovens nao e 

observ ada na Queen de maneira tao marcante. 

Relacionado ao perfil dos que freqiientavam a Toca, lembro que varios colegas 

dentre os que conheci a partir das noitadas na Queen me diziam, praticamente em torn de 

advertencia, que se eu fosse a Toca no intuito de encontrar alguem para "ficar", era melhor nao 

ir, uma vez que as pessoas nao eram "interessantes", isto e, fisicamente atraentes. Pois alem de 

velhas, as pessoas que estavam na Toca, ao contrario do publico da Queen, nao se esmeravam 

em roupas da moda nem mantinham um comportamento considerado discreto pelos demais 

frequentadores. Na verdade era um publico mais "cafucu" 201 , onde os homens enquadravam-

se como "bichas pintosas" 202 e as mulheres como "sapas" (forma abreviada de "sapatao") 

masculinizadas. Esse comportamento camp, pautado na estetica do excesso de trejeitos 

femininos,no caso dos homens, e masculinos,no das mulheres, funciona sempre como elemento 

maximizador do estigma sobre o homossexual, o qual parte muitas vezes do proprio gay. Essa 

questao sera abordada mais a frente. Corroborando a estetica "cafucu", o grau de escolaridade 

dos frequentadores da Toca, grosso modo, estava abaixo do apresentado pelo publico da 

Queen. 

O estilo musical que tocava na Toca, como Denilson colocou, tambem funciona 

como elemento diferenciador de gostos e estilo, os quais se refletem no comportamento do 

individuo. Para quern ia a Queen atraido pela dance music, a Toca nao seria um ambiente 

O termo "cafucu" faz parte do jargao de muitos homossexuais da cidade, porem nao tern um significado 

preciso. Cada um, portanto, tern a sua definicao propria do que e o "cafucu". Rafael apresenta uma definicao com 

a qual estou mais ou menos de acordo: "'Cafucu', no meu ponto de vista, seriam pessoas que nao tern educacao, 

independente de que seja homem ou mulher. E aquele pessoal que nao sabe se comportar; que tern toda instrucao, 

as vezes tern toda instrucao (ate universitaria), mas tem o comportamento 'cafucu'. Eu acho que nao existe uma 

pessoa 'cafucu', existe um comportamento 'cafucu', que e aquele comportamento mal educado, de falar alto, de 

dar risada expressiva demais aonde voce nao poderia dar; de ter todo esse conteudo e ao mesmo tempo nao ter 

aprendido nada; estar tendo um comportamento que as vezes as pessoas mais humildes se policiam e sao muito 

mais educadas do que alguem que ja nasceu em outra educacao, que tem um poder aquisitivo diferente. Esse 

comportamento e que eu chamo 'cafucu'". 
202 "Bichas pintosas" e como os gays da cidade se referem aqueles homossexuais mais ostensivamente efeminados 

tanto nos trejeitos como na maneira com que se vestem. Sao os que "dao pinta". 
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muito convidativo, pois la "tocava de tudo7", mas principalmente forro, miisica sertaneja, axe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

music e brega. 

Uma das caracteristicas mais marcantes da Toca, insistentemente enfatizada pelas 

pessoas, era a atmosfera de humor contida no bar. Sao numerosas as situacoes engracadas que 

se passavam na Toca referentes a miisica que tocava, ao comportamento das pessoas; as brigas 

entre bichas, em que cadeiras rolavam, e ate ao consumo de ovo cozido. Nesse contexto, 

Menininha, proprietaria da Toca, assumia um papel de destaque. Senhora sessentona, de cabelo 

curto, que de longe mais parecia um distinto senhor, Menininha era a figura mais comica do 

lugar. Volta e meia, um amigo meu conta, as gargalhadas, quando Menininha subia em uma 

cadeira e esbravejava para todo mundo, pedindo ordem: "Olhe, aqui e lugar de veado e 

sapatao. Quern fizer baderna aqui vai se ver comigo, e eu sou perigosa!". 

A presenca de homens hetero e tambem um dado caracteristico da Toca. Segundo os 

depoimentos, estes homens, geralmente jovens, iam para tirar proveito das pessoas que ali se 

achavam. Por outro lado, esses bofes, prototipo do "homem verdadeiro" que povoa as fantasias 

eroticas de muitas bichas, acabava atraindo muitos travestis, que encontravam sexo com esses 

jovens lhes dando dinheiro ou, o que era mais frequente, pagando-lhes bebida Enquanto que 

esses travestis encontravam barreira para freqiientar a Queen, na Toca elas entrar a vontade, 

atribuindo ao lugar —com um senso de humor histrionico peculiar — um brilho todo especial. 

Era ali onde acontecia anualmente o concurso Miss Campina Grande Gay, com desfiles dos 

travestis mais caricatos da cidade 

Alem do humor, porem, uma outra caracteristica da Toca acabava sendo a violencia 

promo vida por algum frequentador hetero, muitas vezes embriagado, que estava ali para roubar 

ou agredir alguem, como conta Alessandro: 

...eu recomendo [a Toca] se voce quiser conhecer, mas permanecer no local... porque e 
aberto, e perigoso. Ja passei situacoes de estar dentro e chegarem cachaceiros ou 
futuros gays ou pessoas que vao se matar ou daqui a pouco vao estar na policia como 
estupradores de homens. Porque uma pessoa entrar bebada num lugar e querer espancar 
as pessoas, e porque voce esta querendo espancar o que esta dentro de voce, que voce 
esta vendo do lado de fora. 

Josias e Andre tambem tem a mesma impressao negativa sobre o lugar: 

Entre a Queen e a Toca do Caranguejo existe uma grande diferenca. Eu acho que a 
Toca do Caranguejo era muito perigoso. ficava num lugar longe. o predio era muito 
inospito, um lugar muito... sei la, acho que nao inspirava muita seguranca, nao. E 
assim... era um espaco mais predominantemente para lesbicas. nao tinha seguranca. as 
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cadeiras eram uma coisa meio desorganizada, e tinha medo que acontecesse alguma 
coisa desagradavel, como um dia, eu tava la e aconteceu. E nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen, nao. A Queen 
fica mais no centro da cidade, mais bem localizada, e da mais gay do sexo masculino; e 
tambem e um lugar que tem seguranca e normalmente nao se tem muita briga la. Entao 
e um lugar mais seguro. (Josias) 

Realmente era um ambiente extremamente pesado. ia muito hetero, do qual eu nao 
gosto; mas eu ia pela turma, pela farra, pela bagunga mesmo. E geralmente ja ia 
acompanhado. Mas eu evitava mesmo ir, por conta de que dava um grande mimero de 
marginais, que geralmente iam para agredir, fazer algum mal. Entao eu evitava ir por 
isso, mas nao por preconceito. E pela questao da barra pesada mesmo. (Andre) 

De acordo com os meus informantes, raramente se passava uma noite sem que 

houvesse alguma situacao de agressao ou tentativa de assalto. Um casal de amigas sempre me 

recomendava a Toca, porem me advertiam para que eu usasse uma roupa simples e levasse 

apenas o suficiente para o ingresso de entrada. Quando os assaltos nao ocorriam dentro do bar, 

se davam fora, onde muitos marginais disfarcados de moto-boys ficavam a espreita. Varias 

pessoas foram assaltadas ou ate mesmo esfaqueadas ali, e por essa razao sempre adiei minha 

visita ao local. 

Foram justamente as brigas, geralmente provocadas por bofes querendo extorquir 

dinheiro das bichas, que a Toca fechou suas portas. O curioso do paralelo entre a Toca do 

Caranguejo e a Queen refere-se ao fato de que muitos que freqiientavam um lugar evitavam o 

outro. Para aqueles que preferiam a Toca em vez da Queen, as pessoas eram retratadas como 

sendo muito metidas, que procuravam saber inclusive o perfume, a griffe das roupas que as 

outras pessoas usavam, enquanto que na Toca as pessoas eram mais simples e sem "frescuras". 

Alem do mais, os que preferiam o bar justificavam que ali havia a possibilidade de se encontrar 

um "homem de verdade", com quern as bichas poderiam fazer sexo, enquanto que na Queen so 

havia bichas. Em contrapartida, aqueles que freqiientavam a Queen mas nao curtiam da Toca 

afirmavam que nao gostavam do tipo de miisica que tocava la, das pessoas feias e, obviamente, 

da violencia. Em suma, para estes a Toca era um lugar de "baixaria". 

Mas e logico que muitos frequentavam ambos os espacos sem fazerem qualquer 

restricao. Ainda assim, a observacao dessa barreira social estabelecida entre determinados 

lugares serve de base para pensar a diversidade e a instauracao de fronteiras simbolicas entre os 

individuos ou grupos de pessoas homossexuais mesmo quando inseridos em um espaco urbano 

restrito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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JUFCG/ BIBLIOTECA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Andre e desses que, quando quer curtir uma balada, desemboca nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen, porem, 

quando esta a fim de um programa mais tranquilo, acaba aportando no Arco-iris. A exemplo da 

Queen, espaco favoravel a interacoes eroticas mais quentes, o bar e um espaco de lazer e 

socializacao que tambem proporciona aos seu publico a liberdade de gestos espontaneos como 

troca de carinho, beijos, maos dadas, e assim por diante. Normalmente os contatos entre as 

pessoas tambem sao intermediados pelo olhar, pela conversa e pela performance dos atores 

envolvidos, porem de um modo nao tao explicito como ocorre na Queen. Mas ha os que veem 

de outro modo, como Luciano: "O Arco-iris eu nao gosto. Eu acho muito 'cafucagem'. Eu 

acho um lugar muito... nao e pobre, e um lugar muito... o pessoal nao liga muito, fala coisas... 

fazem coisas la que para mim nao e normal. Assim... nao e legal. [...] se mostrar demais, 

entendeu? Assim... namorar em publico. Namorar que eu digo e fazer aquelas coisas 'tronchas' 

em publico, essas coisas. E la fazem isso". 

— Beijar, abracar? — pergunto. 
— Nao. Beijar, abracar, isso e normal, isso e uma coisa normal. Fazem mais do que 
isso. "Pegacao" mesmo. no popular. — responde Luciano. 
— Na frente de todo mundo? — pergunto. 
— Na frente de todo mundo nao. ne? Eles sempre procuram um lugarzinho, uma 
mesinha escondida, mas fazem. Eu ja vi. — responde ele. 

Tambem para Pedro, o pessoal que frequenta o Arco-iris e "mais agitado, mais 

banda voou". Talvez seja por isso que muitos nao gostam de frequenta-lo, como Caio: 

Eu nao gosto de la, eu nao sei por que. Eu ja tive la. sabe? Mas eu nao gosto. Nao sei o 

que e, eu nao sei se e o publico, se e a musica... Mas eu acho que o Arco-iris e um 

ambiente que eu nao quero mais voltar la, nao. Inclusive eu disse ate na frente dos 

meninos: "para ir pra la, nao me chamem". 

Tambem nao e uma boa ideia convidar Marcos para ir ao bar: 

Antes eu ia com amigos pros bares, ouvir MPB, beber cachaca. Mas ai eu me defini 
que realmente nao e isso que eu gosto. Entao foi um periodo da minha vida em que eu 
ia pros bares. Mas hoje em dia nao, nao vou. Nao tenho tesao. Ha situacoes que eu va 
com amigos. algum evento. Mas de minha vontade. para curtir a noite. eu nao tenho 
paciencia, eu nao tenho saco para curtir bar. (Marcos) 

Ha quern compare o Arco-iris a Toca do Caranguejo, considerando o tipo de 

miisica, a presenfa destacada de mulheres, as interacoes ali estabelecidas. Porem, ao contrario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Toca, no Arco-iris nao vi travestis espalhafatosos, esbanjando humor nem registro de 

assaltos, agressoes ou outro tipo de violencia. 

Ao contrario do Arco-iris, o Chopp do Alemdo nao e um bar especificamente gay. 

Mas, que espaco na verdade poderia ser colocado nesta categoria? Vejamos o que Diego diz 

sobre isso: 

Hoje em dia voce pergunta qual nao e o espaco gay? Porque eu conheco pessoas que 
sao protestantes, vao a igreja, mas que sao gays. Todos os locais aqui em Campina ou 
em qualquer outro lugar acaba sendo um local gay. Quando voce vai no Shopping e ve, 
tern umas dez, quinze pessoas e, por exemplo, se pergunta: "voce costuma ir a locais 
gay?", vou ao Shopping, vou ao cinema... Digamos que o fluxo maior de pessoas do 
genero ficam ali no Chopp do Alemao, porque se encontra perto da boate. Entao talvez 
seja por isso. Mas eu nao vejo como se fosse um local dito gay. Da mesma forma como 
acontecia no Dr. Chopp. No sabado voce encontrava muita gente do meio gay, e la nao 
e um local [gay]. Agora, vizinho ao Dr. Chopp existia uma boate [a One] e, mesmo nao 
sendo uma boate gay, muitos gays iam para a boate. 

Os depoimentos que se seguem reforcam a opiniao expressa por Diego: 

Eu nao colocaria o Chopp do Alemao na mesma categoria do Arco-iris, nao. O Arco-
iris e um bar predominantemente gay, e o Chopp do Alemao geralmente... os 
momentos que eu ia la, no final do dia, sempre voce ve um gay ou outro. Ou senao, 
quando se tern festa na boate ou nos sabados a noite. Geralmente as pessoas que vao 
para a boate passam primeiro la, e, em certos momentos, acaba tendo bastante gay. Mas 
geralmente nao e. E um bar misto. (Josias) 

Ele nao e totalmente um ambiente gay. Assim... os gays estao usando o Chopp do 
Alemao como um ambiente gay, porque eles vao para a boate e, ate dar a hora de ir para 
a boate, eles dao uma passadinha no Chopp. Mas nao e totalmente gay, nao. (Pedro) 

Aberto em 1955 por um imigrante alemao partidario do regime nazista de Hitler, que 

fugira do seu pais de origem rumo ao Brasil apos a derrocada do Terceiro Reich, o Chopp e um 

dos mais antigos bares da cidade em funcionamento. Durante a semana e o lugar preferido por 

muita gente que sai do trabalho para ali fazerem uma happy hour. Durante a semana, portanto, 

o Chopp nao apresenta nada especialmente interessante no quesito interacoes entre 

homossexuais, sendo mais comuns relacoes homossociais de uma maneira mais ampla. E tudo 

leva a crer que o mesmo se dava inclusive nos fins de semana durante muito tempo. Contudo, 

desde a minha primeira incursao a Queen, percebi de imediato a presenca expressiva de 

homossexuais no Chopp e a visivel tolerancia oferecida no lugar a essas pessoas. 

Percebi, com o decorrer do tempo, que a inscricao do Chopp como importante 

espaco para a interacao homoerotica dependia fundamentalmente de um dado elementar que 
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esta diretamente relacionado aos fatores espaco e tempo. Na verdade, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chopp torna-se um 

local de frequencia eminentemente homossexual nas noites de sabado, e nao e preciso 

empreender uma investigacao muito elaborada para entender a origem desse fenomeno 

sociologico: O bar esta localizado na Avenida Epitacio Pessoa, a mesma onde se encontra a 

Queen. 

Ambiente agradavel, com decoracao tipicamente alema, musica ambiente, o Chopp 

e um espaco bastante aprazivel, que nao faria parte do circuito de sociabilidade homoerotica 

senao fosse o local onde geralmente as pessoas que estao indo a Queen fazem uma paradinha 

para tomar um chop, encontrar a turma e para ter uma ideia de quern vai estar na boate. E 

tambem ponto de encontro para quern esta iniciando um namoro ou para a paquera, se bem que 

de uma maneira incomparavelmente mais discreta do que nos outros espacos oficialmente gay, 

pois, apesar da tolerancia, nao sao permitidas no bar demonstracao explicita de carinho entre 

pessoas do mesmo sexo. Um exemplo claro disso ocorreu comigo mesmo, quando um garcom 

deixou de me atender por eu estar beijando meu namorado. 

Na verdade existe uma especie de acordo tacito entre gays e funcionarios do Chopp, 

onde os primeiros tern livre acesso ao espaco com a condicao de nao ostentarem um 

comportamento que possa vir a "chocar" os demais freqiientadores. Esse comportamento 

traduz-se principalmente nessas atitudes explicitas de carinho como beijos, abracos, entre 

homossexuais. 

Assim como o Chopp do Alemao, varios espacos comerciais aparecem como lugares 

que atendem a uma grande demanda homossexual mas que nao sao casas especificamente para 

gays, como o Big Mix, uma lanchonete localizada nas imediacoes do Acude Novo, centro da 

cidade; o Lennon, bar alternativo situado em frente ao Acude Velho, tambem no centro; alem 

do Shopping Iguatemi. E a lista de espacos nao fica por aqui: a Area, no centro, o Dr. Chopp, 

etc. O fato de espacos comerciais nao exclusivamente gay, porem que devem parte expressiva 

de sua clientela a um publico homossexual conduz a uma reflexao sobre a construcao social do 

espaco mostrando o carater flexivel das fronteiras e as regras implicitas que regem o transito 

dos individuos entre dominios diversos que compoem uma sociedade complexa Alem disso, 

um fator temporal e fundamental para esse processo, uma vez que as noites dos finais de 

semana tornam-se lugares, acolhendo os "novos nomades", como diriam Almeida e Tracy, 

"habitantes que em suas trajetorias e circuitos reconfiguram a cena urbana" 203. 

Op. cit.,p. 19 
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No caso desses espacos, seus frequentadores possivelmente vao imbuidos de 

projetos muito diferentes dos daqueles que procuram azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen, o Arco-iris ou a sauna por 

exemplo. Pois, ainda que a paquera possa se dar e ate o encontro com um eventual parceiro, 

locais como o Chopp e o Big Mix nao possibilitam uma interacao homoerotica tao direta 

quanto a que ocorre nos ambientes especificamente gay, uma vez que os codigos que regem a 

sociedade de um modo geral diferem sensivelmente daqueles encontrados no gueto. Quern esta 

no Chopp do Alemao, no Big Mix ou no Lennon, por exemplo, estao em busca de diversao, seja 

atraves da musica do bate-papo com amigos, etc., portanto, seus projetos nao devem incluir a 

possibilidade de encontrar um parceiro sexual, ainda que nada impeca que isso acabe 

acontecendo, ao menos teoricamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Entre quatro paredes na Termas Solar do Poente 

Para a "comunidade gay" internacional, sobretudo em grandes cidades americanas 

como Nova York e Sao Francisco, os anos 1970 foram a decada das saunas. Vivendo um clima 

de euforia provocado ainda pelos loucos anos 1960, que ficaram marcados como o periodo 

mais revolucionario do seculo passado, os gays, na esteira da liberacao sexual e do 

fortalecimento de um movimento gay politizado, sentiam-se agora livres para dizer "sim" ao 

desejo homoerotico sem qualquer sentimento de culpa. Proliferava nessas grandes cidades uma 

infmidade de culturas homossexuais que se distinguiam pelas roupas, pelos espacos que 

costumavam freqiientar e inclusive pela preferencia por certas praticas sexuais como o S&M e 

o fust-fucking. Datam desse periodo tambem o surgimento dos leather, homossexuais 

bigodudos, trajando calcas e jaqueta de couro preto, usando os inconfundiveis oculos ray-ban e 

ostentando um comportamento exageradamente masculino, numa reacao ao modelo 

estereotipado de homossexual efeminado com o qual a sociedade insistia em identificar os 

gays. 

Nesse contexto, entao, nenhum outro ambiente melhor corporificou o projeto de 

vida calcado no sentimento de liberdade e na busca quase ilimitada pelo prazer do que as 

termas abertas exclusivamente para os homens que procuravam diversao na companhia de 

outros. Lembro que fiquei bastante impressionado ao ler o trecho de um livro de Anthony 

Giddens204 a respeito da interacao erotica entre homens no espaco das saunas, onde um jovem, 

dando um depoimento, afirmara que havia transado com cerca de 50 homens em apenas uma 

204 Giddens, Anthony. A transformacao da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modemas. 

Sao Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 1993. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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noite. Certamente esse desbunde gay, ao mesmo tempo em que veio como resultado de uma 

maneira nova de muitos homossexuais lidarem com sua sexualidade, favoreceu a consolidacao 

do estigma da promiscuidade que tern pesado sobre os gays ao longo do tempo, estigma esse 

que veio para substituir ou simplesmente somar-se ao de doentes, depravados ou qualificativos 

equivalentes, que recaem sobre nos. Entretanto, numa sociedade que nunca se esforcou para 

esconder sua intolerancia em relacao aos gays, nao se poderia esperar que em espacos como os 

das saunas os homens tivessem um comportamento recatado. 

Alem de favorecer o encontro erotico entre dois homens, as saunas eram espacos 

onde se podia encontrar profissionais do sexo, cujos servicos parecem funcionar alem de tudo 

como um modo de neutralizar parcialmente os perigos mais profundamente sentidos, 

associados a prostituicao de rua Na realidade, como bem observazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pvichard Parker20 , o mundo 

comercial gay e, em parte, uma reacao a frustracao gerada pela violencia e pela repressao, e 

tern ligado explicitamente a busca por parceiros sexuais potenciais a possibilidade mais ampla 

de socializacao e sociabilidade. O advento da AIDS, contudo, no inicio dos anos 1980, pos fim 

a esse curto periodo de total desregramento sexual vivido por muitos homossexuais durante 

toda a decada anterior, espalhando panico e provocando o fechamento em massa das saunas em 

todo o mundo. 

Contudo, como nenhum processo historico e linear, ao mesmo tempo em que 

diversas saunas tiveram suas portas cerradas definitivamente no auge da epidemia global do 

HIV, muitas outras termas foram abertas, senao imediatamente apos esse conturbado periodo. 

alguns anos depois. Este e o caso dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termas do Solar Poente, primeira sauna exclusivamente 

gay da Paraiba, situada no centro de Campina, na Rua Indios Cariris — famosa na cidade por 

abrigar uma serie de "inferninhos"—, e que foi aberta em 2001; portanto num momento bem 

posterior a era de ouro das termas e tambem ao drama da AIDS. 

A primeira vez em que estive na Termas, fora na companhia de um amigo que 

queria, junto comigo, "inspecionaf o ambiente, conhecer mais ou menos a atmosfera do lugar; 

mas ficamos por la durante pouco tempo e nao deu para sentir o clima do lugar. Alguns meses 

depois, contudo, tive oportunidade de voltar a sauna com tempo suficiente para observa-la com 

mais vagar. Logo na entrada, para quem espera encontrar ali um ambiente tipicamente 

underground, se surpreende com a entrada do predio, um sobrado discreto que nao tern em sua 

fachada nenhuma insignia exposta que possa identificar o local como uma sauna. Na recepcao, 

discreta e iluminada fomos, eu e o meu amigo Evandro, muito bem recebidos por um dos 

Op. cit.,p. 115ss 
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filhos de Alex, o senhor proprietario dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termas. Natural de Pernambuco e assumidamente gay, 

aparentemente Alex tern uma relacao bastante tranqiiila com seus dois filhos, que inclusive o 

auxiliam na administracao da sauna e que parecem nao se incomodar com a presenca do seu 

companheiro ali. A maneira pela a qual os filhos lidam com a sexualidade do pai, somada aos 

atributos fisicos destes, povoam a fantasia de muitos frequentadores da sauna e alimentam 

especulacoes sobre a sexualidade dos rapazes. Para muitos, ou eles devem ser gays tambem ou 

topariam transar com outro homem em troca de dinheiro. As especulacoes chegam ao ponto de 

se duvidar a filiacao dos garotos. Tanto burburinho em torno dessa questao e curioso na 

medida em que revela a percepcao cristalizada na mente de muitas pessoas, gays ou nao, de 

que um individuo "hetero de verdade" nao deve tolerar o comportamento homossexual de 

outro, sem colocar em risco sua propria heterossexualidade. Mas deixemos a sexualidade dos 

rapazes de lado. 

Logo que entramos, recebemos, como ocorre em qualquer sauna uma tolha branca, 

um par de chinelos e a chave de um armario, onde os clientes deixam seus pertences. No 

primeiro ambiente, razoavelmente amplo e situado no terreo do edificio, assim que entramos 

demos de cara com uma bandeira do arco-iris, simbolo do movimento gay internacional, e 

fotos estampadas nas paredes de belos homens nus fazendo sexo. O interior da sauna e bem 

estruturado e, aliado ao bom atendimento que Alex e seus filhos concedem, acaba se tornando 

um ambiente bem aconchegante e agradavel, mesmo levando em conta o fato de estarmos ali 

usando apenas uma toalha. Ha ali espaco suficiente para uma sinuca para as pessoas dancarem 

e tambem onde sao colocadas mesas e cadeiras em torno de um bar variado e de muito bom 

gosto. Havia tambem um aparelho de TV, atraves do qual Alex assistia — ja que haviamos 

chegado cedo, antes das 19h00min — a no vela das 18 horas, mas era tambem onde os clientes 

podiam assistir a clipes musicais como os do grupo Roxette e de divas da dance music como 

Donna Summer e Gloria Gaynor, que foram os que vi naquela noite. 

Enquanto estavamos a mesa tornando um drink, Alex veio ao nosso encontro. Como 

Evandro ja era frequentador da Termas ha um bom tempo e, portanto, mantinha uma certa 

relacao de amizade com Alex, este dirigiu-se a ele primeiro. Depois, olhando para mim, 

perguntou a Evandro se aquela era a primeira vez em que eu estava na sauna. Quando Evandro 

respondeu-lhe afirmativamente. Alex dirigiu-me a palavra, perguntando se eu estava gostando 

do ambiente e dizendo para ficar a vontade. Enquanto permaneci a mesa aproveitei para 

observar tanto os clientes quanto os massagistas. Pois e, alem dos encontros entre os proprios 

clientes, a sauna tambem e local onde se pode acionar os servi?os de algum massagista que na 

realidade na maioria das vezes cumpre o papel de garoto de programa Os massagistas 
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distinguem-se dos demais clientes por usarem uma toalha verde, ao inves da branca que 

estavamos vestindo. Logicamente esses rapazes podem limitar-se a fazer apenas uma 

massagem, se essa for a vontade do cliente. Todavia, o mais comum e acionar algum desses 

massagistas para a obtencao de sexo. Em ambos os casos, se faz necessaria uma negociacao 

muitas vezes demorada entre cliente e massagista o qual cobra um preco diferenciado para 

cada atividade. Geralmente o preco cobrado por uma massagem simplesmente gira em torno de 

15 reais. Porem. quando a tarefa em questao diz respeito a sexo, os valores sao bem variados. 

Segundo Renato, que atua como massagista o preco medio de um programa em Campina 

Grande gira em torno de 40 reais, o que ele considera baixo, porem compativel com o poder 

aquisitivo da populacao "consumidora" Segundo ele, os valores podem subir, desde que se 

trate de um cliente oriundo de outra cidade, endinheirado e "doido por sexo". Ai entao os 

valores podem atingir a soma de 70 ou ate 100 reais. No entanto, o que acontece mais 

comumente, segundo ele, e de o preco ficar abaixo ate mesmo dos 40 reais. Renato me disse 

que, em decorrencia da pechincha empreendida pela maioria dos clientes, muitas vezes o 

programa acaba saindo por 20, 15 reais. E de acordo com Josias, um informante que 

frequentou a sauna, ha os massagistas que chegam a fazer o programa de graca pelo prazer 

mesmo, dependendo do cliente em questao. 

Ha tambem um acordo entre os massagistas que atuam nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termas e seu proprietario. 

Os primeiros nao pagam por nenhum servico da sauna tendo total liberdade para consumir e 

fazer uso das dependencias do lugar, uma vez que eles atraem clientes, o que e importante para 

Alex, do ponto de vista empresarial. Em contrapartida eles encontram um lugar seguro, onde a 

possibilidade de encontrar algum cliente e quase certa. Contudo, nao e alto o numero de 

massagistas que trabalham na sauna Exceto quando ocorre alguma festa ocasiao em que sao 

trazidos massagistas de Joao Pessoa ou Recife, esse numero nao passa de quatro garotos por 

noite. Nessa primeira noite, por exemplo, havia apenas dois massagistas — um numero 

absolutamente irrisorio se comparado aos cinquenta sessenta massagistas exibindo seus corpos 

esculturais na sauna de Recife, por exemplo — que se insinuavam para os clientes. fazendo 

com que a toalha caisse numa displicencia simulada, e deixando muitas vezes a genitalia ou a 

regiao glutea a mostra Alem da cor da toalha, portanto, os massagistas distinguem-se dos 

demais freqiientadores por uma estrategia articulada de seducao e conquista. 

Assim como ocorre com os massagistas, o numero de pessoas que frequentam a 

sauna nao e elevado. Segundo o Paulo, um dos recepcionistas da Termas, quando a quantidade 

de clientes chega a 15 ou 20 pessoas, o movimento e considerado bom. Naquela noite de 

sabado em que eu me encontrava la, certamente esse numero nao alcancava 20 pessoas, as 
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quais transitavam entre o primeiro ambiente, onde eu me achava, e as demais dependencias do 

lugar, pois adentrando mais adiante nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termas, ainda no terreo, passamos primeiro pelos 

banheiros, depois pelos armarios, ate chegarmos a duas saunas propriamente ditas, sendo uma 

seca e outra a vapor; e, na parte final do edificio, existe uma ducha coletiva, onde se pode 

refrescar-se tranquilamente e/ou interagir mais intimamente com alguem. 

Mas, se alguem tiver qualquer surto de inibicao, pode encontrar mais privacidade no 

andar de cima da sauna que esta dividida por uma sala de video porno gay, onde os clientes 

podem ficar sentados nas confortaveis poltronas "brincando" com um parceiro, que pode ser 

um massagista, outro cliente ou ate mesmo o namorado, uma vez que muitos ja vao 

acompanhados. Ha tambem nessa parte de cima quatro cabines, fechadas, exclusivas para os 

massagistas e seus clientes; e outras quatro abertas e extremamente apertadas e escuras, em que 

so ha espaco para um colchonete, onde os clientes podem fazer sexo entre si. 

Depois de ficar sentado a mesa por um bom tempo, Evandro e eu resolvemos entrar 

na sauna que ficou cheia depois que entraram umas dez pessoas mais ou menos. Evandro logo 

encontrou um rapaz com quern ele ficou aos beijos e abracos por ali mesmo, enquanto fiquei 

me divertindo com as piadas espirituosissimas que um conhecido da boate contava 

Obviamente eu ja fazia ideia do que poderia acontecer ali dentro, e nao tardou para que eu 

viesse sentir na pele o que eu temia. Nem bem sentei, senti uma mao sorrateira entrando por 

debaixo da minha toalha. Educadamente segurei a mao do rapaz que estava do meu lado e 

afastei-a; porem ele nao entendeu o meu recado e insistiu. Quero deixar bem claro que nao sou 

puritano e tambem nao teria pudor algum em relatar qualquer detalhe mais intimo, desde que 

este se desse de fato e fosse importante como dado. So que eu nao estava nem um pouco 

relaxado ali dentro e, o que foi decisivo, o individuo nao me atraiu tampouco. Entao fui 

categorico: "Cara, eu nao to a fim". Lembro que ele deu uma gargalhada ironica e disse: "Meu 

Deus! Que coisa mais broxante" Confesso que fiquei irritado com ele, e com vontade de dizer 

que nao era pelo simples fato de estar ali que eu necessariamente deveria estar a procura de um 

parceiro. Passado algum tempo ele tentou novamente e eu, com uma paciencia de monge 

beneditino, disse em torn mais firme: "Cara, eu ja disse que nao to a fim. Eu estou comecando 

a ficar irritado". Ele parece ter se convencido e depois de um "desculpe", foi atacar outro. 

Ao sair dali, prestes a ir embora, "Eduardo" (assim vou chamar o rapaz em questao). 

veio ao meu encontro. Disse que era natural do municipio de Boqueirao, que era evangelico e 

so recentemente havia assumido sua homossexualidade, apos seis meses de terapia. Disse 

tambem, em torn de desculpa, que so havia ficado com outro porque eu nao lhe dei bola. 

Vendo aquele individuo dizendo que era evangelico, que havia lutado muito para aceitar sua 
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homossexualidade. ao mesmo tempo em que tentava agarrar quern encontrava pela frente, me 

fez pensar nos resultados milagrosos que a terapia foi capaz de produzir nele. 

Passava das onze horas da noite quando saimos de la, Evandro,"Paulo'", um rapaz 

que ele havia conhecido na sauna e eu. Enquanto seguiamos em direcao aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chopp do Alemao, 

onde iamos fazer uma horinha antes de descer para a boate, Evandro teve de nos deixar no 

meio do caminho, pois tinha de trabalhar ainda aquela noite. Paulo e eu entao rumamos para o 

Chopp. La chegando, mal sentamos numa mesa que ficava logo na entrada do bar, Paulo — 

sem que lhe fizesse qualquer tipo de inquiricao e aparentemente acometido por uma 

necessidade de fazer um desabafo — comecou a falar sem parar a respeito de sua vida pessoal. 

Detalhe: em momento algum lhe revelei o fato de que estava na sauna com fins investigativos; 

nao que eu precisasse manter essa questao sob sigilo absoluto, mas simplesmente nao achei 

conveniente ou necessario falar a respeito da pesquisa que eu estava desenvolvendo. 

Jovem de 32 anos, Paulo mora em Solanea, municipio do interior paraibano, e 

casado e tern dois filhos. Ele relatou o conturbado relacionamento que mantem com a mulher, 

o fato de terem rompido o casamento durante algum tempo e que inclusive ela lentou no 

tribunal priva-lo do convivio com as criancas, tudo em decorrencia de sua homossexualidade. 

Ao mesmo tempo, Paulo falava comovido do seu amor pelos filhos, mostrando com orgulho 

fotos das criancas que ele trazia na carteira. Paulo manteve. mesmo durante o casamento, um 

relacionamento estavel com outro homem Paulo afirma que sente por homens um desejo que 

nao "consegue controlar", que e extremamente carinhoso e passional, e que agora "solteiro". 

esta em busca de um novo namorado. Para ele, estar naquela noite longe da vigilancia da 

mulher e das pessoas de sua cidade era um verdadeiro alivio, pois em Campina ele conseguia 

maior liberdade para extravasar seu desejo. 

Apos mais ou menos uma hora de um bate-papo em que atuei de maneira 

involuntaria como mero ouvinte, seguimos para a boate, onde pude reencontrar Paulo tempos 

depois. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  *  *  

Como nunca fui assiduo freqiientador de saunas, nao disponho de um knowhow que 

me permitisse estabelecer com precisao um paralelo entre a Termas e saunas de outras 

localidades. Entretanto, tendo a concordar com o que observa o antropologo Carlos dos Santos. 
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aue realizou um estudo sobre uma sauna no Rio de Janeiro no inicio da decada de 1970 

Segundo ele, a acao que ocorre dentro de saunas de cidades brasileiras como Rio e Belo 

Horizonte, nao e substancialmente diferente da acao verificada em lugares como Nova York, 

Londres ou Amsterda embora haja as vezes distancias imensas no grau de abertura e nas 

formas de realizacao. Essa e a diferenca basica entre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termas do Poente e uma sauna gay de 

Recife, onde ha alem de um numero muito superior de boys a disposicao dos clientes, estes 

encontram uma liberdade dificil de ser obtida sem o anonimato oferecido pelas termas das 

grandes cidades. 

Ate os acordos estabelecidos no interior das saunas podem ser muito semelhantes, 

mesmo quando comparados em relacao a cidades muito distantes umas das outras e bastante 

diversas quanto ao seu tamanho e ao grau de abertura das interacoes efetivadas. Jose Ronaldo 

Trindade207, por exemplo, faz a descricao de uma sauna em Sao Paulo que poderia muito bem 

ser transposta para a Termas sem qualquer prejuizo em sua exatidao. Segundo ele, ali toda a 

atencao dos clientes e voltada para os muitos rapazes de '"corpos bem moldados", vestidos 

apenas com uma toalha e um chinelo, quase sempre exibindo seus genitais. Quando um 

programa e negociado diretamente com o boy, o cliente solicita uma cabine. A sauna lucra 

apenas com o pagamento pelo ingresso do cliente, seu consumo la dentro e a utilizacao das 

cabines. Para que isso aconteca os rapazes que recorrem a essas saunas para fazer programas 

geralmente pagam bem menos que os clientes, sendo que, em algumas, sua entrada e livre. A 

diferenca entre o que ocorre na Termas e o que Trindade observa em algumas saunas de Sao 

Paulo, por exemplo, e que enquanto em muitas delas os clientes nao mantem relacoes sexuais 

entre si, na Termas, assim como nas saunas de Joao Pessoa e Recife, por exemplo, muitos 

clientes vao no intuito de transar com outros clientes, em vez de pagar para ter sexo. A 

proposito, esse foto constitui um dado relevante que compoe o ethos de muitos homossexuais 

tanto de Campina Grande quanto de outras cidades, uma vez que ainda que muitos possam 

desfrutar ali dos prazeres ofertados pelos garotos de programa vendo isso inclusive como uma 

forma mais segura de interacao por estar longe da violencia das ruas, boa parte deles 

dispensam esse tipo de servico por considerar constrangedor pagar para obter sexo. Trata-se de 

uma especie de codigo de honra ou vaidade, em que pagar por sexo funciona como atestado de 

decadencia fisica e/ou moral, somente justificavel no caso das "bichas velhas" que nao 

200 Santos, Carlos dos. Bichas e entendidos: a sauna como lugar de confronto, 1976. (mimeo.) 
207 Trindade, Jose Ronaldo. Construcao de identidades homossexuais na era AIDS. In: Construcoes da 

sexualidade: genera, identidade e comportamento em tempos de AIDS/Anna Paula Uziel, Luis Felipe Rios e 

Richard Parker (orgs.). Rio de Janeiro: Pallas: Programa em Genero e Sexualidade IMS/UERJ e ABIA, 2004. p. 

178-9 
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conseguiriam um parceiro por outras vias. Assim. nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termas. quando um cliente aciona um 

massagista, muitas vezes ele procura negociar para nao pagar nada, como ja foi dito, ou entao 

ambos combinam um encontro num outro local longe dali. 

Como nos cinemas, muitas saunas sao locais onde homens de todas as classes 

sociais podem se encontrar e onde os casados tern a chance de buscar atividades homoeroticas 

no anonimato208. Em depoimento a Jose Ronaldo Trindade209, Joao Silverio Trevisan conta que 

"havia uma quantidade imensa de homens casados nas saunas de Sao Paulo, de homens com 

aliancas, assim chamados bissexuais". Segundo Trindade, esse constitui um dado revelador da 

peculiaridade da cultura sexual brasileira, que oferece brechas para que um homem mantenha 

relacoes sexuais com outro homem sem que isso remeta a constituicao de uma identidade 

sexual e ao mesmo tempo fornecia um significado social para as saunas, diverso daquele 

observado nos dias atuais, que mais se assemelha ao das cidades norte-americanas. De acordo 

com Trindade210, ainda que homens assumidamente homossexuais se envoivessem 

sexualmente, os "bofes" tambem estavam ali para desfrutar dos prazeres que aqueles espacos 

podiam proporcionar. Com o passar dos anos, porem essa diversificacao de identidades 

sexuais dentro das saunas de Sao Paulo foi se reduzindo e uma divisao que persiste ate hoje 

comecou a se estabelecer: as saunas privadas so de bichas e as saunas de "miches", aonde vao 

os homossexuais que preferem transar com bofes. 

A Termas Solar do Poente nesse sentido e um espaco hibrido, pois, vale repetir, ali 

ocorrem interacoes sexuais tanto entre clientes e massagistas quanto entre os proprios clientes. 

Um fato ali observado e que me chamou bastante a atencao refere-se a quantidade de rostos 

novos que, como ja esperava, acabei encontrando, ainda que tenha deparado tambem com 

algumas pessoas que ja tinha visto antes na Queen. Conforme Evandro tinha me dito 

anteriormente, pude comprovar que varios clientes da sauna sao oriundos de cidades menores 

mais ou menos proximas a Campina Grande, que encontram aqui uma opcao de lazer e a 

possibilidade de conhecer um parceiro, experimentando uma liberdade que nao encontram em 

suas cidades de origem. Paulo e Eduardo sao exemplos disso. 

Alem disso, observei outros dois dados referentes ao perfil dos frequentadores da 

sauna. O primeiro refere-se a faixa-etaria dos individuos. Ainda que a Termas seja frequentada 

por muitos rapazes jovens, na casa dos vinte e poucos anos, constatei uma presenca 

significativa de homens mais velhos, alguns deles aparentando uma idade superior aos 50 anos. 

208 Green, op. cit, p. 401 
209 Op. cit. 
210 Op. cit. 

110 



Dos cerca de 15 clientes que encontrei nessa primeira noite, cerca de metade dos homens se 

enquadravam nesse perfil. O segundo dado diz respeito justamente a significativa frequencia de 

homens casados, pais de familia dos quais muitos certamente passariam acima de qualquer 

quanto a sua homossexualidade. Esses homens dificilmente serao vistos em qualquer espaco da 

cidade abertamente gay, uma vez que optaram por manter uma certa imagem perante a familia 

e a sociedade, levando assim uma vida dupla. Esses homens que mantem uma vida dupla isto 

e, que nao informam sua condicao a esposa ou outros familiares, padecem, como ja observou 

Pollak211, de uma grande limitacao de sua vida sexual. Incompreendidos pelo conjuge, 

incompreendidos por seus semelhantes, que nao aceitam esse "gesto de acuado". Ele e levado, 

seja a viver abertamente a homossexualidade por ele reivindicada, seja a viver uma vida dupla, 

ainda mais controlada porque ele mesmo se tornou seu proprio "o que e que vao pensar?". 

Esses homens ilustram bem a discrepancia ou complexa negociacao que muitas vezes envolve 

o processo de construcao e vivencia de sua identidade ou de um traco identitario especifico. 

Alem disso, a escolha por um determinado lugar, onde esses homens sentem-se a vontade para 

vivenciar seu desejo homoerotico evidencia uma vez mais a questao do transito e da fronteira 

que se dao entre os espacos socialmente instituidos. Onde um individuo delineia uma 

identidade, um outro esbarra num veto. A sauna e um espaco fundamentalmente masculino, 

onde nem mesmo travestis sao aceitos. Na verdade, como coloquei anteriormente. travestis 

nunca sao bem vindos em qualquer lugar, pois, como Marcos colocou, "onde tern travesti, tern 

confusao". Lembro que certa vez, quando estava na Associacao dos Homossexuais de Campina 

Grande (AHCG), na ocasiao de um sorteio de entradas para a sauna Vanessa jovem travesti 

que tive oportunidade de entrevistar depois, foi uma das contempladas. Porem, ela teve de 

trocar seu ingresso na sauna por um outro premio. Motivo: travestis estavam proibidos de 

entrar ali. Obviamente procurei saber de imediato a razao para que se desse tal proibicao. 

Segundo Davi, presidente da AHCG, o problema era que os travestis ficavam andando pela 

sauna com os seios a mostra e reagiam com agressividade quando coagidos a cobri-los. 

Constatei tambem a existencia de uma ambigiiidade marcante que o espaco da sauna 

implica. Como coloquei, muitos homens frequentam esse tipo de espaco atraidos tanto pela 

facilidade e privacidade com que encontram parceiros sexuais, quanto pela seguranca 

proporcionada pelo lugar. Este e o caso de Rafael, que mesmo considerando a sauna como um 

lugar "que nao faz muito bem", freqtienta sem nenhum constrangimento: 

1 Op. cit., p. 36-7 
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Eu acho que sauna nao e uma coisa que me faz muito bem. A nao ser que seja uma boa 
sauna mesmo. Se eu river realmente com necessidade, eu acho muito melhor ir para 
lugares especificos do que voce estar se arriscando. Entao sauna e uma coisa mais 
interessante. Voce nao precisa perguntar o nome... Voce faz muito como o Pequeno 
Principe: nao precisa saber quern e, onde trabalha e onde mora, que sao as perguntas 
normais: que as pessoas acham que essas respostas dao uma certa esperanca. Nao e 
bem assim. Eu acho que sexo e uma coisa legal e quando eu sinto vontade de fazer. nao 
importa em que lugar ou com quern, [desde] que seja seguro. Nao tenho esse tipo de 
preconceito. Pode ser com dinheiro ou sem dinheiro, vai depender muito do que eu 
estiver sentindo na hora. Mesmo que alguem critique ou que ache absurdo, que me veja 
de uma forma totalmente horrorosa; mas essa opiniao alheia nao me influencia, nao. 

Contudo, a maioria dos meus informantes nao pensa desse modo. Uma vez que a 

sauna e um espaco reconhecidamente sexual, ou seja, onde as interacoes sao tendenciosamente 

voltadas para o sexo, ao contrario dos espacos comerciais gay ja descritos, e comum ouvir de 

muitos gays comentarios do tipo: "Mesmo estando solteiro, nao gostaria muito de ir a sauna. 

Acho um ambiente... pelo menos aqui em Campina nao e muito legal", ou entao "Eu nao sou 

muito de freqiientar a sauna ate porque eu nao gosto. Porque la e uma 'pegacao' triste, 

triste"212 Antonio tambem afirma que nao iria a sauna. Segundo ele, porque "quern vai numa 

sauna vai para transar sem compromisso nenhum, sem ter sentimento nenhum, so o sexo pelo 

sexo. Eu estou querendo um relacionamento serio, e com uma sauna e uma contradicao". E 

Pedro me disse que nao tinha coragem de ir a sauna por temer "pegar alguma doenca". Quanto 

a Alessandro, para ele a sauna nao passa de um "prostibulo chique": 

Assim como para os heteros, para o homo a sauna acaba sendo um prostibulo chique. 
Voce pode ir pra sauna por achar legal, porque a pele fica macia ou para pega um 
garoto de programa e fazer sexo ali mesmo. Eu encaro como um ambiente de 
prostituicao. A proposta da sauna e interessante, mas nao para os fins que ela leva hoje 
em dia. Eu so fui para sauna de academia, so para testar, mesmo. Nao "viajei" muito, 
nao. Mas tive experiencia de amigos que estavam em casal. ai chega um garoto de 
programa. ai poe o penis no meio das pernas de um, oferecendo um programa dessa 
forma. Entao ja baixou o nivel, e agressivo mesmo, tanto para homo quanto para 
hetero. A sauna e uma prostituicao disfarcada, eu nao acho um ambiente legal, nao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fracas do Centro: ...e os novos flaneur continuant numa boa... ( sera?) 

Pracas publicas sao sempre um lugar interessante para ser observado de um ponto de 

vista sociologico, dada a diversidade de pessoas que por meio de suas trajetorias e demarcates 

do espaco via sociacao, conferem ao lugar um carater de mosaico. Olha-las a partir dos 

212 Trechos dos depoimentos de Luciano e Lucio, respectivamente. 
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processos variados e dinamicos de apropriacao simbolica que nelas se dao por atores ou 

grupos, proporciona verdadeiro deleite antropologico. Em qualquer cidade que seja, da 

megalopole mais cosmopolita a cidadezinha mais provinciana, as pracas constituem um locus 

privilegiado de interacoes sociais. Sao velhos sentados sobre os bancos, jogando conversa fora; 

estudantes que acabaram de sair da escola ou estao gazeteando a aula jovens paquerando ou 

tendo o primeiro encontro, engraxates, "trombadinhas", religiosos fanaticos, manifestacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

213 

artisticas ou politicas, e assim por diante. Como observou Marluci Menezes , as pracas sao 

localidades criadas tanto por atributos temporais quanto espaciais de seus ftequentadores, 

sendo definidas pelas atividades e movimentos diarios destes. As diferencas dos usuarios das 

pracas, relacionadas a fatores como classe social, genero, idade, etnia alem de suas respectivas 

atividades sociais, tambem sao responsaveis pela instauracao de limites espaciais. Nesse 

sentido, concordo quando com Menezes ao reconhecer a importancia de compreender pracas 

publicas no contexto de uma microgeografia cotidiana a partir da observancia das dinamicas 

socio-espaciais como processos de criacao e recriacao constante dos espacos. 

Quando estamos tratando de espacos de miiltiplos usos como pracas, a primeira 

tarefa que se impoe consiste em delimitar as unidades significativas para observacao e analise, 

como coloca Jose Guilherme Magnani214, uma vez que as descontinuidades significativas no 

tecido urbano nao sao o resultado de fatores naturais. Segundo Magnani, essas 

descontinuidades sao produzidas por diferentes formas de uso e apropriacao do espaco. Ruas, 

pracas, edificacoes, viadutos, esquinas estao la, com seus usos e sentidos habituais. De repente, 

tornam-se outra coisa: a rua vira trajeto devoto em dia de procissao; o viaduto e usado como 

local de passeio a pe; a esquina recebe despachos e ebos, e por ai vai. Na realidade sao as 

praticas sociais que dao significado ou ressignificam tais espacos, atraves de uma logica que 

opera com muitos eixos de significacao. Quando, porem, algumas das praticas sociais que 

estao na base desses sistemas de classificacao tornam-se recorrentes, com usos mais regulares e 

reconheciveis, permitem estabelecer novos recortes e trabalhar com outras categorias215. 

Neste caso, dado o carater basicamente aberto e fluido que as pracas apresentam, 

poderiamos dizer que elas sao o que Michel de Certeau216 chama de "lugares praticados", que 

se contrapoem a nocao de lugar como uma unidade fisica concreta e inerte. O lugar e a ordem 

segundo a qual os diferentes elementos que compoem materialmente a realidade organizam-se 

213 Menezes, Marluci. Do espaco ao lugar, do lugar as remodelacoes socio culturais. In: Horizontes 

Antropologicos, Porto Alegre, ano 6, n.13, junho de 2000. p. 155-175 
214 Op. cit, p. 38-9 
215 Idem, Ibidem. 

216 Certeau, Michel de. A invencao do Cotidiano (vol.1- Artes de fazer). Petropolis, RJ: Vozes, 1994. 
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uns em relacao aos outros, segundo eixos precisos, abarcando uma configuracao instantanea de 

posicoes e implicando uma indicacao de estabilidade, ja que os elementos considerados acham-

se uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar proprio e distinto. Diferentemente do 

lugar, porem o espaco nao possui unidade ou estabilidade. Ao contrario, o espaco e constituido 

pelo cruzamento de moveis, sejam eles corpos ou fragmentos, e animado pelo conjunto dos 

movimentos que ai se desdobram. Ele e o efeito produzido pelas operacoes que o orientam, o 

circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em torno da unidade polivalente de 

programas conflituosos. "Onde o mapa demarca", diz Certeau, "o relato faz uma travessia. O 

relato instaura uma caminhada e passa atraves. O espaco de operacoes que ele pisa e efeito de 

movimentos: e topologjco, relativo as deformacoes de figuras, e nao topico, definidor de 

lugares. O limite ai so circunscreve o modo de ambivalencia Ele mesmo, um jogo duplo. 

Entrega o lugar ao estranho que na aparencia lanca fora. Ou entao, quando marca uma parada, 

nao e estavel, segue antes as variacoes dos encontros entre programas. As demarcacoes sao 

limites transportaveis e transportes de limites" 217 Em suma, enquanto o lugar e identificado, o 

espaco e efetuado. 

So assim, pensando locais publicos basicamente como lugares praticados, podemos 

compreender como muitos deles tornaram-se pontos de fundamental importancia para muitos 

homens interagirem com outros, isso ao longo da historia Ja no ano de 1901, por exemplo, no 

Rio de Janeiro, epoca em que a arte de flanar ainda era muito difundida na cidade, o cronista 

carioca Luiz Edmundo assim descreve uma cena tipica dos parques publicos daquela cidade: 

"Depois de oito horas da noite, mocos de ares feminis, que falam em falsete, mordem 

lencinhos de cambraia e poem olhos acarneirados na figura varonil e guapa do Senhor D. 

Pedro I, em estatua". Joao do Rio, encarnacao do autentico flaneur, perambulando pelas ruas e 

morros cariocas, complementa a descricao feita por Luiz Edmundo: "E haveis de ver sujeitos 

nervosos que entram desconfiados... approximam-se [sic] de u m do outro, rodam como 

milhafres, ciciam propostas de arrepiar, metem-se na sombra com criaturas que a tudo se 

prestam" 218. 

O proprio Joao do Rio da sua defmicao do flanar: "Flanar e ser vagabundo, e ser 

basbaque e comentar, ter o virus da observacao ligado ao da vadiagem. Flanar e ir por ai, de 

manha, de dia, a noite..." 219 Essa imagem dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flaneur lembra a do delinquente, descrita por 

Certeau: "O delinquente so existe deslocando-se, vive nos intersticios dos codigos que 

Op. cit, p. 215 

Ambos os trechos foram extraidos de Green, James. Op.Cit.., paginas 61 e 97-8, respectivamente. 

Apud Green, op. cit., p. 98 
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desmancha e desloca A opacidade do corpo em movimento, gesticulando, andando, gozando. e 

que organiza indefinidamente um 'aqui' em relacao a um 'alhures', uma 'familiaridade' em 

confronto com uma 'estranheza'. E um lugar praticado" 220. A arte dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fldnehe, que consistia 

em perambular pela cidade para ver e ser visto, fora largamente difundida no comeco do seculo 

passado nas grandes cidades brasileiras, como Rio e Sao Paulo, por muitos "frescos" e 

"fanchonos" que tinham de esconder suas predilecoes sexuais. Como afirma Green221, a ideia 

de encontros sexuais anonimos em espacos publicos talvez pareca estranha a muitos leitores de 

hoje, mas para a maioria dos homens sexualmente atraidos por outros homens naquela epoca, 

esses encontros eroticos aleatorios constituiam um dos linicos meios de conhecer parceiros em 

potencial. Para alguns, esses espacos publicos alternatives se tornaram necessarios para a 

realizacao sexual. Para outros, o proprio desafio da caca o erotismo inerente a seducao, a 

emocao do encontro fugaz, do perigo sempre presente aumentavam o prazer de estar no 

parque. 

Na bibliografia voltada a descricao de espacos comerciais ou publicas de intensa 

socializacao homoerotica nao e dificil encontrar analises mais ou menos detalhadas de pracas e 

parques publicos como lugares de privilegiados no sentido de favorecer interacoes fraternais ou 

sexuais entre homossexuais. Em seu estudo sobre a homossexualidade masculina no Brasil, 

James Green222 descreve extensamente as pracas Tiradentes (antigo Largo do Rossio), no Rio 

de Janeiro, e o Vale do Anhangabau, em Sao Paulo, que funcionaram como importantes pontos 

de encontro de homossexuais durante todo o seculo 20, sobretudo no periodo anterior ao 

processo de formacao de diversas culturas homossexuais, que levou a abertura de bares e 

outros espagos comerciais voltados exclusivamente para uma clientela gay. Alem de favorecer 

encontros sexuais anonimos e fortuitos, essas pracas desempenharam importante papel no 

sentido de promover processos de socializacao entre seus freqiientadores homossexuais, 

sobretudo entre aqueles individuos de baixa renda que dificilmente teriam acesso a essa forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

223 

de encontro social/sexual em outro espaco 

Tornou-se classico o trabalho de Laud Humphreys224 sobre a interacao erotica 

impessoal entre homens em espacos publicos, especialmente de parques de grandes cidades 

norte-americanas como Chicago. Reahzado no inicio da decada de 1950 por este pastor nada 

220 Op. cit., p. 217 
221 Op. cit, p. 98-9 
222 Op. cit. 
223 Op. cit., p. 53 
224 Humphreys, Laud. A transacao da sala de cha: sexo impessoal em lugares publicos. In: A observacao 

sociologica: uma estrategia para um novo conhecimento social/Matilda White Riley e Edward E. Nelson (orgs). 

Rio de Janeiro: Zahar Editores, s/d. p. 149-160 (Biblioteca de Ciencias Sociais) 
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ortodoxo. esse estudo mantem-se em impressionante atualidade, como demonstra o trecho a 

seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Muitos homens — casados ou nao, com identidades heterogeneas ou com auto-
imagens homossexuais — procuram esse sexo impessoal que afasta os envolvimentos, 
ensejando emocoes sem responsabilidades. Ha iniimeros ambientes para a realizacao 
desse tipo de atividade desviante — balcoes de cinemas, automoveis, lugares ermos — 
mas poucos oferecem as vantagens garantidas a esses homens pelos banheiros 
publicos. As salas de chd, nome por que sao conhecidas essas instalacoes na 
linguagem da subcultura homossexual, tern diversas caracteristicas que as tomam 
atrativas como locais proprios para encontros sexuais sem envolvimentos... Sao 
acessiveis, facilmente reconheciveis pelo iniciado e apresentam pequena visibilidade 
publico. As salas de chd oferecem assim as vantagens de um ambiente ao mesmo tempo 
publico e privado. Sao suficientemente disponiveis e reconheciveis para atrair um 
grande volume de parceiros sexuais em potencial, oferecendo oportunidade de acao 
rapida com um sem-m'imero de homens. Somadas a privacidade relativa desses 
ambientes, essas caracteristicas aumentam a impessoalidade da interaqao protegida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
225 

Na realidade, como ja observou Parker, praticamente qualquer espaco publico pode 

se tornar um locus para a interacao homoerotica onde pracas, parques e banheiros publicos 

adquirem significado erotico, misturando prazer e perigo num jogo quase constante de "caca" e 

"pegacao" 226. De acordo com Parker, a partir do desenvolvimento de relacoes relativamente 

impessoais e anonimas em sociedades mais urbanizadas durante o seculo 20, o espaco 

complexo da cidade tornou-se mais "erotizado ou sexualizado", quando ruas, cinemas, pracas e 

parques, alem de outros lugares publicos da cidade foram instituidos como palcos para contatos 

homoeroticos relativamente impessoais. No caso do Brasil, Parker22 se surpreende com a 

relacao existente entre homossexualidade e espaco publico, na medida em que uma 'lendencia 

homoerotica oculta" permeia a vida urbana, sem contudo levar a formacao de guetos ou bairros 

gay bem defmidos, como os que sao encontrados em algumas cidades americanas e europeias. 

A transformacao homoerotica do que seria o espaco publico (heteros)sexual e 

essencial para um processo mais geral, em que contornos de um mundo gay sao cinzelados no 

fluxo da vida diaria no Brasil. Com seu carater espacialmente fluido e movel, pode parecer que 

e um alicerce improvavel para a construcao de uma comunidade sexual distinta e organizada; 

mas constitui uma parte importante de uma cultura sexual mais ampla organizada, acima de 

tudo. em torno de um conceito de diferenca sexual. E se essa inscricao homoerotica do espaco 

que seria publico e teoricamente hetero quase sempre parece particularmente fluida, pelo 

225 Op. cit, p. 148-9 
226 Parker, op. cit., p. 74 
227 Op. cit, p. 89-90 
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menos em alguns casos, pode tambem assumir uma forma mais concreta e definida atraves do 

que pode ser descrito como a territorializacao de areas especificas e a concretizacao de culturas 

sexuais. 

Inicialmente, contemplava em meu projeto de pesquisa apenas a Praca da Bandeira 

como espaco publico de interacao homoerotica, por ser reconhecidamente (ao menos para os 

individuos de um determinado grupo relativamente exclusivo ou instaurado a partir de certos 

valores e interesses comuns) uma area de paquera e encontro de amigos, o que pode ser 

observado mais claramente nos finais de tarde e durante boa parte da noite em qualquer dia da 

semana. Sempre que passava por ali, muito antes de dar inicio a esta pesquisa e mesmo nao 

permanecendo la por muito tempo, observava os grupinhos de amigos que se formavam. E ja 

sabia por meio de relatos de amigos, que ali era um espaco de forte interacao homoerotica. 

Durante a pesquisa vi que nao era exagero, pois a paquera corria solta e se dava em profusao. 

Lembro que em certo momento Gilberto Velho228 escreveu sobre a importancia do olhar na 

sociedade brasileira. Segundo ele, o modo como nos olhamos em publico, como tocamos 

estranhos na rua e o uso acentuado do contato corporal para estabelecer relacoes e uma 

caracteristica da sociedade brasileira onde as relacoes pessoais desempenham um importante 

papel na esfera publica. 

Alem de favorecer a paquera, a praca tambem funciona como importante ponto de 

encontro com os amigos, o que e fundamental para o processo de auto-aceitacao da 

homossexualidade pelo qual passam muitos individuos. Esse e o caso de Alessandro, que se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'"encontrou" a partir do momento em que comecou a freqiientar a Praca da Bandeira. 

Passei epocas e epocas na Praca da Bandeira, passei quase um ano la, meio para me 

entender. Eu via todos os publicos do genero e ficava conversando. ai fui descobrindo 

os lugares. Eu queria pessoas parecidas comigo. 

As pracas desempenham um importante papel nesse sentido por inserir os individuos 

de um modo geral a um determinado grupo. No caso de muitos gays, mais especificamente, o 

espaco da praca instaura e revela uma extraordinaria capacidade de muitos homossexuais de 

criar uma solidariedade muitas vezes baseada em preocupacoes e gostos compartilhados e a 

despeito das tensoes internas e posturas divergentes perante a homossexualidade. Essa 

solidariedade revela uma enorme capacidade para a criatividade e producao de prazer. Nesse 

Velho, Gilberto (org). Antropologia urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: Jorge 

ZaharEd., 1999. p. 99 
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sentido. a companhia dos colegas proporciona pelo menos alguma forma de protecao contra a 

hostilidade e opressao que ainda se tern de enfrentar diante do mundo social mais amplo. 

No decorrer da pesquisa descobri, alem da Praca da Bandeira outras pracas no 

centro da cidade que funcionavam como pontos de interacao homoerotica A Pracinha do 

Sossego, tambem conhecida pelos seus frequentadores como "Pracinha da Morgacao", parece 

cumprir um papel bastante similar ao da Praca da Bandeira no sentido de promover uma 

sociabilidade fundada em relacoes de amizade. Carlos, que a epoca da nossa entrevista ainda 

estava em intenso conflito com sua sexualidade, conta que foi ali, na "Pracinha da Morgacao" 

que ele encontrou pessoas "que sao eu'": 

Quando eu me achei, quando eu me senti bem mesmo, foi quando eu encontrei com um 
menino que eu queria namorar aqui em Campina. A gente foi la para a "Pracinha da 
Morgacao". ai tinha umas meninas novinhas homossexuais. Eu me sentia um bocado 
bem, porque eu podia falar; eu me senti bem. Apesar de que eu nao tinha tanta 
intimidade, mas sao as pessoas que sao eu, as pessoas que sou eu, entendeu? 

Como podemos observar, essas pessoas encontram nas pracas a possibilidade de 

partilhar com outros individuos experiencias diversas, tornando contato com certo vocabulario, 

determinados gostos e modas, alem de preferencias e habitos sexuais em comum. Nesse 

sentido, inevitavelmente ocorre o fenomeno de agrupamento social que une, ao mesmo tempo 

que afasta certos individuos da convivencia com outros. Na Praca do Sossego, por exemplo, 

sao encontrados jovens geralmente de classe media que dificilmente frequentam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Queen ou 

qualquer outro espaco predominantemente gay na cidade. Enquanto que boa parte dos jovens 

que circulam pela Praca da Bandeira estao inseridos no contexto do circuito de sociabilidade 

homoerotica. Um outro dado diz respeito ao fato de que, somada a uma possibilidade de 

solidariedade, as pracas sao tambem pontos de intensa atividade sexual entre muitos 

frequentadores gays. Como observou Richard Parker229, em todos os cenarios sociais, e 

particularmente nas grandes areas urbanas, existem uma geografia sexual complexa e um alto 

grau de conhecimento local das especificidades deste terreno. Algumas areas da cidade sao 

inevitavelmente os territorios da prostituicao feminina outros para encontros e interacao sexual 

de casais de homens e mulheres jovens, e assim por diante. Em poucos casos, afirma Parker, as 

complexidades da geografia sexual sao tao elaboradas quanto na homossexualidade masculina 

onde a territorializacao (ou desterritorializacao) do espaco sexual e quase sempre bastante 

complexa. 

229 Op. cit., p. 89 
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Descobri a pertinencia do que Parker constata durante meu percurso investigativo, 

quando deparei com uma dificuldade imensa para tracar os contornos topograficos que 

abarcassem todos os espacos publicos de interacao socio-sexual entre homossexuais, pois aos 

poucos fui descobrindo que muitos espacos que eu nao podia imaginar eram apropriados por 

muitos homossexuais com fins socio-sexuais. Este e o caso dos banheiros da Rodoviaria Nova 

e do Shopping Cirne Center, alem do nao tao surpreendente Parque do Acude Novo. E nesse 

contexto que aparece tambem a Praca Clementino Procopio, onde a interacao e, na maioria dos 

casos, mais diretamente sexual. Trata-se da "pegacaV, pratica que geralmente envolve felacao, 

masturbacao a dois e ate o coito, propriamente, o que se da tanto nos banheiros da praca quanto 

ao ar livre. Os adeptos da"pegacao"7 seguem um ritual mais ou menos preciso, como colocar a 

mao sobre os orgaos genitais ou os expor em estado de erecao, de modo que fiquem claramente 

visiveis para quern passa. Esse ritual parece nao ter mudado muito com o tempo, como mostra 

James Green, falando de uma situacao tao comum no comeco do seculo passado quanto nos 

dias atuais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Demorar-se nos mictdrios, tocando ou estimulando os proprios genitais, transmitir aos 
outros sinais de interesse e disponibilidade, sao meios rapidos e anonimos para atrair 
potenciais parceiros sexuais. Os banheiros publicos ofereciam um acesso fdcil a um 
grande numero de homens, num espaco relativamente privado, para contatos sexuais 
rapidos. Os homens que nao se identifwavam como homossexuais e que ainda assim 
apreciavam atividades homoerdticas podiam encontrar parceiros interessados nesses 

A descricao de Green lembra muito a ja citada constatacao feita por Humphreys. Na 

realidade, nao e de hoje que mictorios de pracas e parques da cidade funcionam como pontos 

de interacao sexual entre homens, dado seu carater eminentemente impessoal e anonimo. 

Porem anonimo em relacao as pessoas da sociedade de um modo geral, uma vez que qualquer 

transeunte que esteja caminhando em torno da praca dificilmente sabera que ali e um ponto de 

intensa atividade sexual. Contudo, para a maior parte dos individuos da subcultura 

homossexual da cidade, mesmo que nao frequentem a Clementino Procopio, sabem do que 

acontece por ali. 

No que diz respeito a interacao praticada na Clementino Procopio, e curioso o 

carater ao mesmo tempo oculto e (potencialmente) exposto dos jogos de seducao, onde o 

proprio contato fisico e essencial e onde o codigo verbal se realiza atraves de outras linguagens 

Op. cit. 
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mais ambiguas, porem bastantes sugestivas. Como observa Hooker231 e de acordo com o que 

pude ver, o codigo principal do primeiro contato da-se irremediavelmente atraves do olhar. Sua 

estrutura no entanto, e complexa exigindo o reconhecimento miituo da identidade socio-

sexual, da intencao e do acordo. Nesse contexto o erotico assume dois importantes papeis, um 

endogeno e outro exogeno. O primeiro diz respeito ao contato entre corpos, envolvendo 

caricias, jogos de seducao. onde o erotico funciona de uma maneira geral como elemento 

societario importante entre os individuos envolvidos. Entretanto, esse elemento, ao mesmo 

tempo em que age internamente como elemento socializador, serve tambem a muitas daqueles 

que nao fazem parte do publico freqiientador como criterio de distincao entre as areas da 

cidade, definindo negativamente regioes da cidade consideradas marginais e nitidamente 

visiveis. como os territorios de "pegacao", de drogados ou prostitutas. Por outro lado, o erotico 

muitos vezes se mostra em contatos quase mecanicos entre homens. Nesse caso, a capacidade 

de seducao toma-se fundamental, ainda mais numa sociedade onde a masculinidade esta 

diretamente relacionada a conquista. 

Rodrigo tern 22 anos e freqiientou bastante tanto a Praca da Bandeira como a 

Clementino Procopio. Considero interessante reproduzir aqui um trecho da conversa que 

tivemos sobre sua experiencia nesses espacos: 

— Freqiientar praca e uma coisa que voce gosta ou ja gostou? 
— Nao. Ja gostei. Nos meus 15 anos eu ia muito a praca. ia ate demais. Eu deixava de 
estudar para ir para a praca. E hoje nao. hoje eu nao gosto mais. Eu passo na praca (e 
dificil eu passar), mas eu nao gosto de jeito nenhum de estar na praca, sentado. — ele 
responde. Entao pergunto: 
— O que e que rolava na praca? 
— Rolava muita "pegacao". Demais! Quando eu era novinho, ne? Porque agora eu 
estou com a idade um pouco avancada. Rolava "pegacao". Eu chegava de meio-dia e 
ficava ate cinco horas da tarde. Mas eu nao saia com ninguem. Os "coroa" e que davam 
em cima de mim. 
— Ai rolava la na praca mesmo? — pergunto. 
— Era. mas eu nao saia. So era conversa. a gente trocava telefone. mas nao saia com 
nenhum. — Entao peco para ele esclarecer melhor: 
— Espera ai, nao rolava "pegacao" contigo, as pessoas e que faziam "pegacao", mas 
voce nunca fez? 

— Nunca fiz. Eram eles que chegavam para mim. 
— Voce tern alguma coisa contra quem faz "pegacao"? — pergunto. 
— Eu acho feio voce estar numa praca, voce estar paquerando com uma pessoa, aquela 
pessoa chegar ate voce... Eu acho ridicule 

— Por que ridiculo? — pergunto. 
— Porque eu acho feio. Voce ir arrumar namorado numa praca?! E muito horrivel isso. 
— Qual era a praca. a da Bandeira ou a Clementino Procopio? 
— As duas. Era trinta minutos numa e trinta minutos na outra. 

Apud Guimaraes, op. cit., p. 88 
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pnncipalmente em seus ultimos anos de funcionamento, e por isso atraia urn enorme publico de 

homens interessados em encontrar um parceiro com fins sexuais. Segundo o antropologo 

Eriosvaldo Lima Barbosa, que em meados da decada de 1990 realizou uma pesquisa ali, existia 

uma organizagao estrutural do espaco interno do cinema, a qual era reconhecida por seus atores 

e implicava codigos diversos com significados precisos. Os homens que ficavam nas primeiras 

filas laterals, por exemplo. assinalavam sua disponibilidade para o sexo, enquanto varios outros 

— reconhecidamente gays ou supostamente heterossexuais dispostos a interagir sexualmente 

com outro homem — ficavam recostados as paredes da entrada do cinema, tocando o membro 

em estado de erecao, de modo que os passantes inevitavelmente tinham de passar rocando 

neles. 

A proposito, vale lembrar que, assim como parques e pracas publicas, os cinemas 

sempre funcionaram como pontos de encontro entre homens interessados em outros homens 

para sexo de maneira rapida e impessoal. No Brasil, alguns cinemas ficaram famosos nesse 

sentido, como o IRIS, no Rio, o Oasis e o Art Palacio, em Sao Paulo; onde muitos homens 

podiam escapar do trabalho durante o intervalo para o almoco e ir em busca de um parceiro 

para um contato sexual furtivo. O Cine Capitolio foi fechado em 1994, ironicamente depois de 

exibir Filadelfia. Mesmo com seu fechamento, porem, suponho que se estabeleceu a tradicao 

de uma forma particular de interacao erotica entre os individuos que o frequentavam, a qual se 

mantem ainda hoje na Clementino Procopio. 

A conversa que travei com Denilson ajuda a melhor esclarecer a ligacao 

supostamente existente entre o Cine Capitolio e a "pegacao" que acontece na Clementino 

Procopio, alem de proporcionar uma melhor visao sobre o perfil dos freqiientadores da Praca e 

seus horarios de atuacao. Segundo ele, "tern os meninos de rua la, tern os 'trombadinhas' que 

ficam la e fazem por dinheiro. Tambem tern os 'coroas' que vao la atras, e tem os gays 

tambem. Entao e mais forte os gays que vao mesmo fazer sexo por sexo, nao sexo por dinheiro. 

Agora, logico que tem gay que paga a alguns 'trombadinhas' e coisas do tipo. Mas nao e o meu 

caso". Denilson afirma tambem que existem varios horarios para a pratica da '"pegacao'", o que 

implica uma estratificacao do publico freqiientador pautada basicamente na questao etaria: 

Tem varios horarios para "pegacao". para praca. coisas do tipo. Entao. geralmente de 
dia. sao os mais jovens. E a noite. sao os mais velhos. que tem 25. 26 anos. assim pra 
la. Entao a noite, geralmente quando acontecem essas "pegacoes", e gente que tem 
mais idade. Eu ja vi gente de quarenta. quarenta e poucos. trinta e poucos [anos]. 
entendeu? 
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Repeti-lhe entao a pergunta que havia feito antes a Rodrigo: Durante o dia rola 

""pegacao"? Ele respondeu. "Comigo nunca rolou, mas eu fiquei sabendo que existia, 

antigamente existia. Tinha o cinema, tinha o antigo cinema ai [esta se referindo justamente ao 

Cine Capitolio], que o povo falava que tinha 'pegacao". Tinham os banheiros, ate da praca 

mesmo, que eles iam pra la. Mas comigo nunca rolou de dia, nao". Insisti entao sobre a questao 

da ligacao entre o cinema e a "pegacao" na Praca, perguntando se havia alguma relacao entre 

os dois espacos e as praticas sexuais que se davam em ambos: 

Tem. Porque geralmente... ai volto a dizer. tem os horarios. Tem as bichas que tem os 
horarios. As jovens ficam na Praca da Bandeira. que e a praca de cima. E a noite ficam 
as [bichas] mais antigas, que ficam na Praca Clementino Procopio, que e a do cinema. 
Entao e muito proximo, eles ficam ali do lado do cinema, porque e ali que acontece. 
Me falaram que faziam filas e filas la pra assistir, justamente por causa da "pegacao". 
Ai, como acabou o cinema, acho que deve rolar, ne? Apesar de que praca. ja sabe. Toda 
praca tem "pegacao", ne? 

Denilson foi um frequentador assiduo de pracas, para conversar com o pessoal e 

muitas vezes tambem com objetivos sexuais, porem hoje ele ve o quanto perdeu no tempo em 

que vivia nas pracas e acredita que, principalmente para aqueles que querem encontrar um 

parceiro serio, a pratica da "pegacao" nao e uma coisa legal, como ele mesmo diz: 

Eu ja fui [as pracas], ja passei, ja sentei, conversei, mas eu nao acho legal, nao. Porque 
voce se priva de muita coisa, voce se priva de aprender muitas coisas. Eu falo por mim, 
ja sentei, ja parei muito tempo para conversar, e isso fez com que eu atrasasse muitas 
coisas da minha vida que eu podia adiantar. podia colocar para frente e eu nao coloquei. 
Por que? Porque eu ficava conversando com o pessoal em praca, entendeu? Eu acho 
que nao e legal. [Sobre "pegacao"] E'uma coisa muito perigosa, e eu nao acho legal. 
Pelo meu conceito, que eu estou procurando uma pessoa legal, eu acho que em 
"pegacao" voce nao vai encontrar. entendeu? 

Josias partilha da opiniao expressa por Denilson quanto a "pegacao" e ao "carater" 

de quern a pratica: 

Eu acho que as pessoas que fazem isso estao a fim de aventura, nao estao a fim de 

coisas mais serias. entao acabam se prestando a esse tipo de pratica, saem para fazer 

"pegacao"... Na verdade estao a fim mais de um divertimento, estao a fim mais de sexo 

mesmo. Eu nao acho uma coisa bem-vinda, eu nao namoraria com uma dessas pessoas 

que fazem "pegacao". Eu nao acho que e uma coisa muito boa para o carater da pessoa. 

nao. 
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Andre conhece varias pessoas que fazem "pegacao" contudo ele particularmente 

nao gosta de uma pratica considerada por ele como "voluvel": 

Eu nao gosto. Se voce quer saber minha opiniao, eu nao gosto. O que eu penso a 
respeito [de quem faz] e que eles buscam o que gostam. Se acham que isso e uma 
forma de diversao. de prazer adquirido, entao tem mais e realmente que buscar. A gente 
busca aquilo que gosta. Mas eu. particularmente. nao gosto. Nao vejo para mini boa 
opcao. nao. Eu nao gosto de ser voluvel, entao acho que rola muito disso nesses pontos. 

Vale dizer que boa parte dos freqiientadores de pracas com finalidades sexuais e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

form ada. por individuos de baixa renda, o que os submete a uma tripla estigmatizacao que se da 

a partir de muitos sujeitos da propria cultura homossexual: por serem vistos como 

"promiscuos", "pobres" e... "desocupados", como Josias faz questao de enfatizar: "Tem 

algumas bichas espalhafatosas; outras que estao la, que as vezes nao tem nada o que fazer, que 

sao pessoas meio desocupadas, que estao direto na praca e que nao tem o que fazer. E assim, 

nao so como gay, mas como pessoa, eu nao tenho muita afinidade com pessoas que sao 

desocupadas, que nem sempre sao boas companhias". 

Confesso que o estudo das pracas constituiu a parte mais delicada e dificil de todo o 

processo de pesquisa, dado o carater liminar e por isso mesmo perigoso que e atribuido ao 

lugar. Admito ter sentido grande desconforto em permanecer sobretudo na Clementino 

Procopio. Em primeiro lugar pelo receio de softer alguma tentativa de assalto ou qualquer 

outra forma de violencia, nas altas horas da noite. Em segundo lugar, e neste caso trata-se de 

uma preocupacao diretamente ligada aos meus valores, estava incomodado com a possibilidade 

de ser tao estigmatizado quanto as outras pessoas que ficavam nas pracas que, como coloquei, 

normalmente sao vistos como promiscuos e coisas do tipo. 

Nesse sentido, descobri que ao contrario do que Humphreys232 observou em sua 

pesquisa, isto e, que a pratica sexual impessoal (oculta) nao e nomeada como "desviante" e nao 

"contamina" a identidade sexual publica, encontrei em meu estudo uma forte estigmatizacao 

dos individuos da "subcultura" sobre aqueles que tem por habito frequentar a praca. Na 

verdade, aqui os limites entre identidade social (publica) e sexual (privada/clandestina) nao 

podem ser estabelecidos com facilidade, ao menos entre individuos tambem homossexuais que, 

embora nao frequentem as pracas, apresentam um razoavel grau de conhecimento sobre o 

movimento na cidade. Ainda que haja, por outro lado, uma separacao entre os aspectos 

institucionais e formais (trabalho, familia) e informais (lazer e prazer) da vida social. 
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pnncipalmente para aqueles que tem de administrar sua orientacao sexual longe do ambiente 

familiar ou do trabalho, como se vera no proximo capitulo. Talvez a divergencia entre minhas 

constatacoes e as de Humphreys deva ser atribuida ao fato de ainda nao encontrarmos em 

Campina Grande o grau de anonimato individual observado nas grandes metropoles, o que e 

comprovado pela preocupacao que muitos homens da subcultura tem com sua auto-imagem, 

como informa Thiago: 'Tem gente que nao gosta de ficar numa praca porque sempre passa 

alguem conhecido, ai tem medo de dizerem que esta ali para procurar alguem. Ai muita gente 

nao gosta de ir para a praca por isso". 

Pedro e desses que nao gostam de frequentar pracas. O motivo de sua preocupacao 

reside tanto na facilidade de se contrair algum tipo de doenca, quanto ao receio de ter sua 

imagem "desgastada": 

Nao acho boa ideia voce frequentar [a praca], nao. Porque voce fica muito visado e tem 
todo tipo de gente e todo tipo de coisa. Eu nao curto, nao. Ate porque voce tem que se 
prevenir. Em locais desses voce pode se deparar com muitas coisas. A doenca esta ai e 
voce tem que ter muito cuidado. Eu acho que num local desses voce esta aberto a esse 
tipo de coisas. Tem mais facilidade. 

Perguntei-lhe entao qual o lado negativo de ser visto num lugar desses. Ele 

respondeu. "O lado negativo e que sua imagem fica desgastada. Ate para voce tentar arrumar 

uma pessoa mais seria, voce tentar um relacionamento serio, as pessoas nao lhe dao tanta 

credibilidade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As vezes so pelo fato de voce frequentar, acham que voce pratica o que as outras 

pessoas praticam". 

Como se ve, "assim como era no principle..", ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flaneur, ao mesmo tempo que 

cultivava o "virus da observacao somado ao da vadiagem" ou talvez por isso mesmo, era 

duramente estigmatizado. Em qualquer grande cidade, os frequentadores dos parques e pracas 

eram implacavelmente perseguidos pela policia, isso quando nao eram agredidos por algum 

marginal ou um sujeito homofobico qualquer. Em nada esses individuos se aproximavam da 

figura de Charles Baudelaire, encarnacao mais perfeita do flaneur romantico caminhando pelas 

ruelas de Paris. Assim como os primeiros, a arte da flanerie em Campina Grande pelo visto e 

muito menos sedutora para a maior parte dos homossexuais da cidade. Mas voltemos a 

discussao inicial deste topico sobre pracas publicas, que, como "espacos praticados", estao 

sujeitas as modelacoes sociais de todo tipo, inclusive podendo ser apropriadas como espacos de 

socializacao e ate para a efetuacao de praticas diretamente sexuais. Para nao ser tendencioso, 

vou contrariar a opiniao da maioria dos meus informantes e reproduzir aqui um trecho do 
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depoimento de Thiago, que acaba agindo como dado complexificador, o que e sempre bom 

quando as coisas parecem ser tab simples: 

A praca nao e ponto de "pegacao". Eu vou para a praca, mas para fazer "pegacao", nao. 
As vezes eu vou, encontro amigos, fico conversando... Ja cheguei a passar a tarde 
todinha conversando sem paquerar, sem dar em cima de ninguem, sem fazer "pegacao". 
E muitos vao no intuito disso mesmo, de dar em cima de alguem. Eu nao, eu vou para 
conversar. Se surgir uma paquera, paquerar. Mas ir direto, como muita gente vai, e 
fazer "pegacao", eu nao gosto, nao. 
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Paredes de vento, fronteiras de vidro: a face e a contra-

face de um espelho estilhacado em mil partes. 



Capitulo 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Limites espaciais e conflito como elementos identitarios 

Embora nao pretenda abordar aqui esse circuito de sociabilidade homoerotica como 

uma esfera isolada de um sistema social mais amplo, posto que cada espaco descrito e parte de 

um sistema interativo maior que liga diferentes grupos em locais distintos, inclusive atraves do 

fluxo continuo de capital, pessoas e ideias, tomo este circuito como um sistema simbolico 

particular que se congrega a partir de interesses mais ou menos comuns de individuos 

homossexuais na cidade de Campina Grande. Perceber os espacos simbolicamente apropriados 

como pontos de interacao homoerotica, cada qual favorecendo um padrao razoavelmente 

particular de socializacao, possibilita a observancia de uma serie de elementos societarios 

importantes, alem de fornecer um contexto privilegiado onde sao, senao formadas, ao menos 

negociadas ou expressas identidades ou fachos de identidades pessoais. Como escreveu 

Anselm Strauss233, o estudioso da identidade deve estar envolvido profundamente na interacao, 

pois e na interacao face a face que ocorre tanto uma avaliacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA self quanto dos outros atores 

envolvidos. 

Um primeiro elemento, que ja foi mencionado anteriormente, refere-se ao papel de 

sociacao e de negociacoes identitarias que estes espacos cumprem na medida em que 

possibilitam a muitos homens o estabelecimento de lacos afetivos e eroticos com outros, uma 

vez que e em algum espaco desse circuito que muitas dessas pessoas encontram um grau de 

liberdade dificilmente obtida em qualquer outro espaco comercial nao exclusivamente ga\\ 

dado o preconceito e a discriminacao contra o comportamento homossexual que se 

cristalizaram em nossa sociedade. Entretanto, ao mesmo tempo em que este circuito possibilita 

a instauracao de sociabilidades entre seus freqiientadores, o mesmo se constitui numa arena 

onde coabitam diferentes modos de ser, o que e traduzido em gostos, comportamentos, visoes 

de mundo particulares ou restritas a certos grupos em regime de diferenciacoes entre si, o que 

implica tambem em demarcates de identidades. Um exemplo claro disso consiste no 

estabelecimento de limites espaciais instaurados entre os lugares de freqiiencia 

predominantemente gay da cidade. Como Diego afirma. 

Ha os que vao para a boate. ha os que vao somente para a sauna, ha os que vao para a 

boate e para a sauna; ha os que nao vao para a boate nem para a sauna, mas para outro 

Strauss, Anselm L. Espelhos e mascaras: a busca de identidade. Sao Paulo: Editora da Universidade de Sao 

Paulo, 1999. 
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local: e ha os casados. as pessoas casadas ditas hetero e que dao suas famosas 
cscapadas, e ha os que nao sao casados. mas que tem namorada e que utilizam a 
Internet para seus encontros rapidos. 

Conforme o proprio Diego observa, "vivemos numa sociedade onde as pessoas 

tendem a se aproximar dos seus semelhantes. Por exemplo, como acontece em alguns paises 

onde as comunidades estao mais centradas naquele local". E continua: 

Aqui no Brasil nao da para definir muito isso. Por exemplo, nao existe um bairro onde 
so vivem pessoas negras ou entao se vivem pessoas gays, entao isso aqui nao e muito 
perceptivel. Entao a tendencia. ate com relacao a amizades. e que tende a se ligar com 
pessoas mais parecidas, que tem uma proximidade com seus pensamentos, e isso 
acontece tambem com pessoas do genero. 

Dois elementos se destacam no depoimento de Diego. O primeiro se refere a 

diversificacao de publicos que se da de acordo com cada espaco, o que ocorre principalmente a 

partir de diferenciacoes de classe e de ostentacao do que chamaria de capital simbolico, 

trazendo mais uma vez aqui uma terminologia de Bourdieu234 Mas ao mesmo tempo em que 

esse capital simbolico serve como elemento de diferenciacoes sociais tanto materials quanto 

simbolicas, ele igualmente funciona como fator agregador de pessoas a partir de lacos de 

afinidade e concordancia relativa entre elas. Os trechos dos depoimentos de Alessandro e 

Marcos, respectivamente, ilustram isso: 

O meio homossxual mais pop, as "bichinhas" do pagode. freqiienta qualquer lugar. Ja o 
meio que tem um certo ni\ el social, ou um certo nivel cultural, as vezes prefere uma 
boate mais padrao, aquela boate que tem um jogo de luz... Por exemplo, em cidades 
mais proximas como Joao Pessoa. voce ja encontra boates mais pesadas. como a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Scorpion, que e de alto nivel mesmo: pensam no design, pensam numa decoracao, 
entao frequentam principalmente as pessoas com mais dificuldade de "sair do armario". 

Tem a turma dos que gostam de lugares refinados; ja tem a turma que e extremamente 
o contrario. adora uma fuleragem. Eu tenho amigos na universidade que nao gostam de 
curtir boate, mas adoram um botequim nas Malvinas. porque na cabeca deles e ir para 
um bar, conhece um bofinho por ali e la se resolve. Enquanto que na boate a freqiicncia 
e dos gays, sao so amigos, ninguem quer ficar fazendo sabao. Se seu interesse nao e se 
divertir dancando, e "cacando", entao seu lugar nao e ali. e nos botequins da vida. 
Existe tambem a parcela que, com uma certa maestria, curte a Queen, curte a outra 
boate hetero [a One], vai num restaurante onde circula gente da sociedade... Entao e 
algo que fica dificil definir. Mas existent as amigas que sao extremamente 
espalhafatosas e "fechosas" que realmente so querem um lugar onde elas possam ficar a 
vontade. As amigas travecas nunca que elas iriam para uma festa da high society. 
Jamais. Primeiro porque o publico nao ia aceitar; segundo. elas sabem como devem se 
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comportar num lugar desses e elas nao aceitam se comportar como manda o figurino, 

entao nem vao. 

Mas ha ainda aqueles que nao freqiientam espacos especificamente gay, encontrando 

nas festas sazonais promovidas por gente "de mente mais aberta" a oportunidade de conhecer 

alguem do mesmo sexo para um encontro amoroso ou meramente sexual, como conta 

Alessandro: 

Tem festas gay sazonais na cidade e tem festas hetero, que as pessoas sao mistas. Voce 
vai para curtir, vai para beber e encontrar casais gay. Ninguem esta nem ai. porque as 
principals pessoas que freqiientam essas festas sazonais sao pessoas de mente mais 
aberta ou que so estao querendo curtir, independentemente de quern apareca. Entao 
ficam os grupos gay sem problema nenhum. 

Ha tambem, evidentemente, muitos individuos que nao freqiientam necessariamente 

espacos exclusivamente gay para se divertir. E o caso de Lticio, por exemplo, que frequenta 

tanto ambientes gay quanto hetero, desde que nestes nao haja 'lanto preconceito". "Mas 

tambem depende da bicha que chegar la. Se for uma bicha 'pintosa' demais, e separar a ftcha", 

diz ele. Assim como Lucio, Thiago frequenta qualquer ambiente, independente deste "ser 

hetero ou homo". Na verdade ele ate prefere os espacos nao exclusivamente gays, como ele 

mesmo diz: 

Eu frequento todos os lugares, tanto lugares gays como hetero. Agora, tem tins que 
especificam. Uns gostam de frequentar so local gay, outros, so local hetero, local bem 
discrete Eu frequento todos. Nao vou especificamente so para um local gay. Pelo 
contrario, as vezes eu nao gosto de ir para um local gay. porque eu gosto de pessoas 
mais discretas. Num local gay nao existe aquela coisa discreta. Eu as vezes saio com 
uma turma de hetero e com uma turma de hetero as vezes surge alguma paquera e 
termino saindo. Fico mais a vontade. 

E interessante observar tambem o fluxo de alguns dos informantes que transitam por 

entre espacos comerciais voltados para uma demanda gay de outras cidades, principalmente 

Joao Pessoa e Recife, na medida em que podemos estabelecer um paralelo entre o circuito de 

sociabilidade homoerotica de Campina Grande e os respectivos espacos "gay" dessas outras 

cidades. Segundo Diego, por exemplo, as pessoas de Joao Pessoa sao "mais normais, menos 

estereotipadas". 
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Sempre quando eu vou la eu encontro pessoas que nao sao estereotipadas, efeminadas 
demais. Sao pessoas que, fora do ambiente, voce diz que sao hetero. Nao tem aquela 
coisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fashion demais ou "pintosa", como dizem, com trejeitos efeminados. As pessoas 
sao mais normais do que as que estao aqui. As pessoas, aparentemente. tambem sao 
menos promiscuas. Voce nao via pessoas se jogando em cima de outras. Eram mais 
casais. 

Ja para Alessandro, a diferenca basica entre Joao Pessoa e Campina Grande reside 

na maior liberdade que se tem numa cidade maior: 

Liberdade. mesmo. Numa cidade do interior, as pessoas sao mais proximas. entao 
tentam se aproximar mais da vida das outras. Num grande centro, voce e o que voce 
faz. Entao, se voce e gay e e um grande profissional, eles veem primeiro o grande 
professional. As pessoas nao tem tempo para ficar apontando Deus e o mundo no meio 
da run. 

De acordo com Lucio, no entanto, os homossexuais de Joao Pessoa e Recife sao 

mais "perigosos", isto e, cheios de malicia: "O que eu vejo de diferente e o 'perigo' deles. Sao 

pessoas mais perigosas do que as daqui. E como se fosse de outro planeta. Sao pessoas com 

outra cabeca, que so ligam em querer lhe derrubar". Mas, segundo Pedro, a "diferenca e 

pouca" 

Eu acho que a diferenca aqui e pouca. Eu acredito que eles [pessoas de outras cidades] 
sao mais danados. Mas o gay em si... todos sao danados. Eu nao vejo muita diferenca, 
nao. Da cidade maior a menor, eu acho que eles pensam tudo igual. So que uns tem 
mais coragem de botar para fora. e outros. nao. 

Quanto a Rafael, segundo ele a diferenca gira fundamentalmente em torno do poder 

aquisitivo: 

Eu acho que os homossexuais de Campina Grande tem um poder aquisitivo muito 
pequeno. Entao eles acabam nao visitando outros lugares, ou nao participando de uma 
vida social normal, porque priva. Eu acho que existe esse diferencial. Os outros lugares 
sao mais normais, entre aspas. Os outros lugares. como Recife. Joao Pessoa.... as boates 
tem uma cara normal. Elas nao tem aquela caracteristica gay, aquela coisa escura, de 
gueto. Nao. E uma coisa mais clara, e uma coisa mais viva, e uma coisa 
financeiramente mais rica; ate porque a classe mesmo. ela tem um poder aquisitivo 
maior. Mas em Campina Grande, os que tem um poder aquisitivo maior. eles nao 
freqiientam [os espacos]. com medo de serem descobertos, de serem conhecidos ou de 
se misturar. Existe esse tipo de preconceito financeiro, esse preconceito social, se voce 
tem mais, se voce faz parte de outra familia... Entao procuram ambientes diferentes. E 
aqui nao tem um ambiente especifico para esse publico, que possa juntar as duas coisas. 
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E uma boate sombria. deprimente. e que voce sai sempre com a sensacao de que nao 
deveria ter vindo. Nao e um ambiente legal, deixa muito a desejar. E um ambiente 
muito pequeno e tem um niimero muito grande de homossexuais, mas eles preferem ir 
para outras cidades. Entao fica uma coisa reduzida so aqueles que realmente 
conseguem a senna para entrar antes da meia-noite (para nao pagar) e passam a noite 
inteira sem consumir nada. Eu acho que essa e a sensacao que eu tenho. 

O depoimento de Rafael remete a mais um conceito bourdieusiano, fundamental 

para a compreensao do intenso processo de fronteirizacao simbolica empreendido no jogo 

social. Refiro-me aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus, que Bourdieu235 define como um conjunto interiorizado e 

incorporado de maneiras de perceber, sentir, pensar e agir que ocorre ao longo do processo de 

socializacao na familia e na escola, basicamente, ou seja, e um principio gerador de praticas 

distintas e distintivas, mas tambem de esquemas classificatorios e de classificacao, principio de 

visao e de divisao. O habitus pode ser concebido como espaco de intersecao entre o individual 

e o social, entre as estruturas sociais objetivas e as vivencias subjetivas, experiencias e efeitos 

das trajetorias singulares de cada um. num processo de interiorizacao da exterioridade e de 

exteriorizacao da interioridade. O que e importante perceber aqui e o fato de que o processo de 

diferenciacao esta diretamente ligado a posicao que cada agente ocupa no espaco social, a qual 

e definida pela posicao diferencial estabelecida em relacao aos demais agentes, sendo essas 

condicoes diferenciais de existencia traduzidas nos gostos, estilos de vida, tracos de 

personalidade ou jeitos de ser. 

Falar de habitus cultural, contudo, e relembrar, como afirma Bourdieu, que as 

reacoes "interpessoais" sao apenas aparentemente relacoes de individuo a individuo e que a 

verdade da interacao nunca reside inteiramente na interacao. E sua posicao presente e passada 

na estrutura social, diz ele, que os individuos, entendidos como pessoas fisicas, transportam 

com eles, em todo tempo e lugar, sob a forma de habitus. De acordo com Bourdieu, os 

individuos "vestem" os habitus como habitos, isto e, fazem a pessoa social, com todas as 

disposicoes que sao, ao mesmo tempo, marcas da posicao social e, portanto, da distancia social 

entre as pessoas sociais conjunturalmente aproximadas (no espaco fisico) e areafirmacao dessa 

distancia e das condutas exigidas para "guardar suas distancias" ou para manipula-las 

estrategica, simbolica ou realmente. Nao ha formas de interacao (ate as aparentemente mais 

merecedoras de uma descricao que toma emprestada a linguagem da '"transferencia intencional 

sobre o outro" como a simpatia, a amizade ou o amor), informa Bourdieu, que nao estejam 

tambem dominadas pela estrutura objetiva das relacoes entre as condicoes e as posicoes que 

235 Bourdieu, Pierre. In: Bourdieu (Sociologia)/Renato Ortiz (org.). Sao Paulo: Atica, 1983. (Colecao Grandes 

Cientistas Sociais, n. 39) p. 75-6 
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perpassa a "harmonia" doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus (entendidos aqui como ethos e gostos). Em poucas palavras, 

enquanto produto da historia, o habitus produz praticas, individuais e coletivas; produz 

historia, em conformidade com os esquemas engendrados pela historia. O principio da 

continuidade e da regularidade, bem como o sistema de disposicoes como principio das 

transformacoes e das revolucoes regradas, portanto, funcionam, a um so tempo, como produtos 

e agentes produtores dos habitus. 

Trazer a nocao de habitus para compreender o universo engendrado pelas relacoes 

interpessoais, entremeadas por disputas e conflitos, alem de afiliacoes e solidariedade, ajuda na 

observacao das heterogeneidades presentes mesmo no "interior" dos grupos sociais, e reforca o 

papel dos projetos individuais para a tomada de acoes pessoais e na construcao dinamica das 

identidades subjetivas. Com isso, torna-se evidente o carater complexo e contraditorio da 

interacao social. Um dado curioso que pude observar, e que corrobora o que foi dito, diz 

respeito ao estigma que recai sobre os que estao inseridos diretamente no circuito de 

sociabilidade homoerotica, independentemente do espaco em questao, por revelar um 

comportamento de gueto, o que e tido como algo bastante negativo. O proprio Rafael ilustra 

esse fato: 

Eu nao gosto muito de lugares especificos gay, porque da a sensacao que voce esta se 
escondendo. Eu gosto muito de dancar e, como so existe uma boate especifica. com um 
som legal, eu vou. Nao porque ela e realmente gay, mas e porque o som, as musicas 
que tocam, e a musica que eu gosto. Entao, se a musica tocasse em outro lugar, eu iria 
normalmente e dancaria da mesma forma. Mas eu nao gosto muito de lugares 
especificos gay, nao. Eu acho que nao existe essa necessidade de viver em guetos ou 
em grupos, ate porque nao existe uma cumplicidade desses grupos. Eles sao muito 
individualistas e criticam demais, no lugar de ajudar. Entao eu acho que nao ha uma 
uniao de classe, nao existe uma classe. Eu acho que eles sao muito homofobicos, muito 
mais do que os hetero. Existe um problema muito grande com os homo, que e essa 
homofobia exagerada, que voce nao pode namorar porque alguem vai desconfiar... 
Entao tudo isso sao coisas que eles deveriam tentar resolver. Poderiam ter essa ajuda de 
experiencia, trocando com outros, como foi que eles conseguiram driblar isso... Entao 
eu acho que os lugares [gay] nao sao interessantes. 

O depoimento dado por Rafael traz a tona uma questao crucial do ''universo gay": a 

homofobia entre os proprios homossexuais. Eu sempre perguntava aos informantes se eles 

tinham algum tipo de preconceito contra homossexuais, e as respostas nao variaram muito. 

Exceto tres entrevistados, que admitiram ter preconceito com pessoas negras, boa parte dos 

demais afirmaram nao gostar de homens efeminados, chamados por eles de "bichas pintosas". 

Andre confirma essa constatacao: "No meio rola muito [preconceito]. Tem aquele que nao 

gosta de ficar com uma "bichinha pintosa", ou que nao suporta nem ao menos dar um bom dia 
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a um travesti". Como diz Andre, o preconceito geralmente "rola pelo fato da bicha ser muito 

pintosa: 'Nao, nao vou falar. Quero evitar que ela fale comigo em locais e vias publicas. Nao 

vou ser amigo de um travesti, nao vou ser amigo de uma lesbica, nao vou ficar com uma bicha 

pintosa demais; nao quero um gay com um jeito muito masculo, que nao e isso que procuro; 

nao gosto de hetero'... Sao essas coisinhas pequenas que, somadas, e um grande preconceito no 

proprio mundo gay". Pedro e um exemplo disso: 

Eu nao sei se chega a ser preconceito, mas eu nao me identifico muito com travesti. Eu 
nao sou muito chegado. nao. Admiro, tem alguns que eu acho bonitos... Se eles nao se 
vestissem de mulher, com certeza eu sairia [com eles]. Mas so pelo fato [de] que eles se 
transformam, eu nao saio. Eu nao curto, nao. 

Arthur e desses que nao gosta "nem de ver" um homem efeminado: "Nao gosto 

desses que sao muito efeminados, sabe? Nao gosto nem de ver, nem de passar perto. Eu acho o 

extremo do ridiculo voce ser homem e querer se vestir como mulher. E ha lesbicas que sempre 

se vestem com roupa de jogador, parece que so tem roupa de jogador. Pelo amor de Deus! E' 

ridiculo!". 

Diante de depoimentos como este, logicamente eu nao iria perder a oportunidade de 

entrevistar um travesti, que, mesmo estando fora do universo recortado para os fins deste 

estudo, poderia oferecer um contraponto fundamental para uma etnografia polifonica. 

Felizmente tive a sorte, nesse intento, de conhecer Vanessa, jovem travesti, com quern pude 

conversar por ocasiao de uma das reunioes promovidas na AHCG. Durante a entrevista, 

Vanessa discorreu longamente sobre o preconceito a que os travestis sao submetidos, inclusive 

por homossexuais. E ela tem uma teoria que justifica isso. 

Tem muito preconceito. A maioria... eles nao querem andar com a gente, porque dizem 
que a gente chama muita atencao... dizem que a gente, chegando junto com eles ali. os 
homens vao nos diferenciar. Claro. vao deixar de querer eles para querer a gente. Que 
eu acho que isso e bobagem. 

Enrustidos, discretos ou "pintosas", tias, "barbies", ursos, bonecas... Enfim, dada a 

diversidade de perfis ou recortes identitarios e comportamentos diferentes dentro de diversas 

culturas homossexuais, hoje e mais coerente falarmos nos termos de homossexualidades do que 

de homossexualidade no singular. Porem, uma dicotomia parece persistir — a despeito de toda 

complexidade de identidades sexuais co-existentes nesses tempos pos-modernos—, referente 

aos homossexuais discretos, nao-efeminados, e aqueles de comportamento homossexual 
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ostensivo (as "bichas espalhafatosas"). Edward MacRae observa que as "bichas pintosas" 

sofrem muita discriminacao de homossexuais que internaiizam os preconceitos da sociedade. 

extravasando-os sobre os individuos que veem como mais escandalosos e cuja companhia pode 

ser comprometedora. De acordo com MacRae, esse profundo desprezo e antipatia pelos 

efeminados e travestis se devem ao fato de que estes, segundo muitos homossexuais, 

alimentariam os preconceitos dos heterossexuais que acreditam que todo homem homossexual 

deseja, no fundo, virar mulher. Nessa escala entre o mais discreto e a mais "pintosa", quando o 

assunto em questao e estigma, estes saem em franca desvantagem, como afirma Pedro: "os 

mais discretos se dab melhor, as pessoas se sentem mais a vontade de falar, de cumprimentar, 

de se aproximar" Dentro desse contexto de heterogeneidade e estigma, eu fazia aos 

entrevistados uma indagacao sobre auto-imagem, a respeito de em qual categoria eles se 

colocariam. As respostas que obtive nao foram exatamente o que se pode chamar de surpresa, e 

as palavras de Antonio resumem divinamente: "Eu peco a Deus que eu nao me enquadre no 

efeminado. Para mim, nao me enquadrando nisso, ja e o suficiente" 

Por falar em preconceito, se internamente, nas microrrelacoes estabelecidas entre os 

individuos do subgrupo, ha uma incidencia de preconceitos e fronteiras intragrupais, o que 

dizer entao da velha questao do preconceito contra homossexuais vinda da sociedade global? 

Logicamente essa era uma das questoes levantadas com os informantes. Campina Grande e 

uma cidade preconceituosa ou existe certa tolerancia em relacao aos homossexuais? Mas antes 

que me respondessem a essa indagacao, perguntava-lhes, inspirado num dito bastante 

difundido nao so entre os entrevistados, mas repetido tambem por pessoas nao-gays, segundo o 

qual Campina Grande era uma "cidade gay". Pelo menos segundo Marcos, a coisa nao e bem 

assim: 

Nao, eu nao acho, nao. Eu acho o seguinte, hoje se tem mais liberdade, mais aceitacao. 
Tem as "bichinhas pintosas" que adoram sair sassaricando no meio da rua e ai a coisa 
acaba se tornando mais notavel. Mas nao e que a cidade seja gay. Eu nunca considerei 
isso nem aqui nem em lugar nenhum. As vezes eu falo, em torn de brincadeira. pros 
meus amigos: "Bicha, o mundo nao e gay, nao viaje nessa maionese". Ate por isso 
mesmo. porque por mais que se queira, a gente e minoria. O que eu quero dizer e que 
existe a parcela dos assumidos, dos simpatizantes (que na verdade estao mais para 
assumidos), tem os que se envolvem so para transar... Entao essa coisa de rotular e 
terrivel. Ao mesmo tempo engloba um pouco tambem do preconceito, e um preconceito 
de um ponto de vista diferente. Entao voce esta rotulando, voce esta limitando. 

MacRae, Edward. Em defesa do gueto. In: Homossexualismo em Sao Paulo e outros escritos/James N. Green e 

Ronaldo Trindade (orgs.). Sao Paulo: Editora UNESP, 2005. p. 291-308 
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Ao contrario do que pensa Marcos, porem, Caio acredita que nao so Campina 

Grande, mas o mundo como um todo, esta mais "colorido": 

Existe muito gay, nao so dentro de Campina, mas o mundo em si esta se tomando de 
conta. A gente tem um ditado que a gente fala que gay nao se reproduz. ele empesta. E 
e o que vem acontecendo no mundo inteiro. Voce caminha por Recife — Recife 
tambem e uma cidade literalmente gay — mas nao e que Campina Grande seja pequena 
ou que tenha muito gay, e porque realmente o mundo esta colorido, mesmo. 

Andre parece estar de acordo com Caio, e acrescenta: 

Eu ja ouvi essa expressao: "Campina Grande e gay". Eu acho sim, que o publico gay 
em Campina Grande e enorme. Inclusive tem muitas pessoas que a gente nao conhece, 
que nao costumam frequentar os ambientes, como tambem tem gays que nao sao 
assumidos (os chamados enrustidos). mas que a gente passa na rua,ve, nota, olha... Mas 
eu acho sim que Campina Grande tem uma populacao muito grande; mais do gay 
masculino do que o feminino. Acho lesbica um pouco escasso. 

Esse depoimento traz, alem da questao da populacao gay de Campina Grande, dois 

outros dados que nao se restringem a realidade da cidade, podendo ser observados em outras 

localidades. Estou me referindo primeiramente ao fato de que, como observei anteriormente, 

muitos homossexuais nao freqiientam nenhum espaco do circuito de sociabilidade homoerotica 

da cidade, portanto nao estao inseridos no subgrupo. Esses individuos poderiam ser chamados 

de "zona de incerteza", ou seja, sao aqueles atores que nao fizeram parte do meu locus de 

investigacao e que por esse motivo as consideracoes sobre a relevancia do circuito de 

sociabilidade homoerotica sobre o processo de negociacao de identidades nao podem ser 

ampliadas nem tampouco generalizadas. Por outro lado, esse fato reforca a tese de que os 

homens sexualmente atraidos por outros homens constroem e exprimem suas identidades de 

maneiras e entre espacos bastante diversos, variando de acordo com questoes sociais e 

subjetivas bem mais amplas do que suas preferencias sexuais e afetivas pelo mesmo sexo. O 

segundo dado trazido pela fala de Andre diz respeito a pouca visibilidade dos homossexuais 

femininos em relacao aos homens e a precaria estruturacao do gueto lesbico, o que parece 

ocorrer tambem na maior parte das grandes do pais. 

Lucio, alem de mencionar os homens de "vida dupla", arrisca ate um palpite acerca 

do numero de homossexuais na cidade. 

Que realmente existe uma populacao muito grande, existe. E porque tem muita bicha 
que nao se expoe ao publico. Mas que tem muita gente, tem. Muita gente mesmo, viu? 
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Eu acho interessante que ate os homens casados hoje cm dia estao mudando de lado. 

Nao que eles mudem de lado, eles ja sao, entendeu? Mas nao tem coragem de se 

assumir, ai se frustram, procuram uma mulher para se casar, e pronto. Ai arranja uma 

mulher e, por tras, fica fazendo, acabando com a vida da mulher. O indice de Campina 

Grande e de quatro mil homossexuais. 

Arthur aponta para um outro dado bastante curioso quanto a apropriacao 

homossexual de espacos e eventos publicos, alem da importancia da Internet como meio 

fundamentalmente importante para muitos homens socializarem-se ou encontrar sexo com 

outros homens: 

Eu acho que sim. Uma prova disso e voce ir para o Encontro da Nova Consciencia. 
Voce ve horrores de homossexuais. Outra prova e a sala de bate-papo do UOL de 
Campina Grande, que eram duas salas, agora sao quatro. Aumentou mais duas. E 
sempre que voce entra tem alguem querendo sexo com outro cara. Entao. entre cinco 
homens que entrant, eu acho que tres sao gays, sao homens procurando outros homens. 
Ate mesmo casados. procurando homens para sexo. 

Como podemos ver, nao podemos subestimar a relevancia de perguntas 

aparentemente prosaicas como esta, pois dados importantes e reveladores de determinados 

elementos societarios acabam sempre vindo a tona. Neste caso especificamente, mais que uma 

questao meramente demografica, o interesse maior recai sobre a visibilidade que individuos 

homossexuais desfrutam na cidade. A constatacao de que existe uma populacao expressiva de 

homossexuais em Campina Grande poderia levar a conclusao de que, quanto maior a 

visibilidade homossexual, maior a tolerancia e, consequentemente, menor o preconceito. Sera 

isso mesmo? Vejamos o que alguns entrevistados responderam. 

Eu acho extremamente preconceituosa ainda. Em relacao a Joao Pessoa. e bem maior. 

Nao que Joao Pessoa nao tenha. mas eu acho bem menor o preconceito la do que aqui. 

(Andre) 

Caio acredita que o preconceito ja foi maior no passado e que, pelo fato da cidade 

ser um polo universitario, as pessoas, com uma mente mais progressista, toleram a 

homossexualidade: 

Acredito que existe uma certa tolerancia. Acredito que, ja pelo que eu soube de pessoas 
que vieram antes de mim, Campina Grande era bem pior. E por ser uma cidade... um 
polo universitario, vem muita gente do interior, que vem estudar aqui. Vem muita gente 
de fora. tambem. E uma cidade que eu acho que tem uma certa tolerancia, sim. Nao e 
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aberta. mas tem uma certa tolerancia, sim. Eu acredito que Campina Grande acolhe —, 

meio que entre aspas, ne? Tem seus preconceitos, tambem. 

Arthur tambem associa tolerancia a educacao academica, e cita espacos e eventos 

largamente frequentados por gays: 

Ha tolerancia. ha tolerancia. Claro que tem as risadas, as piadinhas; mas se voce vir no 
ambiente universitario, voce ja tem uma outra visao da homossexualidade. Voce ja ve 
muitos homossexuais aqui na universidade, nas pracas, nos encontros de carnaval, no 
Encontro para a Nova Consciencia, no Sao Joao... Entao ha uma tolerancia, ha um 
respeito. 

Ja Pedro acredita que existe um preconceito camufiado. E, se existe alguma 

tolerancia, esta se deve a reivindicacao de direitos e a uma postura combativa mostrada pelos 

gays: 

Eu acho que existe o preconceito camufiado. Ha uma certa tolerancia, mas existe muito 
[preconceito]. Agora e porque o que acontece hoje [e que[ os gays nao sao muito de 
levar desaforo para casa. Quando querem dizer, dizem, saem no pau mesmo, e nao 
querem nem saber. Reivindicam mesmo, vao atras dos direitos e nao querem nem 
saber. Entao isso inibe mais o preconceito. (Pedro) 

Ainda que este circuito de sociabilidade proporcione a muitos homossexuais um 

contexto privilegiado de socializacao e vivencia do desejo, se da o que chamo, para retomar 

aqui Stuart Hall, de fragmentacao de identidades sociais, o que se reflete, como ja disse, em 

modos de ser e agir, gostos e visoes de mundo diferenciados, levando a instauracao de 

fronteiras entre espacos de individuos ou subgrupos. E importante atentar nesse sentido para os 

processos de apropriacao social de determinados espacos da cidade que, por meio dos 

interesses e projetos individuais ou de um grupo de pessoas congregado a partir de motivacoes 

comuns, instaura fronteiras simbolicas ou limites, lembrando aqui uma das metaforas de 

Hannerz237. Pois ainda que o transito se de, ao menos teoricamente, de maneira mais ou menos 

livre, uma vez que nao existem barreiras concretas ou explicitamente coercitivas contra 

determinado grupo de pessoas, limites estao constantemente sendo estabelecidos a partir de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

habitus ou projetos individuais bastante diferentes. Esse quadro de heterogeneidade muitas 

vezes se reflete no conflito, o qual pode ser percebido no circuito de sociabilidade atraves da 

Op.Cit. 
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discriminacao contra travestis e "bichas pintosas", contra aqueles que levam uma vida dupla ou 

sao promiscuos, contra os que sao rotulados como pobres ou "cafucus", e por ai vai. 

Obviamente o conflito nao se da simplesmente no sentido de esbarrar o processo de 

socializacao ou de promover guerrilhas sociais. Na verdade penso o conflito aqui no sentido 

que Simmel238 atribui ao termo. Para ele, o conflito surge como importante elemento de 

sociacao, capaz de resolver tensoes em meio aos contrastes e como forca integrativa dos 

grupos. Como podemos perceber, Simmel atribui ao conflito um carater sociologicamente 

positivo que, operando a todo momento das nossas existencias, equilibra o jogo entre uniao e 

discordia, homogeneidade heterogeneidade, em suma, entre os jogos antagonicos que 

funcionam tambem como elementos sociativos. Quanto ao efeito exercido sobre um grupo de 

pessoas, Simmel atenta para a necessidade de se estabelecer uma diferenciacao entre duas 

funcoes basicas que o conflito apresenta interna e externamente ao grupo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

On the one hand, the group as a whole may enter into an antagonistic relation with a 
power outside of it, and it is because of this that the tightening of the relations among 
its members and the intensification of its unity, in consciousness and in action, occur. 
On the other hand, each element in a plurality may have its own opponent, but because 
this opponent is the same for all elements, they all unite — and in this case, they may, 
prior to that, not have had anything to do with each other; or they may have had, but zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 239 

now new groups emerge among them. 

O conflito e capaz de resolver dualismos e divergencias. Porem, dentro de um grupo, 

o conflito se estabelece a partir de elementos dissociativos como sentimentos, necessidades, 

paixoes, interesses, desejos de toda sorte, que, se de um lado gera agrupamentos entre pessoas 

que partilham de uma ideia ou sentimento mais ou menos comum, por outro lado ocasiona 

dissidencias e rachas. Nao se trata neste caso de um estado de anomia, mas sim de um contexto 

rico em diversidade e heterogeneidade, como o universo homossexual da cidade bem ilustra. 

Esse contexto entremeado por conflitos gerados por motivacoes diversas reforca o 

carater fragmentario das identidades de individuos homossexuais que, longe de construirem 

uma comunidade ou universo social harmonioso, estabelecem um quadro absolutamente 

diversificado revertido em formas de ser e conceber a homossexualidade. Na realidade, cada 

espaco descrito e acima de tudo, cada individuo com quern pude conversar revela uma maneira 

de ser no mundo bastante particular, tornando patentes modos diversos de se viver a 

homossexualidade a partir de codigos de comportamento e processos de socializacao 

238 Simmel, Georg. Conflict/u-anslated by Kurt H. Wolff. The Free Press New York, 1964. 

239 Op.Cit. p. 91 
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diferenciados. Voltamos uma vez mais a questao dos projetos individuais, pois mais do que a 

orientacao sexual dos individuos homossexuais simplesmente, fatores outros como classe, raca, 

gostos, familia, crenca, grau de ostentacao da homossexualidade, emergem como elementos 

identitarios muitas vezes mais importantes ate do que a propria orientacao sexual. Alem do 

mais, a ideia de projetos individuais pautados em modos de ser e interesses igualmente 

subjetivos revela o carater circunstancial da identidade, uma vez que esta jamais pode ser tida 

como algo fixo; ao contrario, as identidades ou, para ser mais coerente, certos elementos ou 

fragmentos de identidade sao acionados contextualmente. Ninguem, pelo menos socialmente 

falando, carrega consigo uma identidade como se carrega uma bolsa ou um objeto qualquer, 

pois a vida em sociedade nos obriga a empreender complexos jogos de exposicao, negociacao e 

construcao dinamica de identidade. Alem do mais, como ja dizia Deleuze, somos cada um uma 

solidao infinitamente povoada, uma multiplicidade inumeravel. 
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5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Descobrir-se a si mesmo, desvendar-se e contradizer-

se. Hd uma nova essentia a cada segundo. 



Capitulo 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Identidades fragmentadas ou fragmentos de identidades 

Durante as entrevistas, algumas questoes, ora por mim levantadas, ora vindas a tona 

por meus interlocutores, acabaram sendo tratadas. Trata-se de questionamentos relacionados a 

concepcao de cada individuo sobre o que vem a ser homossexualidade, como cada um vivencia 

sua orientacao sexual num contexto de discriminacao; sobre como se deu o processo de 

"descoberta" do desejo pelo mesmo sexo e em que circunstancias; como a questao de uma 

sexualidade marginal e colocada para a familia, nos locais de trabalho ou estudo. Tambem 

abordamos (eu e os meus interlocutores) o tema das trajetorias sexuais e afetivas, procurando 

perceber os caminhos do desejo percorridos pelos interlocutores. Alem disso, assuntos como 

ideal de relacionamento afetivo estavel, perfil do parceiro ideal promiscuidade, solidao, circulo 

de amigos e conflito foram levadas em conta. Finalmente, no capitulo seguinte, que consiste 

num desdobramento deste, discutimos a importancia das girias como elemento (ou codigo) 

societario, consumo e moda, alem de uma questao que insiste em se impor: a AIDS. 

Num estudo em que me propus discutir a construcao e/ou negociacao de identidades 

de individuos homossexuais, nao poderiam ficar de fora questoes como essas, que sao 

extremamente importantes como recortes identitarios das pessoas com quern pude conversar. 

Mas e necessario ficar claro tambem que estes dois ultimos capitulos nao passam de um 

"teste", uma provocacao ou simplesmente uma profusao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flashes, e que, portanto, nao tern a 

pretensao de fechar ou aprofundar nenhuma das questoes aqui abordadas (ate porque nao 

constituem o foco central desse estudo). Desse modo, como capitulo despretensioso, podemos 

todos tirar melhor proveito dele. Alem disso, coerente com um modelo de etnografia 

polifonica, isto e, que privilegia o carater dissonante dos discursos ou idiomas (heteroglossia) 

dos atores sociais, transcrevo extensamente trechos dos depoimentos concedidos pelos 

entrevistados, onde a minha interferencia (a qual e inevitavel) limita-se ao minimo possivel. 

Trata-se de um esforco nao no sentido de "dar voz ao 'outro '" , mas sim de ser fiel as 

representacoes individuals de dominios extremamente subjetivos. 

1. Definicdes subjetivas da homossexualidade, processos de descoberta e administracao 

da vida sexual 
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Nao se nasce homossexual. aprende-se a se-lo. Pelo menos e o que afirma Michael 

Pollak240. Essa observacao, contudo, nao tern grande validade se levarmos em conta, por 

exemplo, o depoimento de Marcos, que sempre se sentiu o que e: 

E algo que eu nao consigo pensar minha vida sendo diferente, porque eu sempre me 

senti o que eu sou. Tive minha fase de crianga, minha duvida, minha incerteza de nao 

identificar o que era isso que eu sentia, mas eu me sentia diferente. Em termos gerais, 

eu nao sei te dizer. Eu me sinto bem, nunca tive crise de existencia, como alguns 

costumam ter. Ainda tern uma parte da minha vida que nao e totalmente esclarecida. 

Por exemplo, minha relacao com a minha familia. que nao e totalmente assumida. Mas. 

tirando isso, eu me sinto tranqtiilo em relacao ao mundo. Eu tenho certeza do que sou e 

do que me interessa. 

Enquanto Marcos acredita numa essentia existencial de sua homossexualidade, Andre 

credita sua orientacao afetiva/sexual a uma questao de ordem genetica: 

E algo tanto ligado a genetica, como a questao da escolha, da opcao mesmo. Eu acho 

que mesmo muita gente nao acreditando que seja o fato da genetica, seja atribuida a 

opcao, a escolha, para mini e algo mais ligado a genetica. Mesmo tendo casos. 

exemplos de pessoas que vem a se casar, bem mais tarde ha de criar sua 

homossexualidade; sente-se que aquele desejo vem de dentro mesmo. Entao eu acho 

que esta bem mais ligado a genetica. 

Apesar de apresentarem nuances diferenciadas, esses dois depoimentos convergem 

no sentido de colocar a homossexualidade como um fenomeno destoante da normalidade. 

Marcos nao conseguia identificar aquilo que sentia, so sentia que era diferente. Andre atribui a 

homossexualidade a uma causalidade genetica, porem o que ele pensa a respeito da 

heterossexualidade? Honestamente nao obtive essa resposta, mas podemos supor que Andre 

tenha recaido sobre um pressuposto reificado de que o comportamento homossexual tern 

origem num fator desviante, anormativo. 

Diego, no entanto, tern uma opiniao diferente sobre a homossexualidade. Ele 

comeca a responder a pergunta que lhe foi feita com uma outra, ainda mais provocativa: "O 

que voce acha de ser humano?", indaga ele. Depois, ele discorre sobre o desejo latente contra o 

qual nao se pode lutar sem sacrificar a propria felicidade. 

O que eu acho disso e a mesma coisa como se voce perguntasse: "O que voce acha de 

ser humano?". Porque tern determinadas coisas que nao se pode mudar. Voce e 

humano. mas nao pode passar a viver como animal. Entao, se voce tern desejo por 

Pollak, Michael. A homossexualidade ou a felicidade do gueto? In: Sexualidades ocidentais/Philippe Aries e 
Andre Bejin (orgs). Sao Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 
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pessoas do mesmo sexo, voce nao pode tentar ir de encontro a isso. Muita gente faz 

isso. mas eu nao acho isso correto. porque voce acaba fazendo duas pessoas infelizes. 

voce e a outra pessoa. Porque voce nao vai estar sendo voce, voce vai estar sendo uma 

outra pessoa so para agradar a familia. a sociedade, mas voce vai estar se enganando o 

tempo todo. 

Josias e Pedro percebem a homossexualidade como um fenomeno tao estranho ou 

tao normal quanto a propria heterossexualidade, onde a unica distincao real consiste no desejo 

por individuos do mesmo sexo. Vejamos seus depoimentos, respectivamente: 

Eu acho que quando a gente percebe a homossexualidade ou vai pensar sobre a nossa 

homossexualidade, a gente sabe que tern algumas particularidades. Ser gay envolve 

algumas coisas, mas nao da para definir o que e ser gay porque eu nunca fui hetero, 

entao eu nao sei a diferenca. O que eu vivo e o que eu sinto, a realidade da qual eu fago 

parte, ou seja, a minha escolha (que seriam pessoas do mesmo sexo), com relagao aos 

hetero. para mim a unica coisa que marca, a unica diferenca e gostar de pessoas do 

mesmo sexo. 

Eu vivo a homossexualidade de uma forma normal. E uma vida comum. como outra 

qualquer. Eu nao vejo diferenca. Assim. pelo fato de eu ter uma opcao diferenciada dos 

padroes normais, mas eu nao tenho muito o que separar, nao. E uma coisa normal. Para 

mim e uma vida como qualquer outra. Vivo muito bem, por sinal. Adoro! 

Considerando o depoimento dado por Lucio, provavelmente ele nao adora o 

universo homossexual tanto quanto Pedro. 

O que eu acho da homossexualidade e um mundo muito promiscuo. Que existem 

homossexuais de varios tipos, ne? Tern pessoas "cabeca". pessoas que vivem do sexo. 

pessoas que nao querem nada com a vida, e para voce encontrar alguem que preste 

nesse mundo, e muito dificil. E muito dificil, e o preconceito existe entre nos mesmos. 

E um meio muito preconceituoso, e um monte de cobra, e um passando por cima do 

outro... Nao existe amizade. E' muito dificil encontrar pessoas sinceras nesse meio. 

Evandro, por sua vez, ao contrario de Lucio, que apresentou de cara uma visao 

bastante negativa do mundo gay, acredita que ser homossexual e viver sem preconceito "para 

praticamente tudo'": 

Ser homossexual para mim e viver sem preconceito: ter uma vida mais aberta, mais 

diferenciada das outras pessoas. Eu acho que eu, como homossexual. tenho uma cabeca 

mais aberta do que um heterossexual. Porque eu acho que, como homossexual, eu 

tenho uma visao menos preconceituosa para praticamente tudo. Eu acho o 

heterossexual muito preconceituoso com tudo. e o homossexual, nao. 
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Como podemos observar, as percepcoes acerca da homossexualidade sao bastante 

diversas, variando, convergindo ali, divergindo aqui, de acordo com cada individuo. 

Obviamente experiencias de vida e visoes de mundo particulares, moldadas ao longo da vida 

dos sujeitos, alem de posturas politicas, sao responsaveis por formas diferenciadas de 

percepcao e vivencia de um mesmo fenomeno. Agora, se com relacao a maneira pela qual 

meus interlocutores percebiam a homossexualidade houve variacoes tao marcantes, o que se 

pode esperar de seus respectivos "processos de descoberta" da homossexualidade? Procurei 

saber como se deu tal processo, em que circunstancias o desejo homoerotico foi percebido e 

que sentimentos foram despertados pela descoberta de algo considerado diferente em nossa 

sociedade. Foi um momenta relativamente tranquilo, foi dificil? Vejamos alguns depoimentos: 

Eu nao tive nenhurn problema, nao tive crises. Alguns rapidos momentos talvez eu me 

perguntasse. me questionasse. Mas foi uma fase tranquila na minha vida. Antes eu 

sabia que era diferente, mas nao sabia o que era essa diferenca. E quando eu entendi. 

automaticamente eu passei a aceitar. Ai ja comeca outro processo: voce na sua relagao 

com o mundo. [...] Hoje, que eu compreendo melhor e diante dos fatos, o meu despertar 

da minha vida sexual foi atraves de um abuso. [...] eu tava com meus sete. oito anos. e 

meu coleguinha, com a cabecinha mais suja e mais velhinho do que eu. abusou de mim. 

Nao digo que esse seja o ponto primordial da minha opcao sexual, mas comecou a 

partir dai. (Marcos) 

Marcos nao foi o unico a relatar uma experiencia de abuso sexual na infancia. 

Luciano tambem a experiencia que teve nesse sentido: 

Foi aos 10 anos. Meus dois irmaos me colocaram dentro do quarto e fizeram o que 

queriam fazer comigo. E ai aconteceu deles me estuprarem com 10 anos. [...] nao contei 

nada em casa, por medo de nao acreditarem. Entao eu acho assim, que em parte, por eu 

ser o que eu sou. homossexual hoje em dia, talvez isso tenha mexido muito comigo. 

sabe? De 100%, eu acho que uns 60%, 70% tenha mexido muito comigo, com relacao a 

isso. Foi um trauma muito grande, ne? E eu acho que mexeu demais. Que eu nao 

pensava nisso de jeito nenhum. Ate os 10 anos, nunca passou isso pela minha cabeca. E 

depois disso eu passei tanto a ter medo de ter relagao com homem. como com mulher. 

Eu tinha medo de mulher e medo de homem. Ai, depois de oito anos, foi que eu vim 

ver realmente que o que eu queria era contato com homem. 

Felizmente, porem, episodios como esses nao constituiram a regra dos relates. 

Diego, por exemplo, conta ate uma passagem singela relacionada a percepcao de sua 

homossexualidade, que teve initio durante sua infancia Nas brincadeiras com uma 

namoradinha sua, conta Diego, o que mais lhe interessava era um bonequinho de sua parceira 
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de brincadeira do que a propria dona Ja na adolescencia, porem, Diego relata momentos de 

depressao e ate uma "quase tentativa de suicidio": 

Eu lembro que, quando eu era crianga, arranjava um namoro, mas eu sempre tinha um 

certo asco em tocar o corpo de uma mulher. Tinha uma menina que praticamente eu 

namorava, e ela tinha um boneco, e eu achava mais interessante ficar tomando conta do 

boneco do que ficar com ela. Ai o tempo foi passando e, eu acho que com 17. 18 anos. 

eu tinha interesse por meninas, mas nao com relagao ao fisico. mas pela personalidade 

das meninas. [...] eu me lembro que eu sentia muita depressao e, mais ou menos com 

18 anos, eu comecei o primeiro envolvimento com outra pessoa do mesmo sexo. Ai 

veio a questao de me aceitar e das outras pessoas me aceitarem. de contar ou nao para a 

familia. e tudo mais. Ai altas crises depressivas, algumas quase tentativas de suicidio. 

Se para Diego h o m e um momento dramatico no processo de descoberta e aceitacao 

de sua homossexualidade, alem dos conflitos geralmente presentes quanto ao medo de rejeicao 

por parte da familia, o mesmo nao aconteceu com Caio, que desde o initio sabia o que queria e 

contou com o apoio da familia: 

Nao teve complicacao, nao. A principio nao tive complicacao e, gracas a Deus, tive 

uma aceitacao legal. Desde pequeno, desde que eu me entendo como pessoa, eu tenho a 

atragao pelo sexo masculine Nunca tive atragao pelo sexo femimno. Desde crianga que 

eu tenho bem firme na minha cabega que eu queria realmente ser homossexual. E nao 

tive complicagao nenhuma dentro da minha casa. Meus pais me aceitaram da forma 

como sou. Quando adolescente tambem nao tive nenhuma rejeigao perante os meus 

amigos. E so foi complicado no colegio. Acho que para todo mundo e assim. No initio 

do ginasio foi meio complicado, mas dai a gente vai tirando de letra. 

Rafael conta que sua experiencia de descoberta foi muito solitaria e, inicialmente, 

intranquila. Mas, passada essa fase initial de auto-aceitacao, ele lembra como algo "muito 

bem-vindo": 

A descoberta em si foi muito individual. Nao foi uma experiencia tranqiiila porque eu 

nao entendia. nao tinha muitos amigos. morava numa cidade do interior... Ja sabia que 

era uma coisa diferente, porque sentia o desejo. existiam as experiencias. Mas 

praticamente tudo foi descoberto sozinho. Entao tinha a questao dos pais, que nao 

aceitavam, que nao queriam, mas desconfiavam. Entao foi um pouco complicado, mas 

nao traumatizante a ponto de fazer com que hoje em dia eu levasse uma vida dificil, eu 

tivesse resquicios disso, nao. Ate que eu lembro como uma coisa boa. Foi solitaria. mas 

foi muito bem-vinda. 

Assim como os outros, Arthur j a na infancia comecou a perceber uma "certa 

tendencia a homossexualidade", o que, com o passar do tempo, constituiu um fator causador de 
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Nao. eu acredito que voce nao escolhe ser isso ou aquilo. No caso, voce nao escolhe ser 

gay ou ser hetero. Voce pode fmgir que e hetero, sendo gay. Mas isso nao vai ser legal 

para voce porque voce vai estar sendo infeliz e fazendo com que outras pessoas sejam 

infelizes tambem. Voce vai reprimir seus desejos. (Diego) 

Ao menos entre as pessoas com quern pude conversar, a opiniao de Diego e 

praticamente uma unanimidade: 

Nao e uma questao de opcao. nao e a gente optar, nao e a gente de repente um dia 

acordar e querer "Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo...". A coisa vem 

naturalmente. Eu tambem nao vejo essa loucura dos que dizem que e uma coisa natural, 

de nascenca. Eu tenho minhas duvidas com relagao a isso. (Marcos) 

Eu acho uma expressao meio vaga, meio que inventada. Eu volto a defender a tese de 

que e genetica. Mesmo tendo casos diferentes, como o bissexualismo, que eu tambem 

nao sei se esta ligado a genetica, de poder gostar dos dois [sexos], mas eu acho uma 

expressao meio vaga. Eu prefiro a tese de que [a homossexualidade] e genetica. 

(Andre) 

Eu acho que nao. Existem os que gostam, que se fazem gays, mas eu acredito que a 

gente nasce. Eu. pelo menos, desde o principio que eu me vejo como gay. Nao me 

passa pela cabeca a questao de ser um bi ou entao ser um hetero. Inclusive a gente tem 

ate um ditado que diz que ja viu ex-ladrao, ex-maconheiro, ex-alcoolatra, mas nunca 

um ex-veado. E eu acho que e uma questao de que a gente nasce. Eu pelo menos 

acredito nisso. A gente nasce homossexual. (Lucio) 

Nao e uma opcao. Se fosse, eu jamais seria. Se fosse uma opgao era muito facil dizer: 

"Nao. quero nao. Quero ser hetero e pronto". Eu seria hetero. (Antonio) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) O desejo de ser hetero 

Sabendo que o comportamento homossexual tem como contrapartida social o 

preconceito e a discriminacao contra os individuos estigmatizados, nada mais natural que o 

desejo de ser "normal", ou, melhor dizendo, heterossexual; de modo que, assim, o individuo 

estaria livre de pressoes sociais mais amplas, certo? Antonio ilustra bem essa deducao: "Olhe, 

nao da para ser hetero. Mas se eu fosse, eu tenho certeza que ficaria bem melhor. 

Afetivamente, profissionalmente, tudo." Seguindo esta linha de raciocinio, perguntei entao aos 

entrevistados se em algum momento eles haviam alimentado o desejo de serem hetero. Sera 

que o obvio se sustenta? Vejamos: 

Penso. com certeza eu penso em ser heterossexual. Porque. quando eu tinha o meu 

namorado. era tudo otimo. Eu nao pensava nessas coisas. Mas agora, toda vez que eu 

estou so. e assim. Eu sempre penso em entrar para a igreja. Ja entrei quatro vezes na 
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igreja evangelica. Teve uma vez que eu passei um ano e oito meses, e sai. Estava me 

consertando. arrumei uma namorada e tudo. Ai fui e deixei pra la. (Rodrigo) 

Rodrigo me contou que ja tentou "sair dessa v ida ' justamente pelo fato de sentir-se 

so. Diego tambem ja desejou ser hetero, pois ele acredita que desse modo teria menos 

depressao: 

Ja. algumas vezes, pela dificuldade de voce estar com outra pessoa e nao poder fazer 

um carinho. E tambem pela questao de locais, questao de familia; um assunto que nao 

existe na sua casa: ter um namorado. E pela questao tambem de encontrar alguem que 

lhe interesse muito. Eu acho que eu tambem teria menos depressao. Mas ao mesmo 

tempo eu paro e vejo: se eu fosse hetero eu seria essa pessoa que eu sou? Ai eu comeco 

a ver aquelas pessoas que conviveram comigo durante o colegio e sao casadas, tem 

aquela coisa. "Tenho trabalho, tenho familia, dois filhos e a minha vida acabou". Nao e 

nada mais do que isso. Ai eu fico pensando: Eu estou feliz como eu sou. Queria que 

houvesse mais aceitacao com relacao a sociedade, que seria mais facil de se viver. 

Acho que no geral teriam ocorrido menos suicidios de pessoas. por serem gays. 

Diego, no entanto, titubeia, vendo de um lado a homossexualidade como algo 

limitador, que o afasta da familia e o cerceia no direito de demonstrar carinho por um outro 

homem num local publico. Por outro, ele apreende como um dado positivo o fato de nao estar 

preso a certas convencoes sociais, como casar, constituir familia e... "nada mais do que isso"'. 

Nesse sentido, Alessandro parece menos hesitante do que Diego, chegando a dizer que se sente 

com uma postura de deus, por estar "fora de muitas situacoes'": 

Sei la... Eu fico sempre pensando, seria mais facil. Em compensacao, eu me sinto meio 

que com uma postura de deus. Eu nao tenho controle sobre minha vida, porque isso e 

muita pretensao minha. Mas eu tenho mais controle do que muita gente, por eu estar 

fora de muitas situacoes. Por exemplo, eu nao gosto de Micarande, entao eu acho so 

engracado quando eu vejo uma pessoa indo para a Micarande. Eu odeio futebol, de 

coracao. Nao gosto da cultura do futebol. Entao e bom ter o direito de sempre estar 

olhando de fora. Tem pessoas que nascem numa religiao, nascem num time, nascem 

numa vida, e morrem nessa vida. Eu tenho o direito de reconstruir minha vida quando 

eu quiser, porque eu nao defendo bandeiras. Exatamente por ter a postura se ser 

reprimido e procurar sistemas anti-repressao. (Alessandro) 

E interessante observar nesse depoimento a questao da liminaridade social. Estar a 

margem, numa posicao indefinida e, portanto, dificil de ser classificada, localizada, 

perscrutada, exerce, como observou Mary Douglas241, a um so tempo fascinio e medo por parte 

daqueles que fazem parte da estrutura social. Em contrapartida, os limiares ou marginais sao 

Op. cit. 
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concomitantemente estigmatizados e soltos, benfazejos maledicentes, ambiguos, indefiniveis, o 

que os da uma sensacao de liberdade, um magico poder somente possivel em uma regiao 

desconhecida pela sociedade. Talvez Ande e Caio nao cheguem s se sentirem como deuses. 

mas eles gostam muito de serem gays: 

Nao. Eu adoro ser gay. Eu costumo ate brincar com os amigos e dizer que se eu tiver 

mais dez vidas. que as dez vidas eu venha gay. Nunca passou pela cabeca scr hetero. 

nao. Eu gosto de ser assim. (Andre) 

Muita coisa seria melhor. Mas eu, quatro, cinco encarnagoes que vierem pela frente, eu 

quero voltar a ser gay novamente, porque eu gosto bastante. E me identifico. e acho 

legal para mim. Tenho um ambiente que me proporciona levar a vida que eu gosto, a 

vida que eu quero. (Caio) 

Pedro tambem nunca desejou ser heterossexual, nao porque se sinta especialmente 

feliz como gay, mas justamente porque ele nao se sente diferente de um hetero. Ou melhor, um 

"pouquinho diferente'': 

Nao, porque eu nao vejo muita diferenca de minha vida homossexual coma vida de um 

hetero. Eu nao me sinto diferente do hetero, nao. Eu acredito que eu seja igual. Nao. 

um pouquinho diferente: eu acho que eu sinto mais prazer do que eles. Eu fago melhor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Entre a casa e a rua: dilemas da homossexualidade 

Mesmo vencendo o primeiro obstaculo que consiste na auto-aceitacao, na maioria 

das vezes o individuo homossexual tem que enfrentar as dificuldades do relacionamento com a 

familia e com a sociedade em geral. Normalmente a homossexualidade e ignorada pelos pais e 

irmaos do sujeito e, quando muito, ha apenas uma leve "desconfianca". Essa realidade indica a 

ambigiiidade de situacoes que o proprio homossexual nao consegue decifrar, tornando a 

homossexualidade uma questao que permanece indizivel no ambiente familiar. Mesmo nas 

familias que aceitam a homossexualidade do filho ou do irmao, como observa Pollak242, um 

contrato tacito relega esse tema ao piano do nao-dito. Desse modo, muitos homossexuais 

terminam por separar sua "vida verdadeira", sua "vida privada", das relacoes familiais ou do 

piano da vida piiblica assimilada ao mundo do trabalho e as suas coercoes. Essa distancia da 

vida social comum corresponde a uma necessidade. antes de tornar-se uma escolha deliberada. 

Pollak, Michael. Os homossexuais e a AIDS: sociologia de uma epidemia. Sao Paulo: Estacao Liberdade, 

1990. 
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Essa relacao ambigua com os parentes mais proximos e ilustrada pelas falas de Diego e 

Alessandro: 

Eu acho que eles desconfiam, mas nao tem certeza. Por exemplo, quando alguem 

pergunta para minha mae: "E o seu filho, tem namorada?" E ela: "Nao, ele nao tem 

tempo para namorar, ele estuda muito". Ela mesma da a resposta para que as pessoas 

nao perguntem mais coisas. Eu percebo que quando [os pais] falam da "coisa", e de 

uma forma preconceituosa, mesmo. (Diego) 

Eu nao tenho privacidade, nao posso fechar a porta do meu quarto, eu nao tenho 

liberdade para conversar. Isso e terrivel. Eu ja tentei conversar mudando o genero, 

dizendo: "Eu estava com uma namorada, mas nao estava dando certo". Mas e ruim, 

porque fica pesando. Ai hoje em dia eu nao conto mais. Tem coisas que nao vao se 

resolver nunca, eu nao vou ter esse contato com a minha familia. E. como nao estao 

ajudando, tambem nao vao atrapalhar. Tambem eles nao pegam pesado com relacao 

assim: "Cade a namorada?". Ja pegaram mais. Hoje em dia, nao. (Alessandro) 

Se Alessandro ja conseguiu se livrar da pressao dos pais para encontrar uma 

namorada. Lucio ainda tem de convencer sua mae de que nao e bem isso que ele quer. 

As vezes e normal e outras vezes e anormal. Porque minha mae pede para eu mudar de 

vida. [diz] que isso nao e vida, que eu procure uma mulher para casar... Mas eu ja vou 

dizendo: "Mulher, nao e isso que eu quero para mim. Nao adianta eu me casar com 

uma mulher para estragar a vida duma mulher. Nao e isso que eu quero para mim". E 

eu vivo muito bem com ela. Ela ja esta me aceitando, ja converso com ela sobre isso. 

Mas ainda e uma guerra. Voce sabe como e dificil, ne? Um fdho nasce para ser homem, 

na cabeca delas, ne? 

Antes de ter sua sexualidade exposta para a familia, Josias mantinha um 

relacionamento "normal" com seus pais. No entanto, a partir do momento em que sua mae o 

"empurrou na parede", ate que ele falasse, sua relacao familiar ficou estremecida: 

Minha relacao com minha familia, antes disso, era uma relagao normal. Normal entre 

aspas, porque eles me cobravam namorada, e isso era muito chato. Depois que eu sai de 

casa e que tive a possibilidade de ter relacionamento e conhecer outras pessoas do 

mesmo sexo. minha mae passou a desconfiar e dai ela chegou para mim, me empurrou 

na parede, me pressionou para que eu falasse sobre isso. Depois que cu falei. cla dissc 

que achava que era doenga. que eu tinha que me curar... [...] E dai para frente voce 

acaba tendo muita dificuldade. porque nem sempre os teus irmaos te tratam bem. 

acabam dizendo que voce e um transtorno para a familia, que seria melhor voce mudar. 

tentar dissimular. [...] Entao a familia. mesmo que hoje eles encarem que eu sou gay. 

mas na verdade eles nao admitem. nao veem de forma positiva. Sempre so veem de 

forma negativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mas ha aqueles que hoje mantem uma relacao muito transparente com a familia, sem 

que a orientacao sexual do filho atrapalhe em nada. Pedro atua inclusive como uma especie de 

conselheiro familiar, enquanto Rafael tem bastante liberdade para levar o namorado para a casa 

dos seus pais: 

Com minha familia eu tenho um relacionamento muito bom. Logo no inicio, quando 

minha mae ficou sabendo. ela nao quis aceitar muito. Mas tambem nao levou muito 

tempo para ela aceitar. Porque eu conversei com ela, tentei explicar mais ou menos o 

que eu sabia para ela e tentei mostrar que nao era uma coisa diferente, que eu era uma 

pessoa normal como qualquer outra. E que, pelo simples fato de eu gostar de homem. 

nao me diferenciava em nada, eu continuava sendo o filho dela, a mesma pessoa. [...] 

Na minha familia todos tem respeito por mim; meus irmaos, todos eles sabem e me 

respeitam. E tanto que, na casa da minha mae, todos me escutam. Se tem alguma coisa 

para resolver, procuram Pedro. Se meu irmao precisa de um conselho, eu vou e dou um 

conselho. Gracas a Deus, em casa eu nao tenho nenhum tipo de preconceito. (Pedro) 

Hoje e uma relacao muito melhor. Eles tem um carinho todo especial. Sabem, nao 

comentam. mas sabem. E ate quando eu levo outra pessoa [para casa], ja devem saber 

que e uma tentativa [de namoro] ou alguem que eu estou namorando fixo. Eles tem 

uma relagao legal, dentro da educacao que tiveram e da mentalidade que tem. (Rafael) 

Ainda que as barreiras familiares com relacao a homossexualidade do filho ou irmao 

possam ser vencidas, como nos casos de Pedro e Rafael, na maioria das vezes o referente 

sexual da identidade de uma pessoa homossexual e relegado ao ambito do disfarce ou da 

omissao nos locais de trabalho ou estudo. Essa situacao remete a questao do segredo, tratada 

por Goffman243. Segundo ele, dada a fragilidade e a necessaria coerencia expressiva da 

realidade que e dramatizada por uma representacao, ha geralmente fatos que, caso expostos. 

poderao desacreditar, romper ou tornar inutil a impressao que ela estimula. Diz-se que estes 

fatos fornecem "informacao destrutiva". Ha segredos intimos, que sao aqueles cuja posse 

marca o individuo como membro de um grupo e contribui para que este se sinta separado e 

diferente dos individuos que nao "estao por dentro7'. Os segredos intimos dao conteiido 

intelectual objetivo a distancia social subjetivamente sentida. Quase toda informacao num 

estabelecimento social participa desta funcao de exclusao, afirma ele. Segredos intimos podem 

ter pouca importancia estrategica e nao ser de todo impenetraveis. Quando isto acontece, tais 

segredos podem ser descobertos ou acidentalmente revelados sem romper radicalmente a 

representacao da equipe. Nesse caso, os atores precisam apenas deslocar seu prazer para outro 

assunto. 

Goffman, Erving. A representacao do eu na vida cotidiana. Petropolis: Vozes, 1985. p. 132-3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com a maioria dos meus interlocutores. a razao apontada para a nao 

exposicao da sexualidade no local de trabalho consiste apenas em manter preservada a vida 

intima. Os depoimentos a seguir dizem tudo. 

No meu trabalho eu sempre penso que minha orientacao sexual, minha vida particular 

nao interessa a ninguem. E, da mesma forma que eu nao procuro entrar na vida de outra 

pessoa nesse sentido, eu nao deixo que se aproximem da minha pessoa com relacao a 

determinadas coisas. Entao a minha vida pessoal so diz respeito a mim e as pessoas que 

fazem parte dela. (Diego) 

Andre costuma usar sempre da discricao. Contudo. ele nao tem nenhum problema 

em assumir sua homossexualidade publicamente: 

Eu nao uso de indiscricao. Mas eu mantenho aquela coisa: as pessoas vem me 

perguntar, eu respondo com naturalidade. Nunca neguei que sou gay. nunca tive esse 

problema. Mas eu uso de discrigao. Eu nao chego afirmando aos quatro cantos que sou 

gay, nao. As pessoas obviamente notam, geralmente as pessoas de quern eu me 

aproximo. E umas [pessoas], mais indiscretas, sempre perguntam: "Voce e gay?" Eu 

respondo sem problema: "Sou". Nunca tive problemas para esconder. nao. 

Mesmo mantendo um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, Pedro 

procura nao deixar sua orientacao sexual muito explicita: 

No meu dia-a-dia. eu procuro nao deixar muito explicito. Nao que eu tenha vergonha, e 

porque eu sou uma pessoa mais reservada. No meu ambiente de trabalho eu nunca 

cheguei para conversar com as pessoas [dizendo] "eu sou isso!". Mas eu acredito que as 

pessoas sabem e me aceitam numa boa. Nao tenho nenhum tipo de preconceito. Pelo 

contrario, brincam muito comigo. E eu sou muito na minha, sou reservado. Eu nao me 

vejo "dando pinta" no meio da rua, deixando com que as pessoas percebam. Eu acho 

que para ser uma "bicha pintosa" tem que combinar. e eu nao combino. 

Segundo Rafael, so faria sentido falar sobre sua sexualidade se se tratasse de algo 

que o incomodasse. Mas, como nao e isso o que ocorre, ele silencia: 

Como nao e uma coisa que me incomoda. entao nao sinto essa necessidade de estar 

falando. de estar mostrando que eu sou diferente. E por isso que eu nao levanto 

bandeira nesse sentido. porque nao e uma coisa que me incomoda. Eu me sinto super 

bem. Nao minto. Nao falo, mas nao minto nem omito. Porque eu nao pergunto sobre a 

vida pessoal de ninguem, e tambem nao falo sobre a minha. No meu trabalho eu prefiro 

nao comentar. 
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O silencio de Arthur tem um sentido completamente diferente do que foi exposto 

por Rafael. Pois Arthur e professor do ensino fundamental e medio, o que torna as coisas para 

ele bem mais dificeis: 

Eu tomo muito cuidado para quem eu vou dizer, para quern eu vou contar sobre essa 

questao. Porque, como a gente sabe, ainda ha uma discriminacao, um preconceito 

muito grande. Entao, como eu sou professor, entao eu tenho que me manter o mais 

serio possivel. Entao fica dificil. Eu me mantenho o mais serio possivel. E, quanto a 

questao de contar, realmente ou eu conto ou eu deixo transparecer para alguem que 

tenha uma mente boa, uma cabega boa para poder ate mesmo tomar o ambiente um 

pouco mais leve, um pouco menos sofrido. ne? 

De acordo com Antonio, nao tem nada a ver falar de sua vida pessoal no local de 

trabalho: 

No ambiente de trabalho eu prefiro manter guardado. Eu acho que nao tem nada a ver. 

Eu me assumi para minha familia, que sao pessoas importantes. Trabalho e so uma 

questao profissional. Minha vida pessoal e intima so diz respeito a mim entao no meu 

ambiente de trabalho eu nao falo. nao permito que ninguem faca nenhum comentario. 

porque eu nao abro espaco para isso. Da mesma forma que eu nao quero a vida intima 

das pessoas. nao me interesso, a minha nao diz respeito a ninguem. Entao quem for 

procurer saber sobre minha vida privada em trabalho, vai ficar so na vontade porque 

vou cortar. Eu acho que nao tem nada a ver eu expor a minha vida pessoal para outras 

pessoas que nao tenho tanto interesse. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A homossexualidade entre o bem e o mal 

Como podemos observar nos depoimentos, a homossexualidade encontra-se num 

entrecruzamento de elementos positivos tanto quanto negativos. Se de um lado ha aqueles que 

apontam o comportamento homossexual como fator discriminative, existem tambem os que 

adoram a "vida gay", assim como ha outros que acreditam nao haver nada capaz de distinguir 

fundamentalmente o universo gay, o comportamento homossexual das demais modalidades de 

vida e desejo. Vendo essa disparidade de concepcoes relativas a esse tema, perguntei entao a 

respeito do que havia de positivo e tambem de negativo no que dizia respeito a 

homossexualidade. As respostas que obtive sao curiosas: 

Diego, por exemplo, credita aos homossexuais uma inteligencia mais apurada e uma 

sensibilidade maior para as artes. Porem, como reverso negativo, afirma que os gays tendem 

ser mais vulgares e promiscuos: 
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Aparentemente os gays sao mais inteligentes, os gays gostam mais de cultura. Grande 

parte das obras de arte foi feita por pessoas que eram gays. So que, como um ami go 

sempre fala, os gays sao mais criativos e acabam enfrentando as tragedias da forma 

menos agressiva. Mas tem a parte chata, como a questao da promiscuidade, da 

vulgaridade, que isso nao e muito legal. [Tambem] tem a questao do preconceito Se um 

hetero mata um leao por dia, o gay mata vinte e quatro. 

A exemplo de Diego, Andre aponta o preconceito como a principal conseqiiencia 

negativa da homossexualidade. Mas, para ele, o gay, apesar de tudo, distingue-se pela 

felicidade: 

O que eu acho de positivo e a minha busca pela felicidade. Eu acho que quando o gay 

passa esse mito, nao para a sociedade em geral, mas para ele, para os amigos mais 

intimos, ele e mais feliz. Ele tem a vida dele, a vida que realmente deve ser vivida. O 

lado negativo do gay e. em primeiro lugar. o preconceito. Eu acho que o preconceito 

ainda e muito grande. O lado positivo e a felicidade da vida e, o lado negativo. o 

preconceito. 

Segundo Pedro, os homossexuais sao pessoas divertidas, alegres, que gostam de 

viver; porem, na maioria das vezes, nao se "valorizam" nem levam ninguem a "serio": 

O lado bom eu acho que e o que voce faz, o que voce gosta, voce se diverte. Sao 

pessoas muito divertidas, sao pessoas alegres. sao pessoas que gostam de viver. O lado 

negativo, e porque — eu nao diria a maioria das pessoas — a pessoa muitas vezes nao 

se valoriza. Pelo fato de ser uma vida que muita gente leva para o lado da gandaia, eles 

nao valorizam as pessoas que conhecem, nao dao valor a eles mesmos, e nem sempre 

querem levar um relacionamento serio. No universo gay e muito dificil encontrar 

alguem que queira lhe levar a serio. Tem. mas e dificil. 

Para Lucio, o lado bom do "universo gay" sao os amigos, a diversao. Mas isso nao 

dura para sempre. 

Para mim o lado bom sao os colegas que a gente adquire. os ambientes que a gente 

freqiienta tambem, sao muito bons. O lado negativo e a angiistia que voce sente de, 

futuramente, voce viver de festa, e la na frente voce ver que nao e isso que voce quer. 

Ai voce ve que o tempo passa, ai voce nao faz nada da vida. devido as amizades. 

devido a boate, a sauna, e futuramente voce vai ficar uma pessoa velha, angustiada. 

sem ter feito nada da vida. 

Como Diego, Arthur afirma que os gays estao sempre "antenados" no que se refere 

a musica, livros, estudos etc. Por outro lado, ele diz que a imagem do homossexual e denegrida 

em virtude do comportamento "rude", "deploravel", de algumas pessoas: 
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Positivo... seria a alegria, que todos tern, a amizade, a "fechacao", essa curticao por 
imisica. Entao tern essa questao da cultura. que o gay esta sempre antenado na moda, 
nos livros, nos estudos. Ja os pontos negativos seriam justamente a questao de voce 
pagar por uns que denigrem a imagem. essa imagem tao bonita que o homossexual tern. 
Entao alguns se comportam de uma maneira muito rude, deploravel, que denigre a 
imagem do homossexual e faz que essa imagem nao seja aceita nunca. 

Para Josias, o que existe de bom numa vida homossexual e divertir-se, sair com os 

amigos, ou seja, tudo o que qualquer pessoa, independentemente de sua orientacao sexual, 

pode fazer. No entanto ele sai perdendo em pelo menos um quesito: liberdade de expressar o 

desejo homoerotico: 

Eu acredito que o que existe de bom numa vida homossexual e o que existe de bom na 
vida heterossexual. O que existe de bom e voce sair. voce ter amigos, voce ter pessoas 
que voce possa compartilhar sua vida. Ou seja, sao coisas que tanto no mundo gay 
como no mundo hetero sao semelhantes. Mas no mundo gay algumas coisas sao 
dificultadas porque no seu relacionamento na vida, no seu relacionamento com outra 
pessoa, muitas vezes a familia nao aceita, a coisa meio tem que ser escondida. Entao 
voce vive um relacionamento onde voce nao pode sair. nao pode beijar fora de casa. 
nao pode ir para qualquer bar e beijar a pessoa e ter afetividade. Entao eu acho que e o 
lado privado da vida gay que e uma coisa meio desagradavel, que modifica da vida dos 
heterossexuais. que podem beijar. namorar. fazer tudo fora. 

Segundo alguns, porem, o "universo gay" nao apresenta nada de especialmente 

positivo. Muito pelo contrario: 

Sinceramente [eu nao gosto do mundo gay]. Eu acho um mundo muito promiscuo. 
sabe? Tanto tem promiscuidade em outro mundo. nos hetero tambem. mas eu acho que 
o mundo gay e mais promiscuo. E existem muitas mentiras, sao pessoas muito falsas. 
(Luciano) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Sexo e promiscuidade 

A fala de Luciano traz a baila uma discussao bastante seria e controvertida, 

espremida entre mitos estereotipicos e verdades socio-culturais: a promiscuidade entre os 

homossexuais. Pollak244 observa que, se por um lado a liberalizacao dos costumes abriu um 

mercado sexual livre das coercoes nao sexuais as sexualidades marginalizadas e, em primeiro 

lugar, a homossexualidade masculina, a proibicao constante da homossexualidade reforcou e 
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acelerou a separacao da sexualidade e da afetividade, dai a busca de relacSes anonimas e 

multiplas. Caracterizados pelo numero elevado de parceiros sexuais, muitos homossexuais 

fizeram do desabrochamento sexual um ideal de vida, ao mesmo tempo produto e motor de um 

movimento de emancipacao que reclama seus direitos. O universo homossexual torna-se desse 

modo um laboratorio onde sao experimentadas novas formas de vida sexual e afetiva. 

Procurei abordar a questao da promiscuidade com cuidado, para nao cair em 

preconceitos e juizos de valor tendenciosos. No entanto, na maior parte das vezes foi o 

interlocutor que trouxe esse assunto para a entrevista, dispensando a necessidade de fazer a 

pergunta: os homossexuais sao, via de regra, sexualmente promiscuos? 

Infelizmente, eu acho que sim. O gay tem mais liberdade, ele e dono de si. E a questao 
dc transar com alguem. entao ele decide. E ate por isso mesmo. ter mais liberdade de 
sair por ai. encontrar alguem. (Marcos) 

Marcos associa promiscuidade a maior liberdade encontrada pelo homossexual no 

sentido de encontrar um eventual parceiro sexual. Andre tambem concorda com esse "mito da 

promiscuidade", mas, para ele, essa e uma caracteristica do homem: 

Eu acho que e. O gay e mais promiscuo, a grande maioria. Acho que uma grande 
parcela da comunidade gay e voluvel a promiscuidade. Acho que bem mais do que o 
hetero. Nao sei, talvez seja do homem, do homem hetero, a infidelidade. a 
promiscuidade. Nao sei se esta ligado a isso. Mas eu acho que ha muita promiscuidade. 
[Mas] o gay tambem e bastante amoroso, ele quer ter alguem, quer namorar alguem; 
mas eu acho que ele leva muito o sexo como um fator maior. Eu acho que ele prefere 
ter o sexo do dia do que o amor. 

Segundo Caio, homens homossexuais sao bastante promiscuos em virtude da 

"grande facilidade" de se encontrar um parceiro. Para ele, esta e uma caracteristica exclusiva 

dos homens, ja que nao se veem mulheres gays em pontos de "pegacao": 

Sao, sao bem mais promiscuos os homossexuais. Ate mesmo porque existe uma grande 
facilidade de um homossexual. de um gay hoje encontrar um parceiro. Eu falo os 
homossexuais masculinos, porque a gente nao ve as lesbicas em meio de rua, em ponto 
de "pegacao" de lesbicas. Em toda cidade que voce chegar hoje e certo voce chegar e 
encontrar um ponto de "'pegacao" para homossexuais. Entao eu acho que o 
homossexual e sim. E regra. Ele e muito mais promiscuo do que os hetero. 
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De acordo com Edward MacRae . talvez pelo fato de a subcultura lesbica ainda ser 

pouco desenvolvida, entre elas ocorre maior durabilidade dos seus casos amorosos. o que 

segundo alguns seria resultado da apropriacao mais completa do modelo heterossexual, que 

enfatiza o carater permanente do casamento. Entre homossexuais masculinos, os papeis mais 

igualitarios levariam talvez os dois parceiros a se acharem com o direito de procurar satisfacao 

sexual onde quiserem; existem menos regras de conduta e, portanto, maior instabilidade. Um 

fator que pesa nessa diferenca e a educacao diferenciada, que enfatiza muito mais a natureza 

promiscua do homem que a da mulher. 

Essa questao remete a uma discussao de folego sobre papeis de genero em nossa 

sociedade, o que nao e possivel ser feito no momento. No entanto, vem a tona uma observacao 

bastante pertinente feita por Socrates Nolasco246 a respeito da identidade do homem na cultura 

brasileira Segundo ele, para um homem, numa sociedade patriarcal como a nossa, o 

sentimento de identidade esta diretamente relacionado com o de identidade sexual, o que acaba 

por o impelir a manter uma intensa vida sexual. Desse modo, os homens procuram separar sua 

atividade sexual da afetividade e das demais atividades de sua vida. como se se tratasse de um 

capitulo a parte. 

Segundo Pedro, 80% dos gays sao promiscuos, o que nao e privilegio dos 

homossexuais pois, em se tratando de homem, "e tudo iguaT: 

Eu acredito que 80%. Eu acho que. em se tratando de homem. e tudo igual. E' porque 
no caso do homossexual ele e mais tachado. Mas se for analisar um hetero. ele nao 
pode ver um rabo de saia, nao pode ver uma mulher. So que a sociedade, por achar que 
isso e normal, tacha logo a gente. Mas eu acho que e tudo igual. 

Rafael parece concordar com Pedro nesse sentido: 

Nao, eu nao acho que e um privilegio dos gays. nao. Eu acho que acontece mais porque 
eles sao mais bem resolvidos. Entao acabam tendo uma oportunidade maior. Mas os 
hetero transam muito. 

O que nao deixa de causar certa frustracao naqueles que buscam um relacionamento 

afetivo estavel com alguem: 

E um meio extremamente promiscuo. Nao ha um respeito por ninguem, sao poucas as 

pessoas muito boas. Eu acho que a maioria das pessoas e ruim. sem nenhum senso de 

sensibilidade: e trepar por trepar. e sexo por sexo. quanto mais. melhor. Claro que nao e 

MacRae, Edward. Em defesa do gueto. In: Homossexualismo em Sao Paulo e outros escritos/James N. Green 

e Ronaldo Trindade (orgs). Sao Paulo: UNESP, 2005. 
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todo mundo que pensa dessa forma, mas a maioria e dessa forma. E isso me frustra. Eu 
gosto de me envolver, eu gosto de me sentir bem ao lado de uma pessoa so e nao me 
sinto realizado neste meio, infelizmente. (Antonio) 

Lembro que Foucault247 certa vez afirmou, durante uma entrevista, que a fixacao dos 

homossexuais a especificidade sexual era muito mais forte do que entre as mulheres. Segundo 

ele, os homossexuais reduziam tudo ao sexo, enquanto o mesmo nao se dava entre as mulheres. 

Para Foucault, os movimentos homossexuais continuavam muito presos a reivindicacao dos 

direitos de sua sexualidade, a dimensao do sexologico. O que era normal, uma vez que a 

homossexualidade era uma pratica sexual que, enquanto tal, era combatida, barrada, 

desqualificada. Para ele, as mulheres podiam ter objetivos economicos e politicos muito mais 

amplos que os homossexuais. Confesso que nao tinha lido ainda esse depoimento quando 

elaborei, a titulo de provocacao, a questao: os gays so pensam em sexo? 

Pensa. Eu penso 24 horas. Eu nao posso olhar para um homem que eu ja estou 
"armado", tu acredita? Olhe, eu nao posso olhar para um homem dc jeito maneira. Ate 
nas igrejas evangelicas, tu acredita? Eu to falando com os meus amigos no telefone, a 
gente conversando, e eu ja to pensando safadeza. (Rodrigo) 

Segundo Pedro, os gays vivem com isso "a flor da pele", e, se nao pensam muito, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

certamente "falam muito" sobre esse tema: 

Eu acho que eles vivem com isso a flor da pele. Se eles nao pensam muito. mas falam 

muito. Porque. se voce ficar numa roda, e so o que sai: e tamanho de jarro (penis), e 

biscui, e nao sei o que, aquela coisa. A diversao deles e essa. (Pedro) 

Para Marcos, o sexo faz parte do '"mundo gay". Mas, pelo visto, ele nao ve esse fato 

como algo positivo: 

Faz parte do mundo gay. E muito dificil. pelo menos enquanto eu era ingenuo e nao 
sabia da parte feia do mundo. Eu via com um certo romance a relacao entre duas 
pessoas do mesmo sexo; o interesse, o namoro, conhecer a pessoa, gostar... Mas 
quando a gente fica adulto e toma nocao. a coisa nao e assim. Entao tudo tende ao sexo. 
Eu ja passei por isso. Eu assumo que tambem ja the momentos em que eu saia para 
curtir na noite e eu pensava assim: "Bom, hoje eu ate queria alguem para namorar, mas 
se tivesse so uma aventura, so um chamego. entao ta. Estou a fim". 

Foucault, Michel. Microfisica do poder. Rio de Janeiro: Edicoes Graal, 2000. 
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Porem. com o depoimento de Rafael, voltamos novamente a questao de que o sexo 

nao e uma exclusividade dos homossexuais, mas trata-se de uma "natureza masculina" voltada 

para Eros: 

Nao. Eu acho que as pessoas nao conseguem diferenciar o instinto, a natureza 
masculina. da opcao sexual. Entao ha uma confusao ai. O homem gosta de sexo, 
independente que ele seja homo ou hetero. Entao ele acaba transando com quem ele 
encontrar. Ele pode ser super casado. mas se voce quiser transar com um homem e 
muito mais facil. Mas assim. nao acho que exista diferenciacao, nao. Nao existe essa 
promiscuidade, nao. Ela e vista como uma maneira de preconceito e uma distorcao da 
imagem. Porque eles dizem que transam mais. e a gente. como esta mais aberto a saber 
essas informacoes. tende a ter essa sensacao. Mas os hetero transam muito mais. 

E, para colocar lenha na fogueira, Caio vem dizendo que gays e dinheiro andam 

lado a lado": 

Ele [o gay] pensa bastante em sexo, ele pensa muito em sexo. Mas ele nao so pensa em 
sexo. nao. Existem suas excecoes tambem, mas ele nao so pensa em sexo. Isso dai, com 
certeza. Gay pensa em "fechacao" tambem, gay pensa em dinheiro. Gay adora dinheiro, 
porque gay e dinheiro andam lado a lado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Caminhos do desejo: trajetdrias afetivas e sexuais 

Adentrando essa seara de desejos e sentimentos, procurei saber dos meus 

companheiros de conversa a respeito de suas trajetorias afetivas e sexuais. Como se tratava de 

uma das questoes mais intimas dentre todas as outras que fiz, eu deixava bem claro que nao era 

necessario entrar em detalhes. Mesmo porque eu queria basicamente apreender o que havia 

preponderado ao longo de seus itinerarios sentimentais e eroticos. aventuras sexuais 

passageiras (corroborando o "mito da promiscuidade") ou relacionamentos (ou pelo menos 

tentativas de relacionamentos) afetivos estaveis? 

O que predominou mesmo foi a afetividade. Eu ate prefiro me relacionar com pessoas 
gays, porque ha gays que preferem se relacionar com hetero, os chamados hetero, mas 
eu nao. Desde sempre eu mantive relacao com gays, porque eu sabia que era uma coisa 
mais verdadeira, uma troca de carinho, de amor. Ha toda uma emocao ali envolvida. E 
fui levado mais por isso. Ja tive o meu momento de "fica", que e uma coisa que rola 
muito no mundo gay. Eu acho que a traicao rola bem mais. Mas tambem ha muitos 
casos duradouros. casos verdadeiros. amorosos. Entao eu pego mais por esse lado. Eu 
sempre gostei de estar namorando. sempre. (Andre) 
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Como Andre. Caio viveu momentos onde o que prevaleceu foram experiencias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sexuais ocasionais. mas ele mantem atualmente um relacionamento "por emocao, por amor": 

Tive varias experiencias sexuais ocasionais e algumas onde era um relacionamento 
mais duradouro. por emocao, por amor. Ultimamente eu estou com uma relacao com 
uma pessoa, mas me relacionando por emocao, por amor. A maioria dos meus casos 
foram relacionamentos com pessoas das quais eu gostava e que gostavam de mim. 
(Caio) 

Pedro se diz uma pessoa carinhosa e dedicada, que sempre gostou da ideia de manter 

um relacionamento fixo. 

Eu sempre gostei de ter um relacionamento fixo. Eu acho que e bom uma coisa solida. 
ate porque eu me acho uma pessoa muito carinhosa. Eu sou uma pessoa dedicada. e e 
bom a gente ter alguem que a gente cuide, de carinho... A minha vida sentimental e 
sexual sempre foi marcada mais por relacionamentos. Ja tentei ficar so nos 
"fazemento", mas, com o passar do tempo, eu vejo que casar e melhor. Eu sempre quis 
construir uma vida mais solida com uma pessoa, acho que e legal. (Pedro) 

Houve um tempo em que Lucio nao cogitava a possibilidade de encontrar um 

namorado. Ele era do tipo que "encontrava" um parceiro "aqui", "fazia ali". Mas depois ele viu 

que esse tipo de conduta "nao leva a nada". O problema que ele enfrenta agora e a dificuldade 

para encontrar alguem que "queira algo serio" 

No inicio nao foi tanto de relacionamento, mas sim de encontrar aqui e fazer ali. Mas vi 
que isso nao leva a nada. E, com o passar do tempo, fui encontrando pessoas. fui me 
relacionando. So que e diflcil ate voce encontrar pessoas que queiram algo serio com 
voce, que gostem de voce realmente. Como eu digo. a promiscuidade existe entre nos 
mesmos, e e dificil voce encontrar uma pessoa que queira algo serio com voce, que nao 
queira lhe fazer de besta, de palhaco. (Lucio) 

Evandro foi o unico com quern conversei que afirmou ter vivenciado mais 

experiencias sexuais rapidas do que relacionamentos estaveis. Segundo ele, esse 

comportamento e normal, principalmente quando as pessoas estao num processo de descoberta: 

Foram mais experiencias rapidas. Relacionamentos estaveis foram pouquissimos. Mas 
relacionamentos passageiros foram muitos. Eu acho que e comum, principalmente 
quando as pessoas estao se descobrindo. Logo de inicio acontece muito. De inicio e so 
uma forma de experiencia. depois acaba acontecendo porque voce esta sempre 
procurando a pessoa certa. E esta muito dificil, de repente voce acha a pessoa certa para 
voce, mas a pessoa certa para voce nao acha voce a pessoa certa. Entao isso acaba 
sendo muito constante e acaba voce ficando, ficando. ficando... e nunca estabelecendo 
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um relacionamento. E demorado o processo de voce se relacionar com alguem por 
muito tempo. (Evandro) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Na cama com uma mulher: um momento de heterossexualidade? 

O estudo pioneiro sobre o comportamento sexual dos americanos, empreendido por 

Alfred Kinsey248, ainda e referenda para a discussao de varias questoes relacionadas a 

sexualidade humana. Uma de suas constatacoes diz respeito ao fato de que cerca de 35% dos 

homens americanos haviam mantido uma relacao sexual com outro homem pelo menos uma 

vez na vida, o que obviamente nao comprometia a identidade heterossexual desses individuos. 

No sentido de compreender melhor a trajetoria sexual dos meus interlocutores, repeti de modo 

inverso o questionamento anteriormente feito por Kinsey: voce ja teve alguma experiencia 

sexual com mulher? As respostas mais comuns que obtive foram mais ou menos do tipo: 

Nao. nem gostaria. Ja beijei, ja me excitei. na epoca da descoberta — de dez ate os 
treze anos. nessa fase transitoria, quando eu comecei a viver essas experiencias. Mas, 
para ter sexo, eu nunca me imaginei nem me imagine (Rafael) 

Mas cerca de um terco dos entrevistados ja fizeram sexo com uma mulher ao menos 

uma vez, como aconteceu com Marcos, que queria essa experiencia: 

Aconteceu quando eu estava sem certeza absoluta, mas ja quase tendo. Na verdade. 
uma mulher que se interessou por mim; e eu me encontrava numa situacao que, fosse 
homem ou fosse mulher, eu nao tinha seguranca de como lidar com isso. Acho que eu 
estava com meus 17 anos. Eu quis para ver como era a experiencia. E naquele momento 
eu ja percebi: "isso nao e exatamente o que eu quero". 

Com muito senso de humor, Pedro conta como aconteceu sua unica experiencia 

sexual com uma mulher. 

Eu acho que eu tinha uns 18 anos. Eu nao tinha juizo, ne? Ela me induziu. a baixa! Ate 
hoje eu tenho vontade de mata-la. Ela me induziu. Estava assistindo um filme. que 
levava a "essas coisas", e ela me induziu. Nao foi tao ruim porque eu senti prazer, ne? 
Mas nao foi la essas coisas. Eu acho que eu nao repetiria, hoje. (Pedro) 

Josias nao apenas transou com uma mulher, ele namorou uma: 

Kinsey, Alfred (org). Sexual behavior in the human male. Philadelphia: W. B. Saunders, 1948. 
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Acredito que nao encontrei ainda, nem passou por mim ainda. Mas e o que eu quero 

para mim. e uma meta de vida. 

Pedro deseja construir uma vida ao lado de alguem, enquanto Lucio j a pensa ate em 

adotar uma crianca: 

Com certeza. Todos os dias eu penso nisso e luto para isso. Eu quero construir. eu 

quero comprar casa. eu quero fazer minha vida em cima disso. Ter uma pessoa para 

mim, e que mais tarde a gente olhe para tras e diga: "A gente conseguiu junto, a gente 

tentou junto, a gente trabalhou junto". (Pedro) 

Esta dentro dos meus pianos encontrar uma pessoa e ate construir uma familia. Quern 

sabe, futuramente. adotar uma crianca, ne? Eu acredito nisso. Ainda la no fundo do 

tunel eu vejo uma luzinha que, um dia, eu ainda vou encontrar alguem que queira algo 

serio comigo. (Lucio) 

Se alguem pensa que o ideal de montar sua casa pensando nos moveis, na decoracao 

do lar e ate nos lencois de cama e viver feliz ao lado de um companheiro e coisa do passado, 

engana-se, pois e justamente isso que Arthur almeja: 

Ah, sim. Claro. Porque eu acho que quando voce cresce. quando voce ja tern tudo, ja 

estudou. voce ja esta trabalhando. entao vai chegar um dia que voce vai querer alguem. 

sua casinha... Voce vai querer sua televisao. sua geladeira. seus copinhos, suas xicaras. 

lencolzinho na cama e tudo. Entao eu acho bacana voce pensar dessa maneira, que voce 

vai estar com alguem na sua velhice. sabe? 

Ironicamente, o unico entrevistado a dizer que nunca havia desejado manter um 

relacionamento estavel, estava casado ha cerca de tres anos, e pelo visto nao se arrependeu: 

Nao. e uma coisa que nunca esteve. eu nunca busquei isso de verdade. Assim. algumas 

vezes eu parei e quis realmente uma relacao assim. Mas na maioria das vezes nao. eu 

nunca mc empcnhei muito. eu nunca me interessei muito para que isso acontecesse 

comigo. Assim. uma relacao muito seria. muito duradoura. de muito tempo, conviver 

com uma pessoa. dividir o meu espaco com alguem... Mas acabou acontecendo e esta 

sendo bom. esta sendo muito melhor do que como era antes. (Evandro) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Um parceiro ideal 

Estudiosos do comportamento homossexual no Brasil como Peter Fry, James Green, 

Barbosa da Silva, entre outros, observam que havia na sociedade brasileira uma tendencia 

dicotomica que modelava o perfil homossexual basicamente entre bichas efeminadas e passivas 
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(apropriando-se do arquetipo da mulher fragil e submissa numa sociedade patriarcalista) e 

bofes masculos e penetradores, que assumiam o papel do verdadeiro macho latino. Esse 

modelo reproduzia, portanto, os papeis tidos como exclusivamente femininos ou masculinos, 

mantendo assim relacoes de poder, de dominacao e conduta cristalizadas em nossa sociedade. 

Recordo que o escritor cubano Reinaldo Arenas via com estupefacao o fato de duas bichas 

manterem um relacionamento amoroso, uma vez que so havia prazer de verdade no sexo com 

um homem masculo e viril. Assim como ele, e comum encontrar muitas bichas afirmando que 

o gozo somente e possivel na relacao com um "homem de verdade". 

A formacao de uma classe media urbana, contudo, favoreceu o surgimento de um 

novo padrao de parceria entre homossexuais, pautado num modelo bem mais igualitario sem 

uma nitida distincao entre quern e o "homem" e quern e a "mulherzinha" da historia. Dentro 

desse contexto, procurei saber dos entrevistados qual o perfil de um parceiro ideal para eles, 

porem sem induzi-los a qualquer tipo de resposta Andre, por exemplo, comecou a discorrer 

sobre os atributos fisicos de seu parceiro ficticio, ate concluir que a formacao intelectual conta 

bastante: 

Nao gosto de gente muito alta, nao gosto de gente morena, talvez por eu ser moreno. 

Acho que os opostos se atraem. Eu gosto mais de pessoas brancas. Mas o que chama 

mais atencao para um parceiro e o papo. Se tern um papo legal, se mostra alguma 

inteligencia, alguma formacao intelectual, isso ja e credito para mim. (Andre) 

Ao futuro companheiro de Pedro nao deve faltar carater, inteligencia e respeito pelo 

proximo: 

Meu parceiro ideal seria uma pessoa inteligente, boa, de bom carater, que soubesse me 

respeitar — nao so a mim, como soubesse respeitar o proximo —, nao precisava ter um 

padrao de beleza elevado, nao. Acho que o carater dele ja diz muito. E o carater. 

(Pedro) 

A exemplo de Pedro, Lucio tambem nao faz questao de que seu namorado ideal seja 

excepcionalmente bonito, desde que ele esteja disposto a trabalhar para construir uma vida ao 

seu lado: 

Eu queria uma pessoa boa. Nao precisava ser nem bonita, nem ter o corpo perfeito, mas 

com a cabeca aberta, que quisesse estudar, que quisesse trabalhar. construir alguma 

coisa; que futuramente eu passasse a viver bem com ele. Uma pessoa que realmente 

quisesse algo serio comigo. (Lucio) 
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Evandro exige que seu futuro ou atual parceiro dedique-se inteiramente a ele: 

A pessoa certa para mim e justamente aquela que cuida de mim, que tern um certo 

cuidado comigo. Ela nem precisa ser bonita. alta. forte, magra, baixa... nao precisa ter 

caracteristica nenhuma, a nao ser uma boa personalidade. Uma pessoa que cuide de 

mim, cuide da relacao, cuide da minha vida, e e isso. Eu acho que a pessoa certa e 

alguem que seja dedicada a minha pessoa. (Evandro) 

Enquanto Josias espera poder realizar seus sonhos ao lado de um companheiro fiel e 

que nao esteja interessado apenas em sexo: 

Eu acho que e alguem que eu consiga... por exemplo, que meus sonhos se tornem 

possiveis junto a essa pessoa. Que me possibilite que o meu relacionamento com ele 

seja algo que de frutos. Nao quero de jeito nenhum alguem que queira so sexo ou que 

tenha alguma relacao por fora e que seja so uma relacao sexual. Eu quero uma relacao 

entre duas pessoas e com cumplicidade. (Josias) 

O sonho de viver ao lado da pessoa amada, no entanto, na maioria das vezes esbarra 

nas dificuldades da vida pratica. Segundo Pollak250, a fonte da maior parte dos sofrimentos 

ligados a condicao homossexual e a cisao relativamente forte entre a afetividade e a 

sexualidade. cisao que resulta da falta desse cimento social e material que tende a fazer durar 

os relacionamentos heterossexuais. Quase sempre baseada exclusivamente no intercambio 

sexual, a relacao de casal resiste mal ao tempo. Por falta de um modo de vida social proprio, o 

casal homossexual, imagem sobredeterminada pela norma heterossexual, permanece um ideal 

raramente realizado — como reconciliar as pulsoes sexuais estimuladas por um mercado 

facilmente acessivel, e quase inesgotavel, com o ideal sentimental de um relacionamento 

estavel? — repete Pollak uma das perguntas mais comuns feitas pelos seus informantes. 

A pergunta feita aos meus companheiros de pesquisa dizia respeito exatamente a 

questao da duracao dos relacionamentos homossexuais: eles duram menos tempo? Por que? 

Vejamos o que Andre respondeu: 

Em relacao as lesbicas duram bem menos tempo, bem menos. Acho que por conta da 

promiscuidade. da traicao. Num relacionamento gay. um gosta mais do que o outro. 

Acho que isso em todo relacionamento. um ama com mais intensidade. E eles sao 

intransigentes. No minimo a primeira traicao ali, ja e um ponto para acabar. Eles sao 

intransigentes nesse ponto. Acho que por isso que nao duram tanto. (Andre) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Op. cit. 
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Como pudemos ver, Andre atribui a curta duracao dos relacionamentos gay a 

intransigencia dos parceiros para com a infidelidade. Pedro, de algum modo, se aproxima dessa 

percepcao colocada por Andre dizendo que o "entendido" "sempre quer mais", e acrescenta 

ainda o medo que muitos tern de sofrer afetivamente, o que acaba por incita-los a empreender 

uma interminavel busca pelo prazer: 

Nao so tendem. eles duram menos tempo. Infelizmente acontece isso. E' raro, sao 

contadas as pessoas que voce diz: "Ah, estao vivendo ha tantos anos, ha muito tempo". 

Eles nao duram muito tempo. Na minha opiniao, e porque o "entendido" esta sempre 

querendo mais, esta sempre tentando descobrir mais; ele nao quer perder oportunidade. 

ele nao deixa passar. Ate porque eu acredito tambem que muitos tern medo de sofrer. 

entao evitam se prender a alguem. (Pedro) 

A traicao mais uma vez e apontada como a principal razao do "insucesso" afetivo 

enfrentado pelo homossexual: 

Acho que com mulheres duram mais. Com os homens nao, porque homem, a natureza 

masculina doi muito. As vezes voce nao quer trair, mas o instinto acaba sendo uma 

coisa muito mais forte. Entao, se voce nao tiver essa diferenciacao, voce acaba se 

magoando ou se frustrando e sempre se torturando. Porque e como se voce cometesse o 

pecado maior da sua vida. Voce quer ter uma relacao, voce gosta daquela relacao. mas 

voce transou com outra pessoa. Entao eu acho que nao dura tanto tempo, porque 

relacionamentos duram o tempo necessario. Agora nos temos uma facilidade maior 

porque nao tem um contrato, nao tem um casamento. nao tern uma coisa que obrigue. 

Entao os hetero vivem por conveniencia (uma boa parte) e sem amor. E isso que 

acontece, e uma hipocrisia maior. E os homens, na homossexualidade, a gente separa 

rapido. ne? (Rafael) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. O circulo de fogo da amizade 

Saindo do campo afetivo para o dominio das relacoes fratemas e solidarias. As redes 

tecidas pelos amigos cumprem um papel unico na socializacao de qualquer pessoa ainda mais 

importante quando se trata de alguem especialmente vulneravel a estigmatizacao, como e o 

caso do homossexual em nossa sociedade. Ao contrario dos vinculos familiais, a escolha das 

amizades exprime a vontade e a capacidade individuals de organizar a propria vida social 

segundo a espontaneidade de seus desejos, e nao segundo os imperativos dos deveres e das 

obrigacoes. Na falta de vinculos familiais consistentes, o circulo de amigos toma-se o unico 

lugar onde o homossexual pode exprimir suas emocoes e seus sentimentos. Essas amizades 

permitem romper o sentimento de isolamento social, gerando um sentimento de vinculacao a 
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25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
um "nos" . Nesse contexto. tambem discuti com meus interlocutores a respeito de como 

eram construidos seus respectivos circulos de amigos. No caso de Andre, seu circulo e variado, 

sendo composto tanto por pessoas hetero quanto por gays, embora haja uma prevalencia dos 

segundos. Ainda assim, ele mantem uma relacao bastante amistosa com seus amigos 

heterossexuais: 

O meu circulo de amizade e variado. Eu tenho amigos hetero sim, mas o meu circulo de 

amizades. com quern eu ando, com quern convivo, sao gays. A minha relacao com 

hetero e boa, e alegre. Eu gosto de transmitir alegria para ele. Acho que esse e um 

ponto que chama atencao na amizade dos hetero pelos gays; e a alegria contagiante. a 

"expansividade". (Andre) 

O depoimento de Pedro se aproxima bastante do exposto por Andre: 

Eu tenho muitos amigos hetero. Tenho muitos amigos "entendidos", tenho muitos 

amigos hetero. Me dou bem com todos eles. Ate agora eu nao sofri muita discriminacao 

em relacao aos hetero. nao. Agora claro que os mais proximos sao os "entendidos". 

com quern mais saio. (Pedro) 

Pedro e Andre nao foram os unicos que afirmaram manter um relacionamento 

tranquilo com pessoas hetero. Dai, uma outra pergunta impoe-se. os amigos hetero sabem e 

respeitam sua homossexualidade'1 

Sabem. eu nunca fiz questao de esconder isso, nao. Sempre assumi. Eles sabem sim e 

levam numa boa pelo menos aparentemente. (Andre) 

Poderiamos concluir entao que a relacao de Andre com seus amigos hetero e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

totalmente aberta certo? Mas, pelo visto, nao e bem assim. E complicado ter amigos hetero, 

sendo gay? 

Nao, nao e que seja complicado. E que cabe a gente entender a parte deles, ja que eles 

fazem questao de nao entender a nossa. Eu tenho amigos hetero, mas eu nunca dei um 

beijo no meu namorado na frente dos hetero, porque para eles isso e um choque. Isso 

ainda causa uma "abalacao". Entao eu prefiro mais entender a parte deles do que 

esperar que eles entendam a minha. A questao e saber entender as coisas. (Andre) 

Andre nao acha tao complicado ser amigo de hetero, uma vez que ele demonstra 

uma enorme capacidade, digamos, relativizadora no sentido de aceitar com naturalidade o fato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pollak, op. cit., p. 30 
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de um amigo seu nao-gay chocar-se com um beijo entre dois homens. Caio, porem, afirma que 

acaba sendo dificil manter uma relacao de amizade com alguem que nao seja gay, por conta do 

estigma que recai sobre aqueles que se aventuram a transitar a "margem da sociedade" na 

companhia de um "pervertido": 

E sim, e. E complicado, ate mesmo porque o pessoal geralmente tacha bastante. Porque 

voce e gay, "todos os gays sao da mesma forma". Entao e meio complicado voce 

conseguir amizade de cara. Mas nada que seja impossivel. Aos poucos, voce vai 

conquistando a pessoa e tudo mais. (Caio) 

Se com relacao a pessoas hetero pode ocorrer esse tipo de barreira, poderiamos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

supor que entre individuos homossexuais as relacoes entre amigos sejam pautadas num 

sentimento de solidariedade, cumplicidade e, por que nao dizer, irmandade, uma vez que nao 

ha qualquer tipo de intransigencia ao menos no que diz respeito a orientacao sexual dos 

mesmos. No entanto, e impossivel manter certas suposicoes e escapar das relacoes de disputa e 

conflito, o que na verdade nada mais sao do que demonstracoes dos processos variados de 

diferenciacao entre sujeitos e grupos sociais. Sobre as disputas intemas travadas entre os 

individuos do "grupo minoritario", Barbosa da Silva252 afirma que a maior visibilidade e 

aceitacao social do fato homossexual tem, paradoxalmente, como consequencia a diluicao 

dessa unidade e desse sentimento espontaneo de afinidade com todos os outros homossexuais. 

Particularmente no caso dos homossexuais "ostensivos", ele observa que a narracao das 

experiencias sexuais prestigia os membros que valorizam os atributos pessoais de beleza e 

seducao sexual. A narracao dessas experiencias, contudo, atua como fator criador de tensao no 

grupo, pois torna competitiva a atracao dos membros perante os parceiros sexuais. Nessas 

ocasioes. a deslealdade de um membro pode implicar desde sancoes difusas ate o aparecimento 

da hostilidade e agressao. E entao, os amigos gays sao sinceros e transparentes? 

Em relacao aos hetero eles sao bem mais sinceros e transparentes. So que ha aquela 

coisa tambem de voce selecionar suas amizades. Acho que em todas as tribos ha a 

mesma forma de falsidade, de nao ser transparente, nao ser claro. (Andre) 

Caio tem uma opiniao diferente, e diz inclusive que a falsidade e a vaidade do 

homossexual nada mais sao do que a demonstracao do seu "lado feminino": 

Nao. nao sao. Salvo as suas excecoes. Mas a grande maioria, nao. Tanto e que o 

pessoal fala que a gente carrega bastante tanto coisas do homem como das mulheres 
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tambem. Do homem, carregamos muito da promiscuidade, pela questao de valor, 

aquela coisa toda. E, da mulher, a falsidade e a vaidade. Mas eles [os gays] nao sao 

nada verdadeiros. Isso dai pode ter certeza. (Caio) 

Pedro afirma que os gays nao sao sinceros, baseado no fato de que eles sao, segundo 

ele, muito "danados''. Danados a ponto de perderem um amigo por uma aventura sexual: 

Na maioria das vezes eles nao sao sinceros. Eles sao muito danados. As vezes eles 

abrem mao de uma amizade por uma simples aventura com seu parceiro. Eles nao 

deixam passar, nao perdoam. (Pedro) 

Os depoimentos de Lucio e Vanessa reforcam a opiniao de Pedro: 

Na maioria das vezes, nao. Eu acho que a sinceridade corre muito longe. Eu acho que 

eles se camuflam um pouco. entendeu? Eles nao mostram realmente quern sao. (Lucio) 

Sao falsas, inteiramente falsas. Muita falsidade mesmo. Rola muita falsidade, muita 

mentira. muita sacanagem. Principalmente no universo gay. Eu convivo com isso quase 

diariamente. Ninguem respeita ninguem. ali e cada um comendo o outro, passando por 

cima do outro. (Vanessa) 

Uma vez que procuro ser fiel as falas dos entrevistados, nao poderia deixar de 

contrabalancar esses depoimentos com uma breve frase, porem muita sensata, dita por Marcos: 

Eu acho que isso e uma questao da humanidade, nao importa se e gay. (Marcos) 

5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gay lonely: o mi to da solidao 

Ha mais de cem anos, o adjetivo gay (alegre) j a era empregado como referenda ao 

comportamento homossexual. Considerado mais leve e menos pejorativo do que o termo 

homossexual, a palavra gay denota felicidade, extroversao. festa, cor. elementos associados a 

ideia de uma cultura... gay. Porem, como se sabe, todos os estereotipos ligados a figura do 

homossexual, desde os aparentemente mais positivos (alegre, festivo, vaidoso etc.) ate os mais 

negativos (promiscuo, pervertido, anormal) sao bastante imprecisos. Alem disso, por tras de 

uma persona gay, muitas vezes se esconde uma realidade de vida nenhum pouco feliz, onde 

sentimentos como solidao e angustia ocupam um amplo espaco. A proposito, Michael Pollak253 

observa que justamente a solidao, somada ao sentimento de marginalidade, constitui o destino 

da maioria dos homossexuais, que costumam relacionar liberdade, risco e solidao. Somado a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

253 Op. cit., p. 50 
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isso, esta o fato de que, em grande parte dos casos, o homossexual nao constitui familia: nao 

casa, nao tem filhos, e afasta-se do convivio dos pais e irmaos. Assim sendo, o homossexual 

estaria inexoravelmente fadado a vagar pelos ermos becos da solidao? 

Eu acho que isso e bem relative Depende muito do seu mundo, da forma como voce 

constroi o seu mundo. (Diego) 

Marcos acredita que muitos homossexuais acabam tendo uma vida solitaria 

sobretudo depois dos quarenta anos, por buscarem somente aventuras amorosas: 

Eu acredito que sim, eu ja tive um longo periodo de solidao. Mas ai, nao que a minha 

situacao eu vou colocar aqui e generalizar. Mas o que e bastante perceptivel e que. o 

fato de ter um relacionamento duradouro entre duas pessoas e bem mais dificil. Porque 

e notorio que os gays... tem uma grande parcela que busca somente aventura, o sexo. E, 

diante disso. entao e que vem a questao... principalmente os gays de seus quarenta, 

cinquenta, sessenta anos. infelizmente acabam tendo a tendencia de ficarem sos. 

(Marcos) 

Para Andre, contudo, o gay encontra formas de fugir a solidao, principalmente por 

meio da convivencia dos amigos, da badalacao e, claro, do namoro: 

Outra questao bastante complicada... Acho que nao. O gay tem formas de sair da 

solidao. buscando amigos. saindo mais. O gay e muito festive Gay que e gay gosta de 

festa, gosta de badalacao, entao isso ja e uma forma de sair da solidao. E gosta muito de 

namorar tambem. Entao nao vejo motivos para ele ficar na solidao nao, a menos que ele 

queira viver na solidao. Mas acho que nao. (Andre) 

Ao responder a pergunta que lhe havia feito, provavelmente Andre tinha em mente o 

momento que estava vivenciando, de festas, de badalacao, de curticao. Portanto, naquela 

ocasiao dificilmente ele poderia vislumbrar qualquer elemento capaz de conduzi-lo a uma 

associacao entre homossexualidade e solidao. Ao contrario dele, no entanto, Caio percebe essa 

questao a partir de um outro vies: 

Eu acredito que sim. Ate mesmo pela questao de nao constituirem familia, nao ter 

familia. nao ter filhos; muitas vezes nao tem um parceiro fixo, que vai durar por toda 

vida. E eu, pelo menos, conheco varios exemplos de pessoas que chegaram a uma certa 

idade (certa idade que eu digo e 50, 60 anos pra la), que estao sos, vivem sos hoje em 

dia. Por esse fato: nao terem conseguido um parceiro fixo, que e uma coisa muito 

dificil no mundo em que nos vivemos. E pelo fato de nao termos familia, nao termos 

filhos. nao termos uma constituicao de familia. E ate mesmo alguns sao desprezados 

pela propria familia, por irmaos... (Caio) 
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O depoimento de Pedro aproxima-se muito do que foi colocado por Caio. Mas ele 

acrescenta um dado: a carencia afetiva que, segundo ele, acomete boa parte dos homossexuais: 

Na minha opiniao, a maioria dos gays sao pessoas carentes. Eu nao sei por que, mas eu 

acho que 80% das pessoas que eu conheco tiveram problema na infancia. Os pais 

maltratavam, a familia nao aceitava; muitas vezes por saber que era homossexual. 

Entao eles se tornam pessoas carentes, e com isso se tornam pessoas sos tambem. Acho 

que eles tem muita tendencia em serem sos, ate porque sao pessoas que nao constroem 

familia, ne? E quando o tempo passa. quando voce vem se dar conta, esta so. (Pedro) 

Rafael, contudo, vai de encontro a opiniao da maioria e diz que, em relacao aos 

hetero, os gays sao menos solitarios e menos infelizes. 

Nao, eu acho que nao. Eu nao me sinto sozinho nao. Mesmo morando sozinho, com um 

cachorro. eu nao me sinto sozinho, nao. Eu acho que eles [os gays] nao tem essa 

tendencia. Ate porque eles tem tantas outras coisas que fazem, eles tem um leque de 

opcoes maior. Eu acho que o hetero tende a ser mais solitario, mesmo estando casado. 

Porque tem varios outros problemas que a masculinidade... Por ser homem, voce acaba 

achando que voce nao pode fazer varias coisas. E o gay ja e mais aberto a emocoes. de 

chorar. de se expressar. Entao ele tende a ser menos solitario, eu acho. E menos mfeliz. 

(Rafael) 
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6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fala e eu te devoro. Come o outro, se o outro, enquanto a 

existencia se desdobra como poeira lancada ao mar. 



Capitulo 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fragmentos identitarios 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (bonus chapter) 

1. Uma linguagem nada ordindria: as girias 

Num belo texto dedicado a linguagem oral, Michel de Certeau254 faz uma afirmacao 

que condiz perfeitamente com a importancia das girias na comunicacao e socializacao das 

pessoas: a oralidade constitui o espaco essencial da comunidade. O intercambio ou 

comunicacao social, diz Certeau, exige uma correlacao de gestos e de corpos, uma presenca 

das vozes e dos acentos. toda uma hierarquia de informacoes complementares, necessarias para 

interpretar uma mensagem alem do simples enunciado. No contexto interativo, e necessario um 

timbre de voz que identifica e individualiza o locutor, e aquele tipo de laco visceral, fundador, 

entre o som, o sentido e o corpo. Neste caso, uma nova informacao somente e recebida e 

assimilada, ou seja, so se torna apropriavel e memorizavel, se quern a adquire conseguir 

configura-la a sua maneira, assumi-la por sua conta, inserindo-a em sua conversacao, em sua 

lingua habitual e nas coerencias que estruturam seu saber anterior. Alem do mais, sua aquisicao 

depende tambem da configuracao das situacoes de interlocucao nas quais ela entra em jogo. 

As girias, segundo Barbosa da Silva253, aparecem entre os individuos dos grupos 

marginais por causa das barreiras e sancoes a que estao sujeitos pela sociedade global. Desse 

modo, tendem a desenvolver um sistema simbolico que, de um lado, facilita a comunicacao 

entre os individuos do mesmo grupo e, de outro, dificulta o entendimento por individuos que 

nao participant da mesma cultura. Os caracteres que servem de fundamentacao para o 

desenvolvimento desse sistema de comunicacao simbolica, afirma Barbosa da Silva, seriam o 

grau de isolamento em que se coloca o grupo em relacao a sociedade mais ampla, a intensidade 

das sancoes negativas desenvolvidas ao comportamento e a expressao dos individuos, e o grau 

de coerencia e unidade interna existente entre os membros do grupo. Na composicao dos 

sistemas de comunicacao, verifica-se uma reinterpretacao de simbolos ja utilizados pela 

sociedade global, onde o grupo marginal se utiliza da forma simbolica trocando o conteudo 

significativo que era aplicado a outros sentidos. O uso ou nao de determinadas girias e a 

254 Certeau, Michel de. A invencao do cotidiano (Vol.2. Morar, cozinhar)/Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre 

Mayol. Petropolis, RJ: Vozes, 1996. p. 336-8 
255 Op.cit. 
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modalidade linguistica empregada durante as interacoes sociais, contudo, variam de acordo 

com o estrato social e o grau de educacao e preocupacao com o status dos individuos. 

O que salta aos olhos no que diz respeito as girias sao o humor e a criatividade na 

invencao ou adaptacao de determinados termos. Sobre isto, Pollak observa que linguagem e 

humor sao duas caracteristicas marcantes da cultura homossexual e que exprimem a um so 

tempo o jogo de esconde-esconde social e a ironia que muitos homossexuais cultivam em sua 

auto-apresentacao e na interacao com outros individuos do grupo. E curioso tambem o 

acelerado processo de criacao dos termos, o que toma essa modalidade linguistica 

excepcionalmente dinamica. Abaixo, esta uma pequena amostra dos termos mais usados (dos 

quais muitos procedem do candomble, via dialeto nago) por alguns individuos da cidade, com 

seus respectivos significados: 

Aliba - policial. 

Aqiie - dinheiro. 

Aqiiendar - transar. 

Batalhar - sair a procure de um parceiro sexual. 

Basfond - confusao, baixaria, bagunca. 

Bete Faria - expressao usada entre os gays para indicar a disponibilidade sexual 

quando um homem bonito passa. 

Biba - bicha pintosa. efeminada. 

Biscui - penis pequeno. 

Bofescandalo - homem bonito. 

Caminhoneira - lesbica masculinizada. 

Carro do pao - carro da policia. 

Catupiri - formacao sebacea do penis. 

Desaquendar - desapegar, sair fora, deixar de lado. 

Diague - nao tem uma significacao precisa. A origem da expressao pode estar na figura 

legendaria do coreografo russo Diaghlev, que descobriu estrelas do bale como 

Nijinsky. Uma das situacoes em que a expressao e usada se da para pedir segredo ou 

interromper determinado comentario quando uma pessoa. que nao pode tomar 

conhecimento do que esta sendo dito, chega. 

Edi - anus. 

Ela - expressao muito comum para referir-se a outro homossexual. 

Elza - dar a elza, roubar. 

Eque - truque. falso. 

Fazer - ter relacoes sexuais com. 

Fechar - ostentar afetacao. 

Fechacao - ver "fechar" 

Fechosa - "bicha pintosa", ostensiva, indiscreta. 

Gongado - individuo com HIV. 

Gravacao - sexo oral. 

Mala - penis, volume da calca. 

Mancha - homossexual ostensivamente afetado. 

Mocopuca - esconder o celular dentro das calcas para evitar roubo. 

Mulher - expressao usada, geralmente entre amigos, para referir-se a outro 

homossexual. 

Cheque - fezes na ponta do penis apos a penetracao anal. 
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Perigo - atitude maliciosa perpetrada por alguem 

Perigosa - ver "perigo" 

Pintosa - homossexual efeminado. 

Racha - forma jocosa e ao mesmo tempo pejorativa para referir-se a mulher. 
Sapa - sapatao, lesbica. 

Tronchura - atitude considerada censuravel como roubo. promiscuidade. de alguem. 

U6 - feio. ruim. 

Veneno - o mesmo que perigo. 

Xana - cigarro. 

Um aspecto que chama a atencao quanto as girias refere-se a sua ampla difusao, a 

qual, em decorrencia dos meios de comunicacao, nao respeita barreiras geograficas. Os termos 

acima citados. longe de constituirem um jargao homossexual local, sao usados por individuos 

gays de diversas regioes do pais. Neste sentido, portanto, e inequivoco o papel desempenhado 

pelas girias no sentido de congregar um expressivo grupo de pessoas homossexuais em torno 

de uma linguagem comum. Evidentemente, contudo, devem ser levados em conta fatores como 

classe, cultura e nivel de instrucao, por exemplo, para compreender o universo dos "usuarios" 

de girias, ja que nem todos os homossexuais cultivam esse habito, como veremos a seguir. Por 

enquanto, vejamos como Andre reflete o papel das girias: 

Eu acho que funciona meio como codigos. Eu raramente uso, mas eu conheco todos 

porque tenho amigos que falam, entao obviamente eu sei o significado. Eu acho que o 

gay tem o intuito de criar, entao acho que buscam dessa forma: trocar expressoes por 

outras. palavras por outras... Nao sei, acho que nao chega a ser codigo. nao e uma coisa 

secreta, mas e uma coisa que so o publico gay consegue identificar. Acho que. como 

tambem tem rockeiros que tem suas girias. tem hippies, punks; acho que o gay tambem 

se encarregou de inventar a sua. (Andre) 

Caio costuma comunicar-se por meio de girias apenas quando esta entre amigos do 

subgrupo, e diz que as emprega principalmente quando quer que alguem nao entenda o teor da 

conversa: 

Costumo. costumo [usar]. Ate mesmo porque a turma com a qual eu saio bastante gosta 

muito de usar. E a gente sempre usa, esta sempre usando. esta sempre renovando as 

girias tambem. Esta sempre atras de conhecer novas girias, ate mesmo para se 

comunicar quando alguem quer que ninguem escute o que esta falando. Entao. para se 

comunicar, a gente conversa na giria. [...] a gente se utiliza das girias bem mais quando 

a gente esta no nosso meio. Em casa eu nao vou me utilizar de girias para conversar 

com os meus pais nem tampouco com minhas irmas. Mas a utilizacao de girias se da no 

nosso meio. com as pessoas da nossa convivencia, nossos amigos. (Caio) 
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As girias, no entanto, parecem constituir um genero estigmatizante de comunicacao 

e mteracao. Uma demonstracao disso foi o fato de que a grande maioria dos entrevistados 

afirmou nao gostar de usar girias com muita frequencia como Rafael: 

Eu. particularmente, nao gosto muito de girias. Nao faz parte do meu vocabulario 99%. 

1%, de repente, de uma brincadeira. voce acaba utilizando. Mas eu prefiro o 

vocabulario normal, porque e uma coisa de facil aceitacao e ate porque eu acho que 

voce fica tao pobre de vocabulario... E vocabulario e essencial para tudo na vida. Nao 

gosto de girias, eu acho que elas nao sao construtivas. Elas sao destrutivas, porque voce 

acaba sendo identificado. E as girias que o mundo gay usa sao muito pejorativas. nao 

tem nada construtivo. E uma coisa que lhe destroi. e uma coisa de Ihe chamar de 

mulher, "fechosa", sao coisas que prejudicam a pessoa. (Rafael) 

A fala de Alessandro que se segue e curiosa por duas razoes: primeiro, por revelar a 

existencia de subgrupos homossexuais distintos, onde se encontram de um lado aqueles que 

incorporaram as girias em seu vocabulario interacional, e outros que preferem nao aderir a esse 

tipo de linguagem. Isso e importante, pois, diante desse fato, somos levados a admitir mais uma 

vez a heterogeneidade socio-cultural que marca a vida social a negociacao das identidades de 

individuos homossexuais. Desse modo, fica dificil ampliar o papel desempenhado pelas girias 

para alem de suas fronteiras de classe, nivel de instrucao, cultivo de determinados gostos etc., a 

ponto de coloca-las como elemento estandardizante de uma cultura homossexual. O segundo 

dado relevante na consideracao de Alessandro diz respeito a importancia da midia na difusao 

tanto de estereotipos, quanto de identidades homossexuais: 

A giria nao deixa de ser uma forma de se comunicar. E' quase uma lingua. Dependendo 

do meio. voce so entende se voce realmente perguntar o que e aquilo. Eu geralmente 

falo com os amigos, os amigos sem estereotipo. Dependendo do nivel do estereotipo. 

eu tenho que falar mesmo na giria para poder compreender o que ele esta dizendo. Eu 

tenho que perguntar mesmo: "Aqiiendou oco? O que e isso?". [Significa] "fez sexo 

com", "comido" mesmo. E com o namorado e com amigos que nao se important muito 

com isso, a gente fala de brincadeira. Eu achei engracado que uma personagem de 

novela, aquela Darlene, da novela "Celebridade", usava quase todas as girias gay. 

Entao eu achei super engracado na sala de aula na universidade uma menina dizendo 

"diague" normalmente, porque ela absorveu aquilo da novela. A cultura gay esta tao 

presente e tao forte que. mesmo que nao a perceba, acaba se entrosando, principalmente 

pela midia. Hoje em dia a midia esta explorando tambem a giria. (Alessandro) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Consumindo identidades: midia, moda, etcetera e tal 

Os habitos de consume em materia de alimentacao, de moradia de roupas, de 

aderecos, de lazer, de musica sao importantes elementos de socializacao e identificacao do 
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grupo . No que diz respeito a este dado sociologies, o mercado nao tardou a reconhecer a 

forca e o poder aquisitivo de uma importante parcela de consumidores homossexuais, o que 

acabou gerando uma proliferacao de espacos comerciais voltadas exclusivamente para uma 

clientela gay. Com a consolidacao de um movimento gay internacional organizado e sua maior 

visibilidade social, comecaram a aparecer mercadorias ainda mais sofisticadas como filmes. 

automoveis, livros, discos, canais de TV, pacotes turisticos, cosmeticos, ou seja uma 

infinidade de bens direcionados aos homossexuais. O surgimento de mercadorias e servicos 

especificos para gays, a exemplo do que acontece com negros ou outras minorias, remete a 

uma serie de discussoes importantes, como a formacao de nichos de consumidores segregados, 

por exemplo. Neste caso, seria problematico consumir produtos que tenderiam apenas a uma 

reificacao das diferencas e da necessidade de dividir a sociedade em subgrupos autonomos e 

independentes. Essa discussao, no entanto, e bastante complexa e nao constitui o ponto aonde 

quero chegar. 

Na realidade, e importante levar em conta nesse contexto o papel da midia e do 

consumo de determinadas imagens ou bens imageticos que permitem a constituicao de grupos 

de pessoas que muitas vezes transpoem barreiras geograficas e culturais aparentemente 

bastante solidas. A partir da midia, os individuos podem adquirir experiencias semelhantes 

mesmo sem participarem necessariamente dos mesmos contextos de vida A iconografia os 

retratos, os filmes, palavras produtos "essencialmente gays" se tomam especies de quadros de 

memoria social que muitos individuos de um determinado grupo ou subgrupo podem acionar 

para a constituicao de um "eu-imagem". Segundo Barbosa da Silva257, a constituicao da 

identidade perpetrada pela midia desempenha as funcoes sociais basicas tradicionalmente 

dadas aos mitos. 

A respeito do papel desempenhado pela midia e o consumo na criacao de 

identidades sociais e pessoais, o antropologo mexicano Nestor Garcia Canclini258 empreendeu 

analises dignas de nota. De acordo com ele, questoes de identidade social ou pessoal sao 

respondidas mais pelo consumo privado de bens e dos meios de comunicacao de massa do que 

pelo exercicio de regras abstratas de democracia ou pela participacao coletiva em grupos de 

interesse. A partir da disseminacao de imagens atraves da midia observa Canclini, assistimos e 

vivenciamos a emergencia de comunidades transnacionais de consumidores, onde se deve levar 

em conta a diversidade de repertorios artisticos e de meios de comunicacao que contribuem na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

250 Laburthe-Tolra, Philippe & Warmer, Jean-Pierre. Op.Cit., p. 410 
257 Op.cit. 
258 Canclini, Nestor Garcia. Consumidores e cidadaos: conflitos multiculturais da globalizacao. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2001. p. 172-3 
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reelaboracao das identidades. Nesse contexto, palavras como multimidia e multicontextualismo 

seriam as duas nocoes-chave para a redefinicao do papel do cinema e de outros sistemas de 

comunicacao e da cultura em geral. Aqui, a identidade, dinamizada por esse processo, nao 

constitui simplesmente uma narrativa ritualizada, uma repeticao monotona pretendida pelos 

fundamental ismos. Ao se tornar um relato que reconstruimos incessantemente, que 

reconstruimos com os outros, afirma Canclini, a identidade se torna tambem uma co-producao. 

Co-producao e uma nocao tambem empregada por Jonathan Friedman259. Para um 

teorico como ele, preocupado com as tensoes produzidas num mundo globalizado, a 

fragmentacao etnica e cultural e a homogeneizacao modemista nao sao dois argumentos, mas 

duas tendencias constitutivas da realidade global, onde se da a interapao entre o mercado 

mundial e a identidade cultural, entre o processo local e o global, entre o consumo e as 

estrategias culturais. Segundo Friedman, o consumo surge nesse meio como um aspecto de 

estrategias culturais mais amplas de autodefinicao e de automanutencao no contexto de uma 

estrategia especifica do desejo expresso numa soma de produtos configurados numa 

classificacao que exprime aquilo que "eu sou". 

Os mapas, paradigmas e codigos semioticos sao todos abstracoes de produtos 

sociais, sejam eles estilos de vestuario ou formas de discurso, e, como tais, podem 

simplesmente refletir os produtos dos quais sao atraidos. Assim, as estrategias de consumo so 

podem ser realmente apreendidas quando compreendemos a forma especifica em que se 

constitui o desejo, que e um aspecto dinamico da formacao da personalidade ou da identidade 

pessoal. A auto-identificacao pode ser um ato consciente, uma afirmacao em torno da relacao 

entre o eu e o mundo ou uma identidade pre-definida. E neste sentido que o consumo aparece 

como um aspecto de uma estrategia mais generalizada ou um conjunto de estrategias para o 

estabelecimento e/ou a manutencao da identidade. 

Outras praticas de autoconstituicao cultural, de configuracao etnica, de classe, 

genero, religiao, produzem e consomem objetos especificos e constroem espacos vitais. No 

entanto. essas sao formas de canalizacao de consumo de ordem mais elevada para fins 

especificos, sendo um meio de identificacao. O consumo dentro dos limites do sistema mundial 

e sempre um consumo de identidade, canalizado por uma negociacao entre a autodefinicao e 

uma serie de possibilidades oferecidas pelo mercado capitalista O ato de identificacao e um 

ato de pura autenticidade existencial. Po rem na medida em que envolve um consumo de 

simbolos autodefinidores que nao sao autoproduzidos mas apenas adquiridos no mercado, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

259 Friedman, Jonathan. Ser no mundo: globalizacao e localizacao. In: Cultura global: nacionalismo, globalizacao 

e modernidade/Mike Fietherstone (org). Petropolis: Vozes, 1994. p. 329-48 
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autenticidade e solapada pela objetificacao e pela descontextualizacao potencial. Nesse caso, o 

consumo "desautentica", pois o unico ato autentico dentro de um tal sistema e um ato que 

envolve ao mesmo tempo o autentico e a sua modificacao, em suma, um regime de co-

producao. 

A ideia de uma producao conjunta entre potencias como o Estado, a Igreja, a grande 

midia internacional e os sujeitos assume uma importancia consideravel num mundo onde o 

problema central das interacoes globais atuais gira em torno da tensao entre a homogeneizacao 

e a heterogeneizacao culturais. Na verdade, o processo da cultura global atual e produto da 

controversia entre igualdade e diferenca numa cena caracterizada pelas disjuncoes entre as 

diferentes especies de fluxos globais e os panoramas incertos criados nestas e atraves destas 

disjuncoes. Voltamos assim ao conceito de midiapanorama, cunhado por Appadurai260. Esta 

nocao, porem, merece ser colocada mais detalhadamente aqui. 

Como disse anteriormente, Appadurai apresenta os midiapanoramas como 

elementos referentes tanto a distribuicao de capacidades eletronicas de produzir e disseminar 

informacoes (como jornais, revistas, estacoes de televisao, estudios para producao de filmes). 

quanto as imagens do mundo produzidas por esta midia. Essas imagens do mundo envolvem 

muitas modulacoes complexas, dependendo do seu uso, dos seus instrumentos, da sua 

audiencia e dos interesses dos que as detem ou as controlam. Mas o que e mais importante em 

relacao a esses midiapanoramas e que eles proporcionam (especialmente sob as formas de 

televisao e filmes) vastos e complexos repertorios de imagens, de narrativas e de 

etnopanoramas para os espectadores do mundo inteiro. 

O que isto representa e que muitas plateias do mundo inteiro conhecem a propria 

midia como um repertorio complexo e entrelacado de impressos, celuloides, telas eletronicas e 

quadros para cartazes e anuncios. Desse modo, as linhas entre os panoramas "realistas" e os 

ficticios que os espectadores veem estao embacadas, de forma que, quanto mais afastadas estao 

essas plateias das experiencias diretas da vida das metropoles, tanto maior a probabilidade elas 

tem de arquitetar "mundos imaginarios", quimericos e esteticos, sobretudo quando avaliados a 

partir de criterios de alguma outra perspectiva de algum outro "mundo imaginario". 

Os midiapanoramas tendem a ser relatados em fitas da realidade, centralizados nas 

imagens e baseados em narrativas, e o que os mesmos oferecem aos que os conhecem e os 

transformam e uma serie de elementos (tais como personagens. enredos e formas textuais). dos 

quais podem ser formados scripts de vidas imaginarias baseadas no proprio ambiente dos 
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espectadores ou de espectadores que vivem em outros ambientes. Esses scripts podem e 

realmente ficam desagregados em conjuntos de metaforas por meio das quais as pessoas levam 

suas vidas, uma vez que contribuem para narrativas do "outro" e protonarrativas de vidas 

possiveis, de fantasias que podem se transformar em preambulos ao desejo de aquisicao e de 

movimento. 

Esses midiapanoramas estao intimamente associados aos etnopanoramas, os quais 

dependem de sentimentos cuja maior forca e a sua capacidade de incendiar a intimidade num 

sentimento politico e transformar a localidade num palco pela identidade. Tais sentimentos se 

espalham por vastos espacos irregulares, a medida que os grupos se movimentam, e, apesar 

disso, permanecem vinculados entre si atraves de habilidades sofisticadas da midia. Isto nao 

significa negar que esse fenomeno e muitas vezes produto de tradicoes inventadas ou 

a s s o c i a t e s retrospectivas. Mas, por causa da interacao disjuntiva e instavel do comercio, da 

politica nacional e das fantasias do consumidor, a etnicidade (antes local) se tomou uma forca 

global, que desliza continuamente atraves das fissuras entre os estados e as fronteiras. Tao logo 

as forcas provenientes de varias metropoles sao constituidas em novas a s s o c i a t e s , elas tendem 

a se tornar "indigenizadas" a partir de fatores midiaticos como musica, cinema e espetaculos de 

uma maneira geral, atraves dos quais circulam os fluxos de cultura global. 

Essa difusao de imagens e "mundos imaginarios" contribuiu fortemente para a 

propagacao de uma suposta "cultura gay", afinal de contas, como nao associar figuras do 

cinema, da musica, das artes e do show biss internacional como Carmen Miranda, Pedro 

Almodovar, Rocky Hudson, Gloria Gaynor, Madonna, George Michael, Boy George a um 

universo gay onde o sol jamais se poe? Dai, a titulo de "teste", busquei dos meus 

interlocutores, a partir de seus gostos musicais e cinematicos, de seus idolos e modos de 

vestimenta, verificar em que medida podemos tratar, em termos concretos, de uma "cultura 

gay" de fato ao menos na cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Um celuloide GLS? 

Sobre cinema, a pergunta feita para os entrevistados basicamente era: Voce gosta de 

cinema? Que tipo de filme voce mais gosta? Diego respondeu do seguinte modo. 

Eu gosto muito dos trabalhos que vem da Europa, porque sao menos comerciais e mais 

bem elaborados. Tem alguns diretores que eu gosto. como o que fez Clube da Luta. que 

fez O Quarto do Panico; a questao do Dogma 95, eu tenho procurado sempre ver filmes 

que sao ligados a esse movimento. Eu gosto do diretor de Corpo Fechado. dos filmes 
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de Woody Allen; o diretor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amerelo Manga, de Central do Brasil, Cidade de Deus... 
(Diego) 

Se todas as respostas fossem mais ou menos como a de Diego, seria necessario 

anexar a este trabalho um compendio sobre cinema. No entanto, a grande maioria dos 

entrevistados foi bem mais economica no relato de seus gostos cinematograficos. Como Andre: 

Eu gosto de romance, comedia romantica... Os que eu evito assistir e terror e ficcao 

cientifica; geralmente esses eu nao assisto. O resto. documentario. romance, comedia 

romantica, drama, eu gosto muito. (Andre) 

Um filme que pelo visto nao saira tao cedo da mente de Arthur e ...Eo vento levou: 

Um fdme que me marcou muito e que eu sempre vou assistir e ...E o vento levou. 

Adoro ...E o vento levou. pelo amor de Deus! [Tambem] adoro acao, suspense, drama. 

(Arthur) 

Luciano nao parece se importar muito com a setima arte, enquanto Evandro oscila 

entre filmes infantis e dramas: 

Eu ja gostei muito de cinema. Hoje em dia nao gosto muito, nao. Eu geralmente gosto 

de assistir filme romantico. filme de romance. (Luciano) 

Eu gosto muito de filmes infantis e de filmes de drama. Eu gosto muito de drama. 

(Evandro) 

Carlos foi um informante, digamos, bastante singular no que diz respeito a sua 

relacao consigo mesmo, uma vez que a epoca em que o entrevistei ele atravessava um 

momento muito delicado de definicoes de sua identidade sexual. Ele parecia bastante 

perturbado e contou inclusive que havia sentido o desejo de matar uma garota com quern 

estava saindo. Mas podem ficar tranquilos, pois, ao que tudo indica a jovem continua viva e 

com saude. Depois disso, fica facil entender o depoimento de Carlos: 

Ultimamente eu nao venho gostando de filme violento, nao. Pelo fato de que eu fiquei 

bitolado naquelas... naquele disturbio obsessivo que eu tive (o fato de ser um... Ave 

Maria, um assassino. Deus me livre!). Nao assisto esse tipo de filme. nao. Eu gosto de 

um filme que me faca pensar. questional sabe? (Carlos) 

De um modo geral, porem, se eu tivesse que tirar uma conclusao disso tudo, direi 

que os meus diletos entrevistados sao tendenciosamente dramaticos... e romanticos: 
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Eu gosto de dramas, sempre eu adorei os dramas. Eu acho que os dramas sao os meus 

preferidos. Detesto tipo Sessao da Tarde, aquela coisa meio melosa... Gosto mais dos 

dramas, dramas romanticos, de preferencia. (Josias) 

Super romantico, aquele que voce pode assistir comendo pipoca, together... Filmes 

bons. Eu sempre sou aberto a qualquer tipo de experiencia cinematografica. Nao gosto 

muito de comedia nem de terror ou acao, mas drama. Drama. 100% dramatico. Drama, 

romance, sao os meus preferidos. Tematicos tambem. (Rafael) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) O espelho com uma so face: o cinema homoerotico 

Se com relacao a cinema de uma maneira geral as respostas obtidas variaram 

bastante, em se tratando de filmes com uma tematica homoerotica, como era de se esperar, o 

resultado foi bem menos dispersive As respostas mais comuns foram do tipo. 

Ah, gosto, gosto. Eu ja assisti alguns do Almodovar... o que e que eu posso te falar 

mais de temas gay...? Priscila, aqueles outros la. Mas eu gosto, eu curto. (Caio) 

Chamam, sim. Inclusive, eu ate assisti um filme de MadonnazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Sobrou pra voce), onde 

ela se envolvia com um homossexual. Ela tem um filho dele e. com o decorrer do 

filme, ela chega a tomar a crianca dele, mas depois eles se entendem. E o filme e 

maravilhoso. E tambem um filme de Sharon Slonc (Desejo l'roibido). que ela fez um 

personagem homossexual, que ela quer ter um filho... Lindo tambem, o filme. (Lucio) 

Para Arthur, e sempre bom assistir a filmes com uma tematica homoerotica pela 

possibilidade de observar outros tipos de comportamento e, assim, ter uma outra visao sobre a 

homossexualidade: 

Chamam. Um que eu gostei. que ultimamente eu assisti. foi Deuses e Monstros. Nossa. 

que filme bom! Entao assim. tem outros... aquele O Talentoso Ripley. Entao e bom. 

sabe? Porque voce ve um outro comportamento. uma outra coisa. uma outra visao; tem 

uma outra visao. (Arthur) 

Tambem segundo Rafael, filmes e seriados de TV que retratam o "universo gay" 

servem de aprendizado e ampliam a perspective do olhar sobre o tema. 

Eu acho que voce acaba aprendendo muito. Sempre. quando tem alguma coisa 

direcionada. algum filme especifico. eu vou la e assisto para ver como e que esta sendo 

visto no cinema, como e que esta sendo passado, o que e que esta evoluindo, o que 

poderia criticar de bom ou ruim. E e um mercado que esta crescendo muito. entao tem 

varias opcoes. Ainda existe o preconceito de encontrar essas opcoes para voce locar. 

principalmente em Campina Grande. Mas nada que a Internet nao resolva. Adoro um 

seriado, que e Os Assumidos. Eu acho que ele e uma experiencia unica na vida. porque 

retrata muito bem todos os pontos que acontecem na vida do homossexual. E muito 
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bem retratado. entao todas as opcoes. do miche, das drogas, da sauna, da prostituicao, 

do namoro serio. da paixao, da paixao nao-correspondida. de namorar alguem que nao 

se aceita. se apaixonar por alguem que e frustrado... Entao. todos esses universos que 

fazem parte, e que eu ja passei por alguns. (Rafael) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Escarafunchando desejos: cinema porno 

Ja que estav amos falando de cinema mesmo, nao pude deixar de fazer uma pergunta 

que poderia fazer todo sentido: E quanto a filmes porno? Voce costuma assistir? Para pessoas 

que enfatizaram tanto a sexualizacao dos homossexuais, as respostas ate que surpreenderam: 

Eu via filme porno, mas as pornochanchadas. Eu achava estranho. porque eu nao 

conseguia ficar excitado com as mulheres que apareciam mostrando os peitos ou a 

genitalia. Mas quando aparecia um homem sem camisa, e ele batia meio com o 

estereotipo que eu acho interessante. ai eu ficava meio que "ligado". Meu irmao locava 

filme porno. Acho que com 16 anos eu assistia, mas era aquela coisa: mulheres nao me 

faziam nada. Mas quando aparecia algum cara eu achava interessante. Loquei alguns 

filmes eroticos gay, achei interessantes: so que eu nao consigo assistir um filme erotico 

de forma normal. Eu saio acelerando, porque eu acho muito mecanico. Hoje em dia eu 

nao loco mais. (Diego) 

Segundo Andre, filmes de sexo geralmente sao muito mecanicos, "forcados", e por 

essa razao ele nao os aprecia muito: 

Eu ja assisti muito, ate por indicacao de amigos, mas e uma coisa que eu nunca gostei 

muito. Acho uma coisa muito mecanica. muito forcada. Acho que nao e bem daquela 

forma que funciona, nao. (Andre) 

Caio e daqueles que curtem um filminho erotico quando esta acompanhado, para dar 

uma "apimentadazinha". Mas so quando esta acompanhado: 

Assistir por assistir ate que nao passa pela cabeca. Mas eu gosto de assistir quando eu 

estou com alguem, ate para, digamos, dar uma apimentadazinha. Gosto, agora quando 

eu estou sozinho, eu nao curto muito nao. Eu prefiro mais assistir um romance. (Caio) 

Lucio nao e nem um pouco '"chegado" a filmes de sexo. Se estiver na companhia de 

alguem, tudo bem. Porem ele nao faz parte do grupo dos aficionados pelo genero: 

Nao. nao sou muito chegado, nao. Ate porque eu acho uma coisa sem graca. Quando 

voce esta com uma pessoa, ate que voce pode colocar para ver: ate para dar uma coisa a 

mais, ne? Mas eu nao sou muito chegado a filme de sexo. nao. (Lucio) 
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Quanto a Vanessa, ela e o oposto da maioria. Para ela, nao adianta vir cha, cafe ou 

coca-cola, pois ela so curie filmes eroticos. 

Eu adoro filme erotico. principalmente quando eu estou assistindo com alguem. Eu 

acho que aquilo e um entrosamento maravilhoso. Eu adoro. adoro mesmo. Agora, os 

[filmes] de acao. aqueles de briga. eu nao gosto nao. So gosto dos eroticos, dos que tem 

cenas amorosas. Eu adoro. sem comentarios. Sao maravilhosos para mim. (Vanessa) 

Rafael diz que nao tem uma vida sexualmente ativa o tempo todo. Por isso, quando 

ele esta no "momento cio", ate que ele curte um cineminha porno. 

So quando eu estou no momento "cio'\ Assim. a minha vida sexual nao e totalmente 

ativa 360 dias. Eu nao tenho [sexo] todos os meses, nao. Entao, em determinados 

periodos, acontece uma semana que tem aquela coisa. Entao. se voce nao esta 

namorando, se voce nao tem opcao. ate que eu assisto. Mas e tao raro que da para 

contar. Nao chega a cinco por ano. Mas nao tenho nada contra, nao. (Rafael) 

Falando de pornografia, Josias aproveita para discorrer de modo bastante sensato 

sobre o erotismo que povoa os nossos desejos de todo dia: 

Eu acho que o erotismo todo mundo procura. Os hetero tambem falam muito de bunda. 

de buceta, dessas coisas todas. Os gays, eu acho que. semelhantes aos hetero. tambem 

buscam. E, principalmente, os gays solteiros. Geralmente os que ficam mais solteiros 

ficam sempre arras. E que todo mundo na realidade sempre gosta de uma putariazinha. 

ne? Entao eu acho que e por ai. (Josias) 

Thiago, por sua vez, e um jovem que prima por uma vida mais pratica Sendo assim, 

filmes de sexo nao lhe interessam. 

Nao sou muito chegado. nao. Porque nao tem nada a ver. Eu gosto de praticar, nao de 

assistir. Nao sou muito fa de assistir filme porno, nao. As vezes eu assisto entre amigos, 

mas. vontade de locar um DVD para eu assistir. isso dai nao. (Thiago) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) Nossa musica 

Saindo das telas para entrar nas pistas de danca Ou num barzinho reservado. ou em 

casa com o namorado ou com os amigos... Enfim, quando entramos no campo musical, 

acabamos por encontrar um universo simbolico repleto de significados, estereotipos, 

preconceitos, humor e criacao. E comum ouvir comentarios de amigos e ate de piadistas na 

televisao afirmando que quern aprecia as musicas de Madonna Barbra Streissand, Celine Dion. 
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nao tem jeito: e gay. Se fugirmos um pouco da aparente ingenuidade de uma piada ou da 

gratuidade do senso-comum e observarmos os simbolos que povoam o imaginario coletivo gay. 

veremos em que medida os fatos estao comprometidos com a realidade. Marcos, por exemplo, 

diz que pode ouvirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dance music 24 horas por dia sem se cansar. Alguem o desafia? 

Eu posso ouvir dance 24 horas que nao me canso. Eu realmente adoro muito. Mas ai 

tem outros momentos que eu gosto de ouvir outro som. Mas eu sempre fui apaixonado 

pela lingua inglesa. entao os outros ritmos que eu gosto vao tambem pela musica 

internacional. A musica romantica. logico; o rythim and blues, um pouco de musica 

rapper. Por esses dias, ha uma preferencia das meninas por Ana Carolina, Zelia 

Duncan... Eu. particularmente. gosto dessas cantoras. mas nao por todo trabalho delas. 

Enquanto que as "bichas" adoram dublar Whitney Houston. Mariah Caray, tambem. 

(Marcos) 

Ja Diego nao gosta de dance music, porem adora ouvir umas baladas tristes. Alem 

disso, ele tambem curte rock, musica classica e eletronica: 

Uma coisa da minha enorme fase depressiva que foi boa. e por gostar de musicas 

tristes. Eu adoro coisas que vem da Inglaterra. da Irlanda. porque sao sons bastante 

tristes, seja a melodia ou em termos de letra. Gosto de rock, gosto de musica classica. 

Ultimamente eu tenho conhecido muito. pela questao de ir a boates. escuto muito 

musica eletronica. Eu nao gosto muito de musica dance, mas eu gosto de techno, que e 

uma batida mais diferente e uma coisa mais pesada, e que em alguns momentos se 

aproxima do rock. Mas teve momentos que eu chegava a escutar muito heavy metal, 

tipo Bad Religion, que e um som mais punk. E dessas pessoas que fazem uma musica 

dancante. eu gosto muito do som de Bjork. pela questao dela brincar com os ritmos. Ai, 

cai no cliche, eu gosto de Madonna tambem. Eu nao compraria CDs de Britney Spears 

ou Jennifer Lopez, porque eu nao gosto. Mas quando rola na boate voce danca. (Diego) 

Enquanto Andre nao dispensa uma boa musica popular brasileira: 

Adoro MPB e gosto tambem de uma musica eletronica. Isso quando saio para ir para a 

boate. porque e o estilo musical que rola dentro de uma boate. Mas eu gosto de MPB, 

mesmo. Eu prefiro. (Andre) 

Sempre brincalhao, Pedro fala sobre o que mais aprecia em se tratando de musica: 

Eu sou baixa, eu adoro Nubia Lafayette, Roberta Miranda, musica de cabare. daquele 

tempo que a gente comecou junta. Mas assim, eu curto musica que. do meu ponto de 

vista, sao musicas boas. Eu gosto de MPB, gosto de pagode... Adoro uma MPB, Maria 

Bethania. Gal Costa. Fafa de Belem. Alcione... Sou louca pela nega Marrom. (Pedro) 

Vanessa nao troca uma cancao romantica por nada, enquanto Rafael tem um gosto 

musical cem por cento verde e amarelo: 
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Romantica. Gosto muito das romanticas internacionais. Os forro brega, que existe, 

tambem gosto; baiana... eu gosto um pouquinho de cada estilo diferente. Mas a minha 

preferida e o romantismo, mesmo. (Vanessa) 

Eu adoro musica brasileira. Nao gosto de musica internacional. Alguns artistas eu ainda 

escuto. mas eu acho que no Brasil tem n opcoes. Alias, muito mais opcoes do que la 

fora. e voce as vezes nao valoriza ou nao quer escutar; ou esta fechado. acha que aquela 

coisa tem que ser muito mundial para ser boa. Eu gosto muito de musica brasileira. 

totalmente brasileira. (Rafael) 

Na relacao de suas cantoras prediletas, nem Xuxa escapa ao gosto de Luciano: 

Musicas nacionais, internacionais, populares... Musicas nacionais: Joanna, Maria 

Bethania; Vanessa Camargo eu adoro; Xuxa, tambem gosto; Zeze di Camargo e 

Luciano. Laura Pausini... Laura Pausini e ideal para mim. Ela canta muito bem. 

(Luciano) 

Enquanto Carlos se diz um autentico rebento dos anos 1980: 

Variado. Eu gosto... como eu trabalho com danca contemporanea e teatro, eu gosto de 

musica experimental tambem. gosto de musica dos anos 80. eu gosto de muita coisa. 

Eu sou da geracao 80, minha infancia... Resgato muito minha memoria, eu "viajo" 

muito. As vezes da muito abuso tambem. mas eu gosto muito de musica diferente 

tambem. (Carlos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Idolos: um imaginario gay? 

Conversando sobre musica e cinema, o bate-papo nao poderia tomar outro rumo 

senao uma discussao sobre idolos. Como disse antes, diversas figuras do cinema, da musica e 

ate dos desenhos animados foram incorporados de uma maneira ao "imaginario gay" como 

figuras representativas do universo homoerotico. Dai, nada mais oportuno do que a pergunta: 

Voce tem idolos? Marcos respondeu assim: 

Nesses ultimos anos eu tenho curtido mais Madonna, ate por influencia de outros 

amigos. que sao apaixonados por ela. Para mim. icones sao momentos que eu tive na 

minha vida com relacao a todo processo de musica. do que estava em voga na epoca: 

Pet Shop Boys, Culture Club, sao icones de uma epoca que eu gostava. Agora, deem 

um descanso a "I Will Survive"! Eu nao agiiento mais essa musica. (Marcos) 

Ja Vanessa se diz fa de carteirinha da cantora Joelma vocalista da banda Calypso. 

Admiro demais a banda Calypso. Joelma. da banda Calypso. Eu admiro muito. Minha 

fa de carteirinha mesmo. Desde que eu conheco todos os trabalhos dela. acompanho em 
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shows, acompanho tudo. Nao e a toa que amanha eles vao estar no Parque Ivandro 

Cunha Lima e eu estarei la. se Deus quiser. para acompanhar um pouquinho. ao menos 

de longe. (Vanessa) 

Andre admira uma serie de personalidades, quase todas ligadas a musica Para ele, 

no entanto, nenhum pode ser chamado exatamente de idolo. 

Nao. basicamente. idolo nao. Como eu falei que gosto de MPB, eu sou fa de Maria 

Bethania. adoro Roberto Carlos. Caetano Veloso, Djavan, Simone. Gal Costa, mas nao 

chega a ser idolo nao. Gosto de ler. ja li a biografia de Che Ghevara, mas nao chega a 

ser idolo. Eu acho interessante a vida dele como um lider revolucionario. mas nao 

chega a ser idolo. nao. (Andre) 

Este tambem e o caso de Diego. Ele aprecia o trabalho de varias pessoas na literatura 

e na musica mesmo assim, ele nao os considera seus idolos: 

Eu nao diria idolos. mas tem trabalhos de determinadas pessoas que eu gosto mais. 

Com relacao a literatura, eu gosto de coisas sobre o genero. Eu gosto muito do material 

de Caio Fernando Abreu. Eu gosto muito e tem a questao de me identificar em alguns 

momentos com alguns personagens. A questao meio depressiva, que parece que o 

mundo vai se destruir agora, e eu tambem. E aquela coisa meio desesperadora. Eu 

gosto de Clarice [Lispector} pela questao tembem de quando eu estava nas crises 

depressivas. Eu sempre pegava uma obra de Clarice e ia ler. Era meio que... o livro eu 

via como meu psicanalista. E com relacao a musica eu gosto muito do Belle and 

Sebastian. O som e meio folk e as musicas sempre com personagens que estao 

passando por uma situacao meio terrivel, que me faz lembrar coisas de Jim Morrison e 

da Legiao [Urbana]. (Diego) 

Os idolos de Carlos vao desde o cantor Michael Jackson ate o jogador de futebol 

Romario: 

Ah, eu tinha Renato Russo. mas era muito depressivo. Idolos... Michael Jackson. Eu 

curto muito os dois. Agora. Michael Jackson nos anos 80. nao esse mais atual. E 

Romario, porque eu queria ser jogador de futebol nas antigas. (Carlos) 

A cantora Maria Bethania nao precisa se preocupar com a concorrencia pelo menos 

de acordo com o gosto de Rafael: 

Maria Bethania, na musica. na personalidade, na maneira de viver, na historia de vida, 

na historia musical. Eu acho ela magnifica. Esta ai ate hoje. esta com um selo proprio. 

esta fazendo sucesso, esta pegando um publico mais jovem; esta gravando o que quer. 

[...] Eu nao tenho essa coisa de ter os atores e atrizes e cantores que sao gays como 

idolos, nao. Eu vou tanto pelo gay como hetero. O que me importa na verdade e o 

trabalho musical. Se a parte pessoal e a personalidade forem interessantes e me 

influenciar, e se for uma coisa boa. a gente acaba absorvendo. Mas. independente de 
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que Bethania fosse super chata ou nao fosse lesbica ou fosse, eu sempre iria gostar do 
trabalho dela. (Rafael) 

Por aparentar calma e simplicidade, a atriz de TV Aline Moraes conquistou a 

admiracao de Rodngo: 

Aline Moraes. a atriz da novela Como uma onda. Eu adoro ela. adoro demais. Eu acho 

ela uma atriz tao simples, uma pessoa simples, bem calma. O que eu admiro nela ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA isso. 

entendeu? (Rodrigo) 

Segundo Evandro, o unico ser merecedor de toda reverencia e Deus: 

Nao, nao. Eu acho que a unica pessoa a quern eu idolatro, a quern eu faco reverencias. e 

so mesmo a Deus. e pronto. So isso mesmo. (Evandro) 

Se Evandro nao idolatra ninguem alem de Deus, para Lucio o que nao falta sao 

idolos. 

Cazuza, Ney Matogrosso. Elis Regina, Maria Rita Gal Costa, Alcione, Maria Bethania. 

Elba Ramalho. Chico Cesar, e outros. (Lucio) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) Folheando imagens e decodificando mensagens: revistas eroticas 

Uma questao que nao poderia faltar diz respeito ao consumo de revistas destinadas 

ao publico gay. Desde a extinta revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sui Generis, primeiro empreendimento ambicioso de 

uma publicacao voltada exclusivamente para leitores homossexuais em meados da decada de 

1990, o mercado editorial promoveu um boom de publicacoes com um conteudo homoerotico. 

Revistas como a G Magazine, Homens, Uber, sao apenas alguns titulos encontrados facilmente 

em qualquer banca de jornal. Todas essas revistas, no entanto. ao contrario de sua antecessora -

- que discutia assuntos ligados a moda teatro, musica literatura — tem um apelo flagrante 

para o erotismo em detrimento de materias informativas. Independente disso, po rem procurei 

saber dos entrevistados se eles eram consumidores ou nao dessas publicacoes. 

Poucas vezes Marcos se habilitou a comprar revistas "porno", e ainda assim se 

arrependeu, pois, segundo ele, nunca foi uma boa ideia mante-las guardadas em sua casa. Para 

ele, a unica publicacao "interessante" destinada ao publico GLS era a extinta revista Sui 

Generis: 
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Acho que na minha vida. se eu comprei revista porno foram tres vezes. e no fim das 

contas acabei jogando fora. Eu nunca gostei para ter; ver, eu vi muitas, com meus 

colegas, mas para consumir, nao. E um tipo de pornografia que realmente eu nunca 

quis consumir. Fiz isso raras vezes, mas depois me arrependi do dinheiro que gastei 

para comprar. Agora, em termos de revistas direcionadas ao publico gay, anos atras 

tinha azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sui Generis. Aquela proposta eu adorava. Durante muitos meses eu comprei. 

adorava ler da forma que tratava. Tem algumas [revistas] que tentam colocar essa 

proposta, mas, como a grande maioria dos gays realmente so quer ver homem nu e de 

pau duro... Entao da licenga. Voces fiquem com essas, que eu fico com as outras! 

(Marcos) 

Diego tambem gostava da Sui Generis e, mesmo em revistas mais abertamente 

sexuais como a G Magazine, o que o interessava mais eram as materias e as cartas dos leitores. 

Alem de revistas, Diego igualmente trafega pelos sites eroticos: 

Eu ja li algumas. Quando eu folheava a revista G [Magazine] ou outras do genero 

mesmo, me interessava mais pela questao das materias (para ver o que estava se 

falando da coisa ou como eles estavam querendo informar) do que com a atragao 

principal. Uma coisa que ate hoje eu gosto de ler muito sao as cartas que o povo envia 

pedindo ajuda para sair de tal situacao ou entao com relacao a direitos que nos temos. 

Eu gostava muito da Sui Generis, que tinha muitos textos quase literarios e era uma 

revista mais informativa do que para questoes sexuais. Com relagao a sites, eu ja entrei 

muito para ver fotos, mas havia a mesma coisa com relagao aos filmes: nao achava 

pessoas que se aproximassem dos meus padroes, e hoje eu tenho o pequeno-grande 

problema de ver alguma foto [porque acho agressivo]. Me associei a alguns grupos de 

discussao do genero: um que e ligado a cinema e outro a S&M. (Diego) 

De acordo com Alessandro, ainda nao surgiu nenhuma boa revista para o publico 

gay. Ainda assim, ele afirma gostar de alguns colunistas da G Magazine. O problema e que ele 

nao se sente a vontade para entrar numa banca e comprar uma revista dessas, tendo em vista o 

preconceito das pessoas. Desse modo, a Internet acaba sendo sua unica alternativa nesse 

sentido: 

Ainda nao apareceu nenhuma aos pes, nao. Eu gosto muito de alguns colunistas da G 

Magazine, mas nao compro porque e inconveniente para mim comprar isso na cidade. 

Aqui tem uma Sex Shop que trabalha com revistas, mas o problema e voce ir para a 

Sex Shop. Porque ai, independente do seu genero, as pessoas ja fazem... Meu irmao ja 

passou por essa experiencia. Ele foi e uma pessoa perseguiu ele. comegou a "tirar 

onda'\ coisa de cidade do interior mesmo. [Entao] eu prefiro acessar via Internet. 

(Alessandro) 

Andre nao e um grande consumidor de revistas gay, embora ele goste tanto das 

materias quanto dos ensaios fotograficos. Nesse sentido, e o contrario de Pedro, que acha isso 

tudo muito "artificial": 
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Gosto. Eu nao sou consumista. eu nao chego a comprar nas bancas, mas. devido ter 

amigos que compram... Eu acho azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G Magazine uma revista altamente informativa, elas 

passam informacao em varios campos, em varios sentidos. Entao eu gosto, folheio, 

leio. Gosto de ver os ensaios tambem, geralmente de pessoas famosas. Mas eu vou 

mais pelo conteudo informativo que ela oferece. (Andre) 

Nao curto muito. nao. Porque eu acho artificial. Sao uns homens bonitos. mas o que 

vale para mim e o toque, o corpo a corpo, aquela coisa mais profunda. Nao curto muito 

nao. porque e artificial; porque eu olho aquilo. vai que rola uma excitacao, ai uma 

masturbacao. depois que passa. nada. Voce so se masturbou. sozinho, sem nada. Eu nao 

curto nao. Nao e bom, nao. (Pedro) 

Luciano vai ainda mais longe que Pedro, dizendo que quern consome esse tipo de 

revista frequentemente deve ter alguma doenca. 

Pelas reportagens em si, tudo bem. Eu gosto de ler e gosto de ver. Porque voce aprende 

a cada dia. Mas. com relagao a homem nu e essas coisas todas eu nao gosto. Que eu 

acho que voce nao precisa... e, principalmente quando voce tem uma relagao com 

alguem, voce nao precisa daquela revista. Para que? E uma coisa que para mim — 

posso ate estar sendo rude em falar isso —, mas para mim e tipo uma doenga. Voce e 

uma pessoa doente em estar vendo revista direto. Nem de vez em quando eu acho legal. 

(Luciano) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g) Moda: um look gay? 

Ja dizia Baudrillard261 que a moda e espetaculo, sociabilidade duplicada que se 

enleva esteticamente consigo propria. A moda afirma ele, enuncia simultaneamente o mito da 

mudanca, a que da vida como valor supremo nos aspectos mais cotidianos: e o que e feito com 

o jogo dos modelos e das aparicoes distintivas. Repetindo Edmund Radar. Baudrillard escreve 

que na linguagem, o elemento sujeito a moda e nao a significacao do discurso, mas seu suporte 

mimetico, isto e, seu ritmo, sua tonalidade, sua articulacao, nas escolhas das palavras e 

construcoes da mimica. 

Contemporanea da economia politica a moda e, tal como o mercado, uma forma 

universal. Todos os signos vem trocar-se ne la assim como todos os produtos vem interagir em 

termos de equivalencia no mercado. Trata-se do unico sistema de signos universalizavel, e que 

reapreende por conseguinte todos os outros, da mesma maneira como o mercado elimina todos 

os outros meios de troca. E se nao ha na esfera da moda equivalencia geral identificavel, e 

porque a moda situa-se desde o inicio numa abstracao ainda mais formal do que a economia 

Baudrillard, Jean. A troca simbolica e a morte. Sao Paulo: Edicoes Loyola, 19%. 

188 



politica, num estagio em que sequer tem necessidade de um equivalente geral palpavel (o ouro 

ou a moeda), visto que so subsiste a forma da equivalencia geral, e isto e a propria moda 

Com relacao aos processos sociais mediatizados, economicos etc., a moda conserva 

algo de uma sociabilidade radical, nao ao nivel da troca psicologica de conteudos, mas no nivel 

lmediato da partilha de signos. A salvacao por meio da moda. paixao coletiva paixao dos 

signos, paixao do ciclo, que faz que um item de moda circule, se difunda com um vertiginoso 

atrativo, por todo o corpo social, sancionando sua integracao e colecionando todas as 

ldentificacoes. 

De acordo com Jose Luiz Dutra262, compreende-se a moda como uma tunica 

corporal, definida e colocada em pratica em virtude das especificidades culturais de cada 

sociedade, valorizando certos comportamentos em detrimento de outros. As roupas geralmente 

emitem mensagens, esteticas e nao verbais, mais ou menos claras, sobre os grupos sociais, de 

modo que eles possam ser identificados e reconhecidos. Logico que ha pessoas que optam por 

ser mais precisas em suas mensagens do que outras. 

Masculinidade e corpo, como sabemos, sao socialmente construidos. Para cada 

sociedade ha um ideal de masculinidade, assim como para cada sociedade existe um ideal de 

corpo, estabelecendo, dessa maneira algum grau de correlacao entre as identidades de genero e 

os corpos. Ao ser socializado, um individuo aprende que ha nitidas diferencas nas formas de 

vestuario masculino e feminino, e, de acordo com seu sexo, e estimulado ou nao, a observar os 

padroes da moda. No roteiro proscrito para os generos, o gosto e a orientacao pela moda devem 

ser desempenhados pelas mulheres. Os homens que assim o fazem podem configurar uma 

situacao de inversao que os coloca numa posicao feminina uma vez que a moda esta 

tradicionalmente vinculada a estereotipos de "futilidade" propria da mulher ou as "frescuras" e 

"afetacoes" proprias das "bichas". 

Um dos pontos expressivos de uma emergente cultura urbana, a moda pode ser 

percebida como um importante elemento na formacao de identidades. Presta-se tambem a 

visualizacao imediata dos papeis de genero, apresentando-se como umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus privilegiado para 

a observacao da producao e reproducao destes papeis. Barbosa da Silva263, falando sobre o 

papel da moda entre os homossexuais por ele estudados, diz que um grupo reconhece um 

quadro de referencias comuns entre os membros do grupo, onde a "nossa imagem" liga o grupo 

a comportamentos e valores reconhecidos como constitutivos desse grupo e diferentes outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

262 Dutra, Jose Luiz. "Onde voce comprou esta roupa tem para homem?": a construcao de masculinidades nos 

mercados alternatives de moda. In: Nu & vestido: dez antropologos revelam a cultura do corpo carioca/Mirian 

Goldenberg (org). Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 359-411 
263 Op. cit. 
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grupos. Mas sera que existe mesmo uma moda gay? De acordo com Marcos, pelo menos em 

99% dos casos ele consegue identificar a preferencia sexual de alguem apenas pela roupa que 

ela esta vestindo: 

Isso acontece. Eu nao sou bom de perceber o perfume, mas a roupa... as vezes eu acerto 

pelo menos 99%. Mas e um meio de se identificar, de participar do grupo. Ate entao. 

quern esta se descobrindo, tem la seu comportamento normal no meio que convive, 

diante das pessoas que convive. Mas tambem quando vai se definindo. acaba se 

adaptando aos costumes do grupo. (Marcos) 

Segundo Diego, o surgjmento de uma moda gay parte dos interesses do mercado. 

que nao iria perder um mercado consumidor em expansao: 

Se nao existe, criou-se. A questao de se consumir mesmo. porque a gente sabe que tudo 

que e criado tem o seu direcionamento. desde uma campanha publicitaria ate os filmes. 

E ha os nao enderecados, que sao os negros. as mulheres, os gays. Entao o mercado nao 

ia deixar perder esse grande filao. Entao comecou-se a criar determinadas coisas e 

comecou-se a dizer: "isto e uma moda gay". Entao hoje ja se associa "fashion" ao 

mundo gay, entao foi criada essa maneira de se vestir. Como tambem essa questao de 

produtos so para gays, livros so para gays, perfume so para gays. Porque, e aquela 

coisa, sao pessoas normais, mas que, por oricntacao sexual, se vestem dentro de um 

padrao. Entao consomem camisas, todos os outros apetrechos necessarios para o dia-a-

dia. So que, colocou-se na mente que camisa de tal "griffe", voce deve consumir 

porque e feita especialmente para voce. Eu ja recebi um e-mail [dizendo] que ha carros 

da FIAT que foram produzidos so para o genero. Isso nao e feito aqui no Brasil, mas na 

Europa e nos EUA as propagandas sao especificas. E os veiculos chegam aqui. e eles 

nao massificam isso para que os hetero consumam tambem. Tem um carro que e 

alguma coisa GLS, que e feito voltado para o publico, so que aqui nao e mostrado nas 

propagandas, porque as pessoas que sao preconceituosas nao vao consumir um carro 

que e voltado so para esse tipo de publico. Da mesma forma acontece na moda. (Diego) 

Alessandro observa o fenomeno da estetica masculina em termos menos fechados 

como o de uma '"moda gay". Para ele, as fronteiras entre o que e do homem e o que e da 

mulher estao sendo subvertidas e dando margem para o aparecimento da figura do 

metrossexual, que esta longe de qualquer axioma dualista: 

Existe. E aquela coisa, eu sou uma pessoa que optou por nao entrar muito... ja fui de 

guetos, esse tipo de coisa, mas hoje em dia nao entro mais. Cansei, eu nao estou 

pensando mais em defender bandeira, nao. Defender bandeira. estilo "existe um estilo 

gay de ser", acho que nao. Alias, existe porque as pessoas acham que existe, mas, 

pessoalmente, desconstrui isso na minha vida. [...] O chamado metrossexual, hoje em 

dia. sao homens vaidosos, independente do genero (se sao gays ou sao hetero). e isso 

esta ficando homogeneo. Pronto, ate uns dez anos atras. se observasse uma pessoa que 

utilizava o estilo europeu na rua em Campina Grande, e porque era gay. Nao tinha 

como nao ser. Mas. hoje em dia. com os homens ficando mais vaidosos no geral, voce 
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nao tem mais como distinguir. Quern e do "meio" acaba percebendo pelos trejeitos e 

tudo. mas. por roupa. nao tem mais como distinguir. 

Mas, afinal de contas, em que consiste o "estilo europeu"? Ele mesmo explica: 

Estilo calcas folgadas. bolsa-carteira em cores diferentes (o pessoal ja incorporou a 

bolsa-carteira na moda. mas ai o pessoal usa cinza-militar. fucsel, verde-claro: sao 

opcoes que geralmente quern opta sao as mulheres e elas adiantaram essa fase). Ai, 

daqui a pouco. o estilo de varias cores se incorpora ao geral, ai voce deixa de distinguir. 

Ai, o pessoal... e tipo assim, estar no topo da moda e um diferencial. Os homossexuais 

sao muito discriminados. entao, como a aparencia hoje em dia e muito valorizada, eles 

querem estar a frente de todos os outros para nao serem discriminados. Ficam as vezes 

dois. tres anos a frente, porque o que e criado na Europa e nos EUA vem chegar aqui 

devagar. So que, as vezes, exageram demais. (Alessandro) 

Pergunto entao para Alessandro se em sua opiniao o fenomeno metrossexual e 

encontrado em Campina Grande. Ele responde: 

E. Muitas pessoas na universidade voce ja percebe. A moda agora a saia masculina. 

Nao e o kilt, e a saia masculina mesmo. Ai. como passou na novela das oito. agora 

todos os homens estao querendo usar. Ai voce ve um rapaz com uma camisa rosa com 

estrela, de saia e com uma namorada. E ate bom isso porque se deixa de rotular. Porque 

nos. homossexuais... e ate bom saber do rotulo ate para poder se enturmar com a 

pessoa. Voce acaba adivinhando: "Nao. aquele ali e do genero". Mas hoje em dia. 

gracas a Deus. isso esta mudando, e nao e mais motivo de discriminacao por parte dos 

homens com os outros. Isso e bom. (Alessandro) 

Caio tambem menciona o estilo metrossexual de ser, alem de acessorios que nao 

podem faltar no guarda-roupa de um gay: camiseta da Hering e sandalia de couro: 

Com certeza. Ate mesmo veio se criar agora a questao do metrossexual. Que se fala 

muito no metrossexual. que e um estilo que e gay e os homens estao adotando para com 

eles. Ate mesmo porque e bem criativo e e legal de se ver; visualmente falando, e super 

legal. Mas existe um visual gay. sim. Eu acho que a questao da calca para homem, 

meio saint-tropez. com a cueca aparecendo, isso dai e uma coisa bem gay. Camiseta 

regata branca da Hering. nao existe outra coisa mais gay do que isso. Camiseta regata 

da Hering branca e calca jeans. Sandalia de couro tambem, e outra coisa que todo gay 

tem. Quando voce chega com uma sandalia de couro, o pessoal olha pra tua cara e diz: 

"Nao tinha pra homem la. nao?". E sao coisas que o homem esta meio que aderindo a 

essa moda. E frequenta a gente ver homem, nao so na moda. como tambem fazendo 

sobrancelha. cabelos tingidos... Que eram coisas que antigamente so se via para gay, e 

[os hetero] meio que estao aderindo ultimamente. (Caio) 

O metrossexual parece estar envolto numa serie de ambiguidades muito positivas e 

que se refletem no proprio discurso de Rafael: 
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Hoje, nao. Hoje existe o metrossexual, que e muito dificil voce diferenciar um homem 

de um gay. Hoje eles usam colares. pulseiras.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA baby look, calgas com boca aberta... Hoje 

em dia o fashion e voce nao ser mais metrossexual. porque nao existe esse diferencial. 

Entao. gays, que sempre gostaram de ser diferentes. eu acho que eles deveriam voltar a 

usar camisas masculinas. que estao sendo rejeitadas pelos proprios homens. Hoje em 

dia nao daria para voce namorar com o "homem", com o estereotipo do homem 

mesmo. Porque ele e muito mais cheiroso. muito mais cuidado. [tem] uma pele macia. 

entao nao tem aquela coisa brusca. E hoje eles sao muito malhados, "barbies" demais. 

ate os proprios "entendidos". Nao existe um diferencial. eles estao muito parecidos. 

Voce tem sempre que olhar pela "terceira pupila" para conseguir identificar, porque. a 

olho nu e longe, sao todos iguais. Voce sempre acha que ele e gay, mesmo sendo 

hetero. (Rafael) 

Lucio chama a atencao para um dado curioso, referente a "apropriacao 

homossexual" do mercado de moda alternativa e diz que para cada tipo de gay existe um estilo 

de roupa: 

Existe. existe. Existem ate lojas no centro da cidade que lancam roupas para homem, 

para boy mesmo, so que eles nao tem coragem de usar. Ficou. digamos assim. para o 

publico gay. O publico gay gosta mais de chamar atencao. gosta de se vestir diferente. 

Alias, sao pessoas diferentes, ne? Nao por optar pelo mesmo sexo. mas em atitudes, em 

gestos. na personalidade. [...] Para cada tipo de gay tem um estilo de roupa. Tem 

aquelas ["bichas"] que sao mais espevitadas. que gostam de uma baby look mostrando 

a barriga. uma calca saint-tropez, uma bota de mulher, e assim vai. Tem varios tipos. 

(Lucio) 

Segundo Andre, porem, estar por dentro das ultimas tendencias da moda e uma 

caracteristica do gay: 

Existe. Eu ja ouvi amigas hetero falarem que o gay se arruma, se veste bem, mais do 

que um homem hetero. Porque o gay gosta de ser antenado com a moda: ele busca 

tendencias, ele sabe mais ou menos a opiniao de cores que vao estar em alta, tecidos... 

Entao ele sabe como combinar pecas. jogar uma cor com a outra. Entao. eu acho que o 

jeito caracteristico do gay se vestir e a ultima tendencia da moda. A moda vem, dita 

uma regra de roupa. e ele segue a risca aquela regra. Eu acho que essa e a caracteristica 

do gay. Gosto muito. procuro. Eu sempre estou lendo revistas. vejo no telejornal. e 

gosto de ver vitrines. Como eu gosto de me vestir bem, entao eu procuro estar 

antenado. (Andre) 

3. OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA curtos-circuitos da historia : a AIDS (ainda) 

A relacao entre AIDS e homossexualidade e um dado historico dificilmente 

contestavel. Ja em seus primordios, no inicio dos anos 1980, a AIDS foi tida nos Estados 

Unidos como um problema de homossexuais, recebendo o nome de Imunodeficiencia 
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Relacionada a Homossexualidade (Gay Related Imunodeficience - GRID). 264 Brasil, a AIDS 

chega em 1981, conhecida como "peste gay" ou ""peste rosa", ainda que nao houvesse no pais 

casos conhecidos ate entao. Somente em 1983 sao reportados os primeiros casos oficiais. A 

partir dai, repetindo o que acontecia em outros paises, velhos preconceitos contra a 

homossexualidade ganharam forca e acoes radicals foram incrementadas, pois os homossexuais 

passaram a ser identificados como os responsaveis pela doenca e os potenciais doentes. 

No Brasil, a AIDS chega em pleno momento de mudancas sociais mais amplas. 

Porem nao havia ainda uma cultura gay organizada e visivel, com guetos e comunidades ja 

estruturadas, como as observadas nos Estados Unidos e em alguns paises europeus. A historia 

dos homossexuais no Brasil nos anos 1980, portanto, foi marcada pela irrupcao da epidemia. 

Nas diversas dimensoes que perpassam a homossexualidade (ativismo, experiencia erotica 

estilo de vida etc.), a epidemia de AIDS e suas consequencias tornaram-se um marco historico 

na vida dos homens que fazem sexo com homens, sacudindo os lugares mais reconditos da 

privacidade e colocando cada pessoa diante da sexualidade, do relacionamento com o outro, da 

intimidade de sua individualidade265. 

A desvinculacao-vinculacao da AIDs com a homossexualidade ainda a objeto de 

discussoes em todo o mundo. Nos anos 1980, varios foram os grupos gays, inclusive no Brasil, 

que optaram por nao se envolver tao diretamente com a questao da AIDS para nao reforcar a 

associacao AIDS=homossexualidade. Ao mesmo tempo, foi atraves da lideranca de 

homossexuais ou de grupos gays incipientes que emergiram respostas comunitarias a epidemia. 

A AIDS vem portanto influenciar fortemente o ativismo gay que se iniciava no inicio dos anos 

1980, e, o que e mais importante, vem publicisar a discussao sobre a homossexualidade nas 

midias de uma maneira nunca vista antes na sociedade brasileira 

Dada a ainda forte vinculacao entre comportamento homossexual e AIDS, procurei 

compreender a partir do depoimento dos entrevistados suas experiencias com a AIDS e, 

principalmente, em que medida esta epidemia promoveu modificacoes em suas vidas sociais e 

nas suas vivencias afetivas e eroticas no contexto da cidade. Marcos e o primeiro a falar sobre 

esse assunto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Terto Junior., Veriano. Homossexuais soropositivos e soropositivos homossexuais: questoes da 

homossexualidade masculina em tempos de AIDS. In: Sexualidades brasileiras/Richard Parker e Maria Regina 

Barbosa (org). Rio de Janeiro, 19%. 
205 Rouco, Juan Jose Mere. Sexualidade e mudancas de comportamento: uma estrategia liidica de prevencao da 

AIDS. In: Sexualidade: o olhar das ciencias sociais/Maria Luiza Heilbom (org.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

1999. 
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Quando eu vim ter uma nocao exata, eu te coloco assim, na minha adolescencia eu era 

feliz e nao sabia. porque muita coisa aconteceu no mundo e eu nao sabia. Ou. mesmo 

que soubesse, atraves de noticias de televisao, por eu nao perceber perto de mim, entao 

era tudo longe, distante. Eu nao dava atencao. eu nao sabia. Eu via a informacao sobre 

a AIDS, mas era sempre aquela coisa: "Esta acontecendo em outros lugares bem 

distantes de mim. eu nao sei o que e isso. nao tenho nocao. nao tenho ideia". E ja bem 

depois, entao. quando eu comecei a me enturmar. conhecer pessoas. entao comecei a 

ouvir aqui e acola algum relato de pessoas que haviam morrido ou de fulano que parece 

que esta infectado. Mas nunca foi de uma maneira grave, de uma maneira assustadora. 

Eu nunca presenciei, nunca me passaram a ideia dessa coisa assustadora. Era uma 

doenga que merecia uma atencao especial. O que era mais assustador era a questao de 

cada um se tocar e se proteger. Que ainda, por muito tempo, muita gente nao dava 

atencao, e isso que era mais grave. Nas conversas que eu ouvia, nao era tanto o fato de 

alguem ja estar doente, era o fato de se comentar que fulano vive trepando; sicrano c 

beltrano estao se envolvendo. mas fulano tem AIDS! Sera que beltrano sabe?! (Marcos) 

Pergunto para Marcos, entao, em que medida houve uma mudanca no 

comportamento das pessoas prov ocada pela explosao da epidemia da AIDS. 

Olhe. e uma pergunta um pouco dificil de te responder porque, quando eu comecei a 

circular mais e a conhecer mais pessoas. entao eu ja via as pessoas circulando pelas 

mas, se envolvendo, saindo na noitc. Entao, o que eu presenciei naqucles anos atras. 

para mim. de certa forma continua igual ate hoje. Eu nao sei se, antes de eu sair. 

conhecer isso. seja era assim ou se era mais ou se era menos Entao. mesmo com a 

informagao sobre a doenga se espalhando. muita gente se infectando, ao mesmo tempo 

eu via colegas na noite. saindo. se envolvendo. 

Voce conheceu muitas pessoas infectadas?— pergunto: 

Nao. As poucas que eu conheci. que eu five certeza que estavam infectadas. de certa 

forma eu soube de uma maneira de surpresa. Porque tambem. infelizmente, ainda hoje. 

todo mundo que se descobre infectado quer esconder. nao quer que ninguem saiba. Sao 

poucos que. de repente. assumem e enfrentam as outras pessoas. quer elas queiram 

ajudar ou quer elas queiram jogar pedra. (Marcos) 

Pergunto se ele tev e contato proximo com alguem infectado. Ele relata o caso de um 

amigo seu dos tempos em que fazia teatro. 

Sim. Eu tive um amigo que a gente trabalhou junto. Eramos amigos de teatro. E este 

amigo. desde que eu o conheci. eu sabia que ele era desse tipo, viciado em transar. Eu 

nao sabia qual a proporgao com que ele se envolvia. apenas a gente estava junto com o 

grupo e ele chegava e relatava que se envolvia com fulano e teve uma noite otima com 

beltrano... Mas eu ficava na minha. Naquele momento tudo parecia diversao: era a 

piada, era a "fechagao" naquela hora. Tudo era alegria. entao nao passava na minha 

cabega. Anos depois. ate quando eu deixei de ter contato com ele. e que eu vim saber. 

(Marcos) 

Mexeu com voce, te deu medo? 
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Medo... quando eu soube, nao foi medo pela doenga ou pelo contato que eu tive com 

ele. Acho assim. gracas a Deus eu nunca tive preconceito em ter contato com quern 

estava doente. O medo que eu tive foi de automaticamente ter consciencia de que a 

doenga, mais cedo ou mais tarde, ia tirar ele da convivencia com os nossos amigos. 

(Marcos) 

E o medo de voce poder estar doente? — pergunto: 

Esse medo eu tive apenas uma vez. quando eu me deixei envolver com uma pessoa que 

eu nao conhecia. (Marcos) 

Como os gays se comportam aqui em Campina Grande diante da AIDS? Ha uma 

preocupacao com a prevencao ou ha um relaxamento? A AIDS ainda e um tema recorrente nas 

conversas entre amigos? Eles tem uma preocupacao especial com isso, se comparados aos 

hetero? — pergunto. 

Ate parece que a AIDS nem existe. As nossas conversas sao sobre relacionamento... Eu 

ate nem sei te dizer, faz muito tempo que eu nao tenho ouvido alguma conversa ou 

tenha participado de alguma conversa relativa a quern esta transando com quern, e se 

esta se protegendo. Ate porque. eu percebo assim. e tao bem colocado e tao bem 

divulgado que todo mundo tem que se proteger. entao nao hi nem a necessidade de se 

conversar sobre isso. Agora que. sera que muitos praticam? (Marcos) 

Alessandro comeca a discorrer sobre sua experiencia com a AIDS dizendo o que acha 

das campanhas de prevencao ao HIV e conta um episodio que o deixou bastante aperreado. 

As campanhas contra a AIDS tem que ser mais inteligentes. Voce faz uma campanha: 

"Use camisinha", ai mostra o povo dangando no carnaval, usando camisinha. Eu quase 

peguei duas vezes ja, [eu so nao peguei] porque as duas vezes eu estava protegido. Mas 

depois eu descobri que a pessoa estava com AIDS. Entao nao e legal isso. Eu contei 

essa experiencia para o meu namorado na epoca, e ele ficou aperreadissimo. A gente 

usava camisinha ja, mas ele foi fazer exame comigo e estava tudo ok. Mas eu ainda 

fiquei aperreado. porque essa pessoa podia estar infectando outras. (Alessandro) 

Pergunto: depois disso, a AIDS ficou muito proxima da tua experiencia de vida? 

Acho que. por essa questao. pela AIDS demorar muito a atuar na pessoa. e como voce 

ser gordo e nao conseguir emagrecer. A pessoa tem um susto na hora. mas a maioria 

das pessoas que eu vejo que tem AIDS so comegam a se aperrear quando estao 

morrendo mesmo. quando estao nas ultimas. Quando tem o virus, elas nao estao nem 

ai. Acabam esquecendo as vezes que tem. (Alessandro) 

Mas voce sentiu de perto a AIDS na tua vida? — insisto: 
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Eu me senti pelo menos com o dever cumprido: usei camisinha. Mas a pessoa acaba se 

assustando e vendo que existe todo tipo de gente. Essa pessoa poderia ter "forcado a 

barra" para fazer sexo sem camisinha. e eu, no impeto do sexo. poderia ter liberado. 

(Alessandro) 

A unica pessoa infectada com quern voce teve um contato tao proximo, nao 

necessariamente sexual, foi essa? Ou voce teve contato com outras pessoas, que contaram suas 

experiencias e em que circunstancias elas acabaram vitimas dessa sindrome? 

E promiscuidade mesmo, e voce ir para uma festa, para aquelas festinhas particulares; 

depois, ir para um motel com um monte de gente, ou entao confiar em todo tipo de 

gente. Tem gente que so faz sexo sem camisinha. (Alessandro) 

Os gays tem uma relacao diferenciada com a AIDS, uma preocupacao ou um medo 

maior de estarem contaminados? Ou ha uma banalizacao, independente do genero? — 

pergunto: 

A preocupacao e a mesma. senao pior. Sao pessoas mais libertarias. Antes de serem 

promiscuas. elas tem mais liberdade para isso. Nos anos 1980, eram mais informadas. 

porque tinha aquela coisa dos gays serem o "berco da AIDS". Mas. hoje em dia. nao 

tem isso nao. Estao largados como qualquer hetero. E aquela coisa: sao pessoas. E a 

mesma possibilidade para todo mundo. (Alessandro) 

Agora e a vez de Andre falar um pouco de como se deu seu primeiro "contato" com 

o tema em questao: 

Eu iniciei minha vida sexual ja altamente informado. Eu. por ler muito panfletos 

educativos. revistas especializadas, eu sempre obtive informacao; e e uma coisa que 

sempre me despertou para o medo. Sem sexo seguro. jamais, ja que o melhor remedio e 

a prevencao. Mas tenho um amigo que e soropositivo. Sei a luta, o preconceito e bem 

maior. Se o gay, que nao e soropositivo, sofre preconceito, se ele e soropositivo, o 

preconceito triplica. Entao convivi. sei que ele convive [com o virus] nonnalmente. 

numa boa. tomando os remedios diariamente. Mas com essa questao do peso do 

preconceito, tanto da sociedade de um modo geral. como da propria comunidade gay. 

(Andre) 

Voce chegou a conhecer alguem ou a ouvir relatos sobre pessoas que morreram 

vitimas de AIDS? 

Nao. Que eu conheci, de amizade. do meu convivio. nao. Mas conheco muitas pessoas 

que morreram em decorrencia da AIDS. Conheco. sim. (Andre) 
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O gay vive mais de perto a experiencia da AIDS, ele e mais sensivel a essa questao, 

ele procura se prevenir mais (pelo fato de que a AIDS apareceu como o "cancer gay", como 

um problema fortemente ligado aos homossexuais, entao talvez ainda haja resquicios desse 

estigma)? 

Eu acho. Eu acho que. em relacao a decada em que surgiu a AIDS nao. Realmente o 

grande publico era o publico homossexual. Mas. hoje em dia. ele se conscientizou. se 

sensibilizou. Tanto que a gente ve ai, em pesquisa de dados, que o maior numero [de 

mfectados] e entre hetero, muitas vezes casados. Eu acho que ele [o homossexual] se 

sensibilizou sim. se conscientizou. (Andre) 

No meio gay, voce conhece pessoas mais velhas que viveram o "boom" da AIDS'.' 

Nao. nao. nao conheco nao. Esse meu amigo. que e soropositivo. ele e de uma era um 

pouco mais... foi um "boom" da AIDS. mas. vamos dizer. pos. Mas ele assumiu que ele 

foi para o Rio de Janeiro, contraiu o virus la; assumiu aqui (quando voltou) para os 

amigos em geral. que era soropositivo. E sentiu na pele o grande preconceito. Mas eu 

nao conheci ninguem da era da explosao mesmo nao. (Andre) 

Eu ja ouvi dizer que existem muitos gays aqui que sao soropositivo, mas que as 

pessoas nao fazem a menor ideia. E um numerozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA muito alto? Voce tem conhecimento, voce tem 

dados sobre isso? 

Aqui em Campina Grande e. Pelo tamanho da cidade, e um numero alto. Eu acho um 

indice bastante alto. Mas sao geralmente... eu nao conheco todos. logico. mas sei de 

alguns, por informacao de outras pessoas. que sao justamente essas pessoas que vivem 

em pontos de "pegacao". que nao gostam de se relacionar com gays, se relacionam com 

hetero. Entao prima mais por esse lado. sao geralmente pessoas desse ambito. (Andre) 

Mas voce diz isso pelo que voce observa, ou existem dados que ratificam o que voce 

disse? 

Existem dados sim, existem dados da Secretaria de Saiide. Eles tem um mapeamento 

que identifica o indice de cada cidade. Eu nao sei te informar ao certo hoje qual o 

indice. mas a ultima vez que eu vi eu achei bastante alto para a cidade de Campina 

Grande. (Andre) 

"A AIDS ainda hoje mexe comigo". Estas sao as primeiras palavras de Pedro 

quando comeca a falar sobre essa questao: 

A AIDS ainda hoje mexe comigo. Porque e uma coisa que me assusta muito. 

Infelizmente ja perdi alguns amigos de AIDS, e, infelizmente. tem muita gente que 

197 



ainda nao se preocupa com isso. que nao da valor as campanhas, que nao se informa, 

que nao quer nem saber. E. sempre que eu posso. eu procuro ler em relacao a isso. 

sempre que esta passando alguma reportagem a respeito da AIDS eu procuro assistir ou 

escutar. Sempre quero me informar. Tento demais me prevenir, sempre estou 

conversando com alguem; sempre que surge o assunto eu procuro saber, me 

aprofundar. Sempre estou alerta em relacao a AIDS, porque todo mundo sabe que esta 

ai de uma forma muito exagerada. Infelizmente. se eu nao me engano. decada dez 

pessoas. duas ou tres tem AIDS. (Pedro) 

Isso de uma maneira geral ou na populacao gay, especificamente? — pergunto: 

Acho que de uma maneira geral. Hoje em dia nao tem essa historia de que so gays tem 

AIDS ou a maioria dos gays tem AIDS. Nao. Acho que de uma forma geral. Acho que 

todo mundo tem que se cuidar, tem que ter cuidado e e real, e esta ai. E a gente nunca 

sabe onde ela esta. Entao o melhor remedio e se prevenir, mesmo! (Pedro) 

Quando voce iniciou sua vida sexual, a AIDS j a era uma coisa discutida? As pessoas 

ja estavam bem informadas ou foi num periodo em que a AIDS ainda era uma coisa meio 

desconhecida? 

Nao, quando eu iniciei a minha vida sexual, a AIDS ainda nao era falada. Ninguem 

falava na AIDS, eu nao sabia nem o que era. Eu nunca tinha escutado falar na AIDS. 

Eu vim saber o que era a AIDS algum tempo depois. (Pedro) 

E quando a AIDS comecou a ser discutida, qual foi a tua primeira reacao? 

De medo. Minha primeira reacao foi ficar assustado. Assim... uma coisa estarrecedora. 

Porque. logo quando surgiu, voce via muita coisa pesada. como acontecia. aquela 

coisa... O pessoal morria de uma maneira horrivel. Entao me assustou bastante, foi 

muito assustador. (Pedro) 

Houve um certo panico entre as pessoas aqui? As pessoas [gays] mudaram o 

comportamento, automaticamente? 

Nao. assim... como na epoca em que surgiu eu nao tinha amizade, eu nao frequentava 

muito os lugares, eu nao era muito de ter turma, entao eu nao acompanhei muito essa 

descoberta com outras pessoas. Mas eu levei um tempo para realmente ver como era. 

para a "ficha cair". saber que a coisa era seria mesmo. (Pedro) 

Entre os gays existe uma preocupacao maior com a AIDS? As pessoas procuram se 

prevenir mais ou elas se descuidam? E uma questao que sempre vem a tona nas conversas? 
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Nao. Assim... pelo menos o que eu percebo, existem mais pessoas que nao se 

preocupam tanto com a AIDS do que as que se preocupam. Infelizmente. muita gente 

ainda pensa assim. Mas deveriam se preocupar mais. Tem muita gente ainda que nao 

quer nem saber. (Pedro) 

Pelo que voce ve, tem muita gente infectada aqui em Campina? Pedro nao pensa 

duas vezes antes de responder. 

Muita. muita! E os numeros que sao divulgados nao sao corretos. Eu ja conversei com 

uma medica daqui da cidade e ela me falou o seguinte: o que e divulgado nao e nem a 

metade das pessoas infectadas. Campina Grande, por ser a cidade que e, pequena: 

Campina Grande tem muita gente infectada com AIDS. (Pedro) 

Voce esta falando da populacao geral ou entre os gays? 

De uma maneira geral e tambem de uma grande parcela dos gays. Tambem tem muitos 

gays infectados com AIDS. Pessoas que a gente nao conhece. que a gente nem imagina 

que estejam e que, infelizmente, estao. Entao e bom sempre estar em alerta. (Pedro) 

Vejamos agora o que Lucio pensa sobre a AIDS: 

Eu vejo que a AIDS e uma doenga muito seria. Ate para as demais pessoas. elas tacham 

a AIDS [como] uma doenga de homossexual: que so se voce sair com gays, pega com 

gays. Mas nao e assim. Eu tenho um colega que ja faz 14 anos que ele e soropositivo. e 

e uma pessoa muito boa, muito maravilhosa. Convive com a doenga e — aprendeu a 

conviver com ela, ne? Assim, eu nao sei se eu teria essa cabega toda para conviver com 

uma doenga dessas. Ate porque isso vai envolver minha familia. vai envolver o povo la 

fora, e eu nao sei como as pessoas vao me ver com essa doenga. E ate porque ate para 

voce arranjar relacionamento e dificil, e tem muitas pessoas por ai que sao soropositivo 

que acham que porque pegaram a AIDS [pensam]: '*Vou ter que passar para todo 

mundo. To nem ai. Ja peguei, vou morrer mesmo, vou passar para todo mundo". Mas 

nao e assim. Eu vejo que nao e assim. Se voce pegou. voce deve se tratar e evitar. Se 

voce encontrar algum parceiro, transar com camisinha e, la na frente, va conversando 

com ele. abrindo a cabega dele. Futuramente, se voce sentir certeza de que ele vai 

aceitar voce com a doenga, voce chega pra ele e diz, e dai ele se previne. E eu vejo que 

a AIDS e um tabu muito grande para ser derrubado ainda. (Lucio) 

Ainda e muito comum a ideia de que a AIDS e uma "doenca gay"? Ainda existe esse 

mito? 

Do meu ponto de vista, eu vejo que ainda existe. Eles tacham a AIDS como uma 

doenga homossexual. Mas nao e, eu nao vejo assim nao. Ate porque. suponhamos 

assim, na maioria das vezes, os homens casados, que tem suas mulheres em casa, 

passam a procurar gays, travestis em beira de rua... Dai contraem uma doenga e dai 
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passam para a mulher. e vao passando para homem... Ai vao dizer que pegou de gay. 

Nao pegou da sua esposa nem de uma mulher ou prostituta. acham que so pegam dos 

gays. (Lucio) 

A unica pessoa infectada que voce conhece e essa que esta com o virus ha 14 anos? 

E essa, que esta ha 14 anos. E tem mais umas que eu sei que tem, mas elas nao se 

abrem para dizer que tem. Eu ate fiquei sabendo de outras pessoas, por ocasioes de 

confusao. de briga. Quando elas estao com raiva uma diz coisa com a outra, e dai vao 

saindo os podres, as historias. Mas esse meu colega chegou para me dizer. ele me 

contou que e soropositivo. E e uma pessoa maravilhosa. eu con vivo com ele. saio com 

ele, brinco com ele. e nao tenho medo. Eu tenho o receio de pegar a doenga. mas me 

previno muito, que a gente tem que se prevenir. (Lucio) 

Voce chegou a conhecer alguem que morreu em decorrencia da AIDS?— pergunto: 

Cheguei a conhecer. Cheguei a conhecer a Laisla, que era uma travesti da Rua Joao 

Pessoa. e a Fiama tambem. Todas duas morreram no HU [Hospital Universitario], em 

estado terminal, que cheguei a presenciar. fui visitar elas. Sao pessoas que nao tinham 

nada com a vida; que tinham a doenga, mas nao se tratavam. bebiam. se drogavam. 

faziam programa. Nao queriam nada com a vida. procuraram a propria morte. Como 

esse meu colega, que ja faz 14 anos que e soropositivo e esta ai, vive normal. Voce, 

olhando para ele. voce nem diz que ele e soropositivo. (Lucio) 

Thiago diz ter namorado um rapaz soropositivo. Depois disso, ele parece ter 

assumido outra postura diante da AIDS: 

Ah, foi um horror. Todo mundo tinha medo de sair para transar. o pessoal ja ficava 

meio constrangido. Muita gente ficou reprimida mesmo, nao saiam. Eu. pelo menos. 

fiquei super com medo. Que eu passei uma experiencia super ruim. Que. quando eu me 

separei de um dos meus relacionamentos, ai, depois que eu me separei. ele contraiu o 

virus. Ai eu fiquei super perturbado. Ai eu fui fazer exame, tudo. Gragas a Deus deu 

soro negative Ai. depois dessa experiencia, ai foi que eu fiquei... me preveni mais, ne? 

Ja me prevenia e, depois dessa. eu fiquei super prevenido. Porque ele terminou 

morrendo. Suicidou-se. Ai eu via a experiencia. a depressao que ele passava. Ai eu 

passei mais a me cuidar. Hoje em dia eu prefiro perder uma transa, se nao tiver 

camisinha. do que fazer e... Que as vezes nao esta escrito na testa que a pessoa esta com 

o virus. Ai, hoje em dia. eu me preocupo muito. (Thiago) 

Mas voce conheceu outras pessoas que contrairam o virus, que morreram? 

Sim. Ate hoje conhego pessoas que eu sei que elas tem. Eles nao me dizem, tambem 

nao comento, respeito. Continuamos sendo amigos, eu respeito na maior. Eles nao 
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querem me dizer, tudo bem. E um direito que assiste a eles. Agora, entrar em detalhes, 

sair espalhando. isso dai eu tambem nao faco. (Thiago) 

Por conta dessa experiencia, voce acha que os gays hoje sao mais prevenidos? Eles 

se cuidam mais. eles se preocupam mais em evitar a AIDS do que os hetero? 

Os gays estao se prevenindo mais do que os hetero.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As vezes os hetero saem, nao 

querem usar camisinha. Ai os gays ja previnem: "Nao! Com camisinha'. Ja aconteceu 

comigo de eu sair com um, que se diz hetero (que sao gays iguais a gente tambem. que 

saem com homem... e homossexual). Ele nao queria usar camisinha, que ele disse que 

nao sentia tesao com camisinha. Ai eu disse: "Sem camisinha. tambem nao transo". 

Depois de muito falar com ele. foi que ele aceitou. Ai terminei fazendo outras taticas. 

colocar a camisinha com a boca... Ele achou gostoso e a gente terminou curtindo numa 

boa. (Thiago) 

Segundo Evandro, sua experiencia com a AIDS se resume ao contato com algumas 

pessoas infectadas. 

Eu cheguei a conhecer pessoas. Nao tive um convivio com elas, mas eu sempre tive 

contato: geralmente contato direto ate com pessoas em estado terminal. Eu ja tive 

contato e... so. (Evandro) 

Que experiencia essa convivencia te proporcionou? — pergunto: 

De uma certa forma isso me chocou. Me chocou porque e diferente voce saber o que a 

AIDS faz com o ser humano de voce ver. Porque quando voce ve o estado de uma 

pessoa que voce conhece mais ou menos, voce comeca a parar para pensar varias 

coisas. a se perguntar como alguem pode chegar a ficar daquela forma, como voce 

deixou que aquilo acontecesse com voce. Entao causa um impacto maior voce vendo 

alguem. (Evandro) 

Essas pessoas, ou essa pessoa que voce conheceu, ela contou mais ou menos como 

ela viveu a sexualidade dela e o impacto que a AIDS provocou na vida dela? 

Ela teve uma mudanca de vida radical. Essa pessoa comecou a... digamos que era uma 

pessoa que nao tinha muitos problemas. Foi sempre uma pessoa de boa indole, de 

sempre ajudar todo mundo, sem distinguir se a pessoa conhecia ou nao. Geralmente era 

uma pessoa amiga. nao importava de quem. E que nao chocou so a mim, mas como 

chocou a toda uma cidade que conhecia essa pessoa, que conviveu com ela. e que 

sempre se perguntou. Todo mundo quis saber como foi que aconteceu. por que 

aconteceu. Mas ele sempre se negou a dizer. e sempre teve o cuidado de passar para as 

pessoas que tivessem muito cuidado; que a maneira como ela pegou foi praticamente 

uma surpresa. Veio de onde ela menos esperou. Mas nunca chegou a revelar... 

(Evandro) 
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Na tua maneira de ver. os homossexuais sao mais conscientes em relacao a AIDS? 

Eles sao mais sensiveis? Ou hoje em dia as pessoas nao estao preocupadas se vao ficar doentes 

ou nao'.' 

Eu acho que o homossexual se previne mais, ele e mais consciente. Ate porque. quando 

a AIDS surgiu. foi praticamente uma doenga gay. Foi estourado como isso. como uma 

doenga gay. Entao eu acho que todo mundo... Apesar de que hoje as estatisticas sao 

outras. que os heterossexuais e que estao predominando com a AIDS. Mas eu acho que 

exatamente por isso que se explica o fato de os homossexuais se prevenirem mais. 

Porque a gente esta mais sensivel, mais cuidadoso com isso. (Evandro) 

Para Rafael, houve dois momentos marcantes em sua vida relacionados a AIDS. E o 

que ele nos conta agora: 

Houve dois momentos em minha vida em relacao a AIDS. O meu primeiro contato foi 

com um livro chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Socorro, estou morrendo de AIDS!, de Adelaide Carraro. Eu fui 

apresentado ao livro e foi chocante porque era o inicio da AIDS, entao ele teve todos os 

sintomas. [...] Entao esse foi o meu primeiro contato. que foi chocante. Mesmo assim. 

eu, como tinha relacionamentos duradouros e a gente ja transava, a gente comegou a 

transar com camisinha. Porque era complicado. eu sempre achava que camisinhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1a ser 

o fato do cara poder me trair ou eu trair tambem. Entao depois isso foi resolvido na 

minha cabega, e eu vejo como uma coisa higienica. E uma questao de manter-se vivo. 

Eu nao transaria hoje sem camisinha nao. Mesmo tendo uma relagao duradoura. eu nao 

faria. [...] a segunda experiencia foi ter um amigo que se descobnu HIV-positivo. Ja 

teve alguns sintomas. Entao eu vivi uma parte complicada de ver alguem mesmo. que e 

muito diferente voce se ver, ver alguem que voce gosta. E ate a questao de voce achar 

que pode se contaminar quando ele vem a sua casa. Entao existe uma coisa que voce 

vai descobrindo que e preconceituosa. Eu trabalhei muito isso: o fato de dormir. de ter 

usado uma toalha minha. todas essas coisas eram um pouco complicadas no inicio. Mas 

foram questocs que passaram rapidamcntc. Dcmoraram um segundo, foi so um 

relampago. E o que eu sentia por ele, a amizade era muito maior. E. mesmo pelo fato 

dele ser um ser humano e estar ali, superei. Nao foi uma coisa que eu tenha essa 

discriminagao. nao. Mas. o que me incomodava mais era que ele era muito frustrado. E 

eu acho que a frusfragao — por transar em Iugares proibidos ou com pessoas que nao 

poderiam ser identificadas — levou ele a ter isso. Como eu sempre tive uma vida mais 

aberta e sempre transei com quern eu queria mesmo. ja nao ia para guetos e Iugares de 

"pegagao". A probabilidade [de contrair o virus] era menor. A frustragao dele acabou 

sendo... e ate hoje ele tem muito medo. Uma vez resolveu casar com uma mulher. e ia 

contar a ela... Tem uma coisa complicada. Ele nunca se resolveu. Eu acho que a minha 

experiencia com a AIDS foi isso. E de ir fazer o exame junto com ele. Ele foi comigo. 

Por coincidencia eu o encontrei na hora em que eu ia pegar [o resultado do exame], e 

foi uma coisa chata. dificil. Porque eu tinha que entrar no laboratorio e nao tinha para 

onde correr. porque era em frente a Lagoa (foi em Joao Pessoa). E eu encontrei com ele 

em frente. Ele ia entrando (ele ja sabia). ai eu disse: "Eu fiz o exame e vou receber. 

Quer ficar aguardando?". Ai ele ficou e deu a maior forga. Mas depois, quando o 

resultado foi negative eu senti que ele ficou feliz, mas ao mesmo tempo triste. Porque 

eu nao tinha. mas ele tinha. E foi o momento mais dificil para mim: encontra-lo num 

estado... quando ele descobriu e a doenga se desenvolveu. [...] E e muito dificil. Por 

mais que voce assista a todos os filmes ou que voce veja, mas, quando e alguem que 
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voce gosta mesmo. que e tao perto de voce, ai voce sente a sensacao de como voce e 

fragil, de como as pessoas nao deviam ser preconceituosas. Porque hoje voce esta. 

amanha nao e mais nada daquilo. Entao muita coisa que voce vai aprendendo acaba-se 

em cinco segundos. Acho que o momento mais dificil foi esse. E dar a entrevista 

tambem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * * 

Procurei no presente capitulo sintetizar de forma clara todo o meu esforco no sentido 

de mostrar o carater fraturado das identidades subjetivas e sociais. Diante de tudo o que 

pudemos ver no decorrer destas linhas, cujos verdadeiros autores sao na verdade os individuos 

que entrevistei, devo ter exposto, na medida do possivel obviamente, experiencias, valores, 

desejos, anseios, gostos que, ao mesmo tempo em que aproximam as pessoas em certos 

momentos, os tornam seres unicos. Ou seja, a interpenetracao constante entre elementos 

predominantemente subjetivos e outros basicamente socio-culturais evidencia a fragilidade de 

nocoes generalistas do tipo "cultura" ou "comunidade gay". Estas sao nocoes que, embora 

apresentem um valor heuristico importante, nao podem ser instrumentalizadas quando 

adentramos o dominio das subjetividades. Entretanto, e importante ressaltar que nao existem 

subjetividades isoladas de valores culturais ou consuetudinarios e que foi justamente esse jogo 

entre elementos culturais e individuals que procurei trazer a luz, gracas aos depoimentos nao 

dos "meus informantes", mas sim dos meus parceiros de pesquisa e reflexao. 
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Considera^oes finais ou instantaneos etnograficos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concluir uma obra e certamente a tarefa mais dificil de todo o processo de criacao. 

Afinal, a palavra conclusao remete sempre a algo acabado, resolvido, definido, finalizado, e 

devo dizer, talvez para decepcao do leitor, que este trabalho nao esta concluido, pelo simples 

fato de que nenhum estudo pode ter um final estabelecido com rigor. Como dizia o grande 

escultor fiances, Auguste Rodin, o destino do inacabado e uma emocao completa Embora 

estivesse se referindo especificamente a obra de arte, suas palavras sintetizam o espirito 

caracteristico da (pos)modemidade, que tem a inconclusao como palavra-chave, pelo menos 

desde que as elaboracoes sistematicas da epistemologia e do historicismo do seculo 19 

desapareceram. O inacabado, contudo, gera seus modelos de imensidao incompleta. No 

modernismo, de uma maneira geral, a forma nao e um ato concluido, mas um processo em 

meio a uma revisao constante, onde a inconclusao, o excesso de esbocos, de rascunhos. 

anotacoes e emendas circundam, ironizam e subvertem o texto por meio da sugestao incessante 

e implicacao de decisoes alternativas266. 

Em consonancia com este espirito de incerteza e com o tema das identidades 

fragmentadas, incertas e fluidas, lanco mao nesta (in)conclusao de um modelo textual 

largamente praticado pelos moralistas franceses do seculo 18 e, especialmente, pelo pensador 

alemao Friedrich Nietzsche, meu "mentor espirituaT. Estou me referindo a forma aforistica, 

que permite a reflexao sobre diversos assuntos de modo mais ou menos livre. Pois bem, vamos 

entao aos meus breves aforismos, antes de dar este trabalho por "encerrado". 

Depois da libertinagem - Para muitos de nos hoje, e provavel que a ideia do tabu 

contra a homossexualidade seja algo tao antigo quanto a propria humanidade. No primeiro 

capitulo deste trabalho, como o leitor deve estar lembrado, discorre brevemente sobre uma das 

teorias mais populares acerca da origem de tal interdicao, que consiste em atribuir ao Judaismo 

a intolerancia relacionada ao comportamento homossexual. Fiz questao de enfatizar, contudo. o 

fato de que essa teoria nao constitui uma unanimidade. Para Michel Foucault, por exemplo, a 

homossexualidade nao constitui um problema importante ate o seculo 18, pois, ate entao, um 

homem, desde que tivesse filhos, nao tinha sua relacao com outro homem policiada pela 

sociedade, pois nao se encontra ate entao a ideia de que os individuos se definiam por suas 

266 Ler o otimo texto do pensador George Steiner me trouxe a inspiracao de que eu necessitava para escrever estes 

"instantaneos etnograficos". Ver: Steiner, George. A viagem crepuscular de Walter Benjamin. In: Caderno Mais! 

da l-'olha de Sao Paulo. 4 do I'evereiro do 200] p. 4-9 
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condutas ou desejos sexuais. Todavia em nossos dias, quando os homens fazem amor ou tem 

relacoes sexuais, isso e percebido como um problema A este respeito, e provavel que o 

desaparecimento da amizade enquanto relacao social e o fato da homossexualidade ser 

declarada como problema social, politico e medico fazem parte do mesmo processo. As 

transformacoes ocorridas no curso do seculo 19, quando se comeca a ver emergir a importancia 

do comportamento sexual na definicao da individualidade. estao intrinsecamente relacionadas 

com este acontecimento que e, na opiniao de Foucault, algo totalmente novo; pois, 

curiosamente, antes do seculo 19, os comportamentos proibidos, mesmo quando severamente 

julgados, eram sempre considerados como um excesso, uma libertinagem, uma forma de 

exagero, e nao como uma abominacao ou um crime. Nesse contexto, a conduta homossexual 

passava sempre por uma forma de excesso do comportamento natural, um instinto que era 

dificil de confinar no interior dos limites particulares. A partir do seculo 19, porem, constata-se 

que um comportamento tal qual a homossexualidade passa por um comportamento anormal. 

"Dize-me teus desejos e eu te direi quern tu es. essa afirmacao e caracteristica do seculo i Q"267 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sexualidade entre o segredo intransponivel e o total desvelamento - A 

sexualidade nao e mais o grande segredo, mas ela e ainda um sintoma, uma manifestacao disso 

que ha de mais secreto em nossa individualidade. Ela faz parte de nossa conduta, faz parte da 

liberdade em nosso usufruto deste mundo. Devemos compreender que, com nossos desejos, por 

meio deles, instauram-se novas formas de relacoes, novas formas de amar e novas formas de 

criacao. Na verdade, o sexo nao e uma fatalidade; ele e uma possibilidade de aceder a uma vida 

criativa. Se o mundo considera que a sexualidade constitui o segredo da vida cultural criadora 

podemos dizer que ela e mais um processo que se inscreve na necessidade, para nos hoje, de 

criar uma nova vida cultural, sob a conducao de nossas escolhas sexuais. 

O desejo - Talvez nenhum grupo, nenhum individuo tenha sido, ao longo da 

historia ocidental, mais apontado e estigmatizado do que o homossexual. E ha para tanto uma 

explicacao que se resume em uma palavra: desejo. Um homossexual diz tudo ao afirmar "sou", 

reivindicando o direito de desejar. Um individuo gay torna-se ele mesmo a partir da sua 

vontade de ser, de desejar, amar e experimentar o prazer. E uma vez que o desejo, assim como 

Trecho de entrevista concedida por Michel Foucault e publicada em VERVE: revista do NU-SOL (Niicleo de 

Sociabilidade Libertaria), Programa de Estudos Pos-Graduados em Ciencias Sociais da PUC- Sao Paulo, n. 5. 

2004. p. 240-78 
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a morte . nao pode transpor as barreiras da subjetividade intrinseca do ser, ele e vivido de 

modo absolutamente pessoal e elucida, em grande medida, o carater fragmentario de uma 

identidade circunstancial, porem sedimentada na caotica magia do desejo erotico e da 

reinvencao ininterrupta do ser. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O canto funebre da auto-referencia - Lembram de Lawrence Newman, 

personagem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Focus, com o qual abri este trabalho? Pois bem, deixei para contar o final 

agora. Sei que nao e de bom torn revelar o final de uma historia sem nem mesmo pedir licenca, 

entretanto tenho de dizer que Newman, ainda que nao fosse judeu, teve finalmente que ceder a 

pressao da sociedade e admitiu ser judeu em troca de protecao. E proteger-se para que'.' 

Evidentemente para sobreviver. O ato de nomear-se, definir-se. no entanto, e uma faca de dois 

gumes. onde a mera sobrevivencia pode significar a morte social do sujeito. Nao ha como nao 

remeter, neste sentido, ao belo texto A parte do fogo269, onde Michel Foucault escreve coisas 

como: 'Eu me nomeio, e e como se eu pronunciasse meu canto funebre: eu me separo de mim 

mesmo, nao sou mais a minha presenca nem minha realidade, mas uma presenca objetiva, 

impessoal, a do meu nome, que me ultrapassa e cuja imobilidade petrificada faz para mim 

exatamente o efeito de uma lapide, pesando sobre o vazio". A respeito disso, o proprio 

Foucault sempre fez questao de dizer que "nos" nao devemos descobrir que somos 

homossexuais. Nos devemos, antes de mais n a d a dizia ele, criar um modo de vida gay, um 

"tornar-se gay". Se devemos nos posicionar em relacao a questao da identidade, temos que 

partir do fato de que somos seres unicos. Alem do mais, as relacoes que devemos estabelecer 

com nos mesmos nao sao relacoes de identidade, mas sim relacoes de diferenciacao, de 

criacao, de inovacao. "E muito chato ser sempre o mesmo", dizia Foucault. "Nos nao devemos 

excluir a identidade se e pelo vies da identidade que as pessoas encontram seu prazer, mas nao 

devemos considerar essa identidade como uma regra etica universal", dizia ele. Ora, as 

0 Bataille e certamente um dos primeiros pensadores ocidentais modernos a observar a intima relacao entre 

desejo erotico e a morte. E o autor de passagens como "O que, de meu ponto de vista, imprime o carater das 

passagens da descontinuidade para a continuidade no erotismo diz respeito ao conhecimento da morte que, desde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 inicio, liga no espirito do homem a ruptura da descontinuidade — e o deslocamento que se segue em direcao a 

uma continuidade possivel — a morte" ou entao "A angustia elementar ligada a desordem sexual e significativa da 

morte. Quando o ser que a experimenta tem o conhecimento da morte, a violencia dessa desordem reabre nele o 

abismo que a morte lhe revelou. A associacao da violencia da morte com a violencia sexual tem esse duplo 

sentido. Por um lado, a convulsao da came e tanto mais precipitada quanto mais estiver proxima do 

enfraquecimento, e, por outro lado, o enfraquecimento favorece a volupia, com a condicao de que ele lhe conceda 

tempo. A angustia mortal nao leva necessariamente a volupia, mas a volupia e mais profunda na angustia mortal". 

Ver: Bataille, Georges. O erotismo. Sao Paulo: Arx, 2004. p. 162-4 
269 In: Revista Cult, ano VI, n. 81, Sao Paulo, junho de 2004. p. 51 
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identidades nao sao conscientes. elas sao incitadas, retroagidas, reivindicadas, disfarcadas, 

(des)territorializadas, vividas, visceralizadas. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA identidade entre o oximoro e o monstro - Segundo Adam Kuper270, o termo 

"identidade"; quando usado em relacao a um individuo, e um oximoro, pois como pode um 

individuo corresponder — ser identico — a ele mesmo? Enquanto isso, e talvez ratificando de 

alguma forma a consideracao de Kuper, o filosofo Mauro Maldonado271 afirma que a 

problematica da identidade inclui irremediav elmente o tema do duplo e, intimamente associado 

a ele. o tema do monstro, porque "nao ha monstro que nao tenda a desdobrar-se, nao ha duplo 

que nao encerre uma monstruosidade secreta" 

Uma palavra sobre comunidade - Trabalhar com o conceito de comunidade 

implica a insercao de preceitos morais, os quais podem intensificar ou afrouxar os lacos que a 

constituem. Dizia Tonnies que a comunidade, em contraponto a sociedade, era marcada 

basicamente por lacos de sangue, relacoes primarias, consenso, alem de rigido controle social: 

enquanto que uma sociedade caracterizava-se pela presenca de relacoes secundarias, pautadas 

em convencoes e no anonimato. Uma vez que, dentro da "comunidade gay", os preceitos 

morais nao sao coesos nem endogenos, onde a fragmentacao e heterogeneidade sao maiores 

que qualquer consenso, seria mais coerente falarmos nos termos de sociedades instauradas por 

individuos gays do que em comunidade homossexual. 

O local da diferenca - "Quern pode falar pelo outro?", indaga Kuper. "Se apenas a 

identidade pode conferir autoridade para falar", diz ele, "entao a palavra deve ser dada as 

pessoas que podem afirmar que tem a mesma origem das 'vitimas'". Mas quern sao os "outros" 

senao nos mesmos, pergunto eu? A diferenca que permeia todas as nossas relacoes conosco. 

com os "outros" e com o mundo sao. na verdade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constructos, invencoes criativas, abstracoes, 

pontos de vista. Essas diferencas, contudo, sao fundamentals para a vida em sociedade, a qual 

so existe atraves delas. Sao elas que, a partir da interacao como processo universal, produzem e 

possibilitam as trocas, a comunicacao e o intercambio. Neste sentido, tambem o conflito surge 

como uma possibilidade pennanente entre atores diferenciados. Ou seja, a interacao nao e 

sinonimo apenas de relacoes pacificas e harmoniosas, uma vez que a propria diferenca implica 

possibilidades de contradicao e interacao. 

270 Op. cit. 

271 In: Revista Cult, ano V, n. 56, Sao Paulo, marco de 2002. p. 18-9 
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Identidade e sociabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A identidade, tal qual as sociabilidades, e um jogo. A 

sociabilidade nao gera identidades. Tampouco e por elas definida ou determinada. As 

sociabilidades, fluidas, instaveis, criativas, tensas, prazerosas, revelam construcoes 

momentaneas de identidades. 

Um acontecimento: o gueto - Ha varias consideracoes a serem feitas a respeito do 

gueto. Em primeiro lugar, este, no caso mais especifico dos homossexuais, representa apenas 

uma minoria dos individuos, pois a "transformacaa' da condicao homossexual nao atinge todo 

mundo da mesma forma Alem do mais, o gueto, em sua acepcao original, quer dizer 

impossibilidade de comunidade ou sociabilidade, visto que ele nao e, como escreveu Zygmunt 

Bauman, "um viveiro de sentimentos comunitarios". E, ao contrario, um laboratorio de 

desintegracao social, de atomizacao e de anomia. Ora, o gueto nao e apenas resultado direto de 

um fenomeno de exclusao. E tambem, de certa forma um fenomeno motor de exclusao, um 

processo de fechamento auto-referencial. Longe das implicacoes que a palavra gueto encerra 

em si, porem, creio que uma nocao ampla e coerente encontra-se no conceito deleuziano de 

"acontecimento"'. O acontecimento pode ser um espaco, um tempo, um momento, uma 

passagem, um movimento, um individuo, etc. Em outras palavras, quero dizer com isso que os 

espacos que formam o circuito de sociabilidade homoerotica de Campina Grande, bem como 

qualquer espaco social, sao, antes de tudo, acontecimentos, e nao Iugares concretos, fixamente 

definidos. Na verdade, os Iugares, assim como todas as coisas da natureza consistem, e estou 

aqui empregando mais uma categoria deleuziana em individuacoes, as quais sao 

fundamentalmente dinamicas, contingenciais e imprevisiveis. 

Ontologias do multiplo - Nao ha mais nenhum lugar, diz James Clifford, de onde 

se possa ter uma visao panoramica completa de onde se pode mapear os modos de vida do ser 

humano. Nao ha mais nenhum ponto arquimediano a partir do qual podemos representar o 

mundo. Diante de identidades errantes e subjetividades divididas, espremidas em meio aos 

multiplos do nao-apreensivel, temos de tornar-nos, como preconizava Nietzsche, outra vez 

bons vizinhos das coisas mais proximas e nao, como ate agora olhar tao desdenhosamente por 

sobre elas em direcao a nuvens e demonios noturnos. 

As idas e vindas da historia: um dado etnografico em cima da hora - Um ultimo 

dado empirico apreendido me ocorreu recentemente por ocasiao do XV Encontro para a Nova 

Consciencia em Campina Grande, quando tive oportunidade de compor uma mesa-redonda 

208 



tendo o homoerotismo como tema A apresentacao se deu num teatro praticamente lotado, onda 

as pessoas puderam assistir a uma discussao abordando aspectos antropologicos e historicos. da 

questao homoerotica, alem do olhar da midia, da literatura e das artes plasticas sobre a 

representacao do personagem homossexual em nossa sociedade. A visibilidade e a repercussao 

do evento deram, por um momento, a sensacao de que o tabu contra a homossexualidade vem 

perdendo forca gradativamente. A historia no entanto, como sabemos nao e linear, e se por um 

lado a proliferacao de discursos voltados para este tema revelam avancos no sentido de melhor 

compreender o comportamento de pessoas sexualmente atraidas pelo mesmo sexo, por outro 

lado os preconceitos relacionados a homossexualidade permanecem fortemente arraigados aos 

valores morais reproduzidos na sociedade. Uma prova disso foi dada dois dias depois do 

encontro, quando fui observar o Encontro para a Consciencia Crista. Naquela noite de terca-

feira de carnaval, enquanto ouvia o testemunho de um "ex-travesti" perante uma imensa 

plateia, recebi de uma jovem um panfleto intitulado "A sabotagem dos direitos humanos, do 

direito da crianca e do adolescente". O conteudo deste panfleto consistia numa confusa 

associacao entre o comportamento homossexual e o abuso de criancas e assentava sobre uma 

eloquente critica ao "movimento homossexual*'. Para respaldar seu argumento, a psicologa 

Rozangela Alves Justino, autora do panfleto, transcreveu trecho de Michael Swift, um 

"militante pro-gay' , publicado num boletim de noticias da "Comunidade Gay", que dizia o 

seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos sodomizaremos seus filhos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emblemas de sua frdgil masculinidade, de seus 

sonhos superfwiais e mentiras vulgares. Vamos seduzi-los nas escoias, nos 

dormitorios, nos gindsios, nos vestidrios, nas quadras de esportes, nos semindrios, nos 

grupos de juventude, nos banheiros dos cinemas, nas casernas do exercito, nas 

parados de caminhdes, nos clubes masculinos, nas casas do Congresso, onde quer que 

homens fiquem juntos com homens. Seus filhos se tomardo nossos subordinados e 

cumprirdo nossas ordens. Serdo refeitos a nossa imagem. Irao ansiar por nos e 

adorar-nos. Todas as leis que proihcm a atividadc homossexual serao revogadas. 

Em vez disso, serao expedidas leis que produzam o amor entre homens. Todos os 

homossexuais devem unir-se como irmaos; devemos nos unir artistica, filosofica, 

social, politico e financeiramente. So triunfaremos quando apresentarmos uma face 

comum para o odioso inimigo heterossexual. Todas as igrejas que nos condenam 

serao fechadas. Nossos unicos deuses sao os j ovens bonitos. Aderimos a um culto de 

beleza, moral e estetica. Tudo o que e feio, vulgar e banal sera aniquilado. Desde que 

estamos afastados das convenqoes heterossexuais da classe media, temos liberdade 

para viver de acordo com os ditames da pura imaginaqao. Para nos demais nao e 

sujiciente. Seremos vitoriosos porque estamos cheios da amargura feroz dos 

oprimidos, forqados a desempenhar partes aparentemente diminutas em seus tolos 

espetdculos heterossexuais atraves das idades. Nos tambem somos capazes de disparar 
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armas e giiarnecer as trincheiras da revolucdo final.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tremam porcos heterossexuais, 

quando aparecermos diante de voces sem mascara272. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em seguida a transcricao deste trecho, que mais uma ameaca terrorista do que um 

manifesto politico, e cujo contexto em que foi escrito nao e colocado de maneira clara pela 

autora, Justino continua discorrendo sobre a "filosofia do 'movimento pro-homossexualismo'", 

que, segundo ela, "tem se concretizado atraves das acoes deste movimento junto ao poder 

publico, em nome dos direitos humanos, utilizando o poder da midia para a difusao dos seus 

intentos". De acordo com a eminente psicologa, cerca de 8 5 % dos homens que a procuram no 

intento de "deixar a homossexualidade'" sofreram abusos sexuais durante a infancia ou na 

adolescencia. E deduz que, dentre os 8 5 % dos homossexuais que sofreram abuso sexual, 42,5 

% tornam-se tambem autores de abusos sexuais contra menores. 

E inevitavel o sentimento de medo diante de discursos deliberadamente equivocos 

que agem apenas no sentido de reforcar a intolerancia e a discriminacao contra pessoas 

eroticamente atraidas pelo mesmo sexo. Como podemos presumir. longe de constituir uma 

exclusividade dos discursos medico ou religioso, os valores morais reproduzidos na sociedade 

de uma maneira geral funcionam como uma avassaladora forca contra todo comportamento 

que foge ao que e tido como normal e tolerav el. Discursos do tipo "Gays formam uma minoria 

que quer impor ideias em detrimento da maioria" ou "Nao posso concordar que meus filhos 

crescam achando que ver um homem ou uma mulher beijando alguem do mesmo sexo na rua 

seja uma coisa normal" 273, portanto, sao mais comuns do que gostariamos. Nao causa espanto. 

entao, presenciar fatos como o projeto elaborado pelo deputado estadual Edmundo Fonseca do 

PCS do Rio de Janeiro, onde era defendida a tese de que o Estado deveria ocupar-se da 

assistencia aquelas pessoas que desejassem "deixar de serem gays". O projeto nao foi 

aprovado. Todavia, estes fatos mostram que ha um longo e arduo caminho a ser percorrido no 

sentido de romper com valores que persistem na manutencao do preconceito e da 

discriminacao contra homossexuais. 

Quatro mini-aforismos sobre o pensamento 

Os trechos em negrito referem-se as partes grifadas no texto original. 
273 Trechos de cartas enviadas por leitores da Revista Super interessante, ano 17, n. 203, agosto de 2004, a respeito 

de materia sobre a uniao civil entre pessoas do mesmo sexo, publicada em edicao anterior da mesma. 
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1. O homem: um estranho a procura de sizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Antes de tudo uma ciencia humana. a 

antropologia e um punhado de discursos esparsos. Na literatura ou na filosofia, na realidade ou 

na abstracao, ha conhecimento antropologico, porque nada foge ao humano, ao menos dentro 

dos limites de seu estreito reino. Penso agora nas palavras de Clarice Lispector que, de um 

modo muito particular, como de costume, reflete sobre o estranho estranhamento do homem 

em tomo de si mesmo. Escreve ela: "Como o ser humano fizera um dia uma pergunta sobre si 

mesmo, tornara-se o mais ininteligivel dos seres onde circulava sangue". Desde o instante em 

que o homem se questionou, portanto, ele jamais deixou de ser um estranho para ele proprio. E 

nesse sentido. as ciencias humanas nada mais sao senao um refiexo desse estranhamento e uma 

tentativa incansavel de elucida-lo. 

2. A ilusao da facilidade - Tornar as coisas dificeis para si e em seguida estender 

sobre elas a ilusao da facilidade, eis a habilidade que os gregos nos querem mostrar. Esta 

observacao de Nietzsche emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O andarilho e sua sombra encaixa-se de maneira fantastica ao 

papel nao apenas do antropologo, mas do cientista social de modo geral. Afinal, o que ha de 

mais dificil em relacao ao universo humano. Nosso oficio, na verdade, consiste basicamente 

em propor solucoes para problemas insoluveis, e x p l i c a t e s para o inexplicavel, 

esclarecimentos sobre o difuso; e atribuimos a esse caos de dissonancias e contradicoes a 

reconfortante sensacao de que tudo e mais facil do que somos capazes de supor. 

3 . A verdade e a mentira do pensamento - Em O crime perfeito274, parafraseando 

Stevenson, Baudrillard lanca a seguinte afirmacao: "o pensamento nao vale tanto pelas suas 

convergencias inevitaveis com a verdade como pelas divergencias incomensuraveis que o 

separam dela". Longe de uma mentira, uma ficcao. Quanto mais me empenho no fazer 

antropologico, maior a conviccao de que meu oficio assenta numa ficcionalizacao da realidade. 

Nao se trata de mentira ou invencionice, mas de subjetividade, parcialidade, paixao, enfim. 

trata-se do homem mergulhado nos dominios estrangeiros do proprio homem. Nesse sentido, 

tanto quanto a "verdade"' (o que nao se tem jamais), a mentira (a imaginacao implacavel e nem 

um pouco falsa) surge como fonte inesgotavel de embelezamento e producao do conhecimento. 

4. O canibalismo epistemologico - "Antes de tudo, experimente Jamais 

interprete". Este era um dos lemas de Michel Foucault, o qual tomei para mim e procurei 

Baudrillard. Jean. O crime perfeito. Lisboa: Relogio D'Agua Editores, 1996. 
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seguir a risca ao longo de minha trajetoria investigativa Como dizia um de meus autores 

prediletos, Gilles Deleuze, o pensamento jamais e questao de teoria e sim de vida275. Confesso 

que sempre desconfiei daqueles que pregam a neutralidade e uma total imparcialidade no 

momento da pesquisa. Na verdade vos digo, nao acredito em estudos analiticos muito distantes 

da realidade e das paixoes do investigador. Ao menos no meu caso. tal distanciamento nao 

rende grandes frutos. Sou daqueles que cultuam um canibalismo epistemologico, que nao 

conseguem refletir seriamente sobre coisa alguma antes de vive-la. Nao interprete jamais, 

experimente: eis o meu lema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fim do comeco: instantaneos etnograficos - Penso que a antropologia nao esta 

proxima apenas da literatura, mas de outras modalidades artisticas como a fotografia e o 

cinema. Assim como a primeira, a investigacao antropologica consiste no registro de 

flagrantes, momentos, instantaneos fixados pela analise. Como o segundo, a antropologia se 

encarrega de criar enredos aparentemente ordenados e absolutamente perspectivos e artificiais, 

visto que nenhuma realidade existezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori e independente do olhar de quern a observa. E' , 

portanto, com esta alusao que gostaria de concluir o presente trabalho. Ao longo de toda a 

pesquisa a qual comecou antes mesmo de ser iniciada — isto e, sobre a qual passei a refletir 

antes de tomar-se objeto de investigacao academica —, conheci pessoas com quern muito 

aprendi e sem as quais nao chegaria a lugar nenhum. Mas, longe de um quadro acabado. 

concluido, essas pessoas forneceram-me dados acima de tudo parciais, subjetivos, 

contingenciais. Provavelmente o conteudo desta dissertacao teria sido outro, caso eu tivesse 

entrevistado outros individuos ou ate mesmo as mesmas pessoas em momentos e espacos 

outros. Nesse sentido, portanto, simplesmente registrei imagens, enredos momentaneos e 

(fazendo jus ao tema deste estudo) fragmentados. Desse modo, nao se trata de um estudo 

acerca dos homossexuais em Campina Grande nem dos frequentadores dos espacos de 

sociabilidade, visto que o meu recorte foi ainda mais limitado. Este trabalho, em suma baseou-

se em pessoas, apenas em algumas pessoas, que, como todos nos, nada sao; simplesmente 

estao. Ou seja nao sao essencias concretas e ambulantes, mas sim acontecimentos regidos por 

projetos individuals fluidos e dinamicos. Para finalizar, quero relembrar a famosa maxima que 

Marx tomou de Hegel, que consiste em "tudo que e solido desmancha no ar". E o que dizer, 

entao. das identidades humanas sempre em movimento e nada solidas, que insistem em 

evolarem-se em cinzas esvaidas de qualquer sentido... 

Deleuze, Gilles. Conversacoes. Rio de Janeiro: Editora 34,1992. 
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v u l g ar cs. \ a m o s sed uzi - l ns n as csco l as. nos d o r m i t o r i o s, 

nos g i n asi o s. nos x est i ar i o s. n as q u ad r as de esp o r t es. nos 

scm i n ar i o s. nos g r u p n s de j i i v cn t u d e, nus b an h ei r n s dns 

ci n em as, nas cascr n as do ex cr ci t o . nas p ar ad as dc 

cam i n h o cs. nos cl i i h cs i n ascu l i n o s, n as casas do 

Co n g r csso , onde q u er que h o m cn s f iquem j u n t o s co m 

h o m en s. Scu s f ilhos se t o r n ar ao nossos su b o r d i n ad o s c 

cu m p r i r ao nossas o r d en s. Ser ao r cf ei l os a n o ssa i m ag em . 

I r an an si ar po r nos e ad n r ar - n o s. 

To d as as Ici s q u e p r o i h em a at i v i d ad e h o m o ssex u al scr ao 

r evn g ad as. Em xez d i sso , ser ao ex p ed i d as l ei s que 

p r o d u / am o am o r en t r e h o m en s. To d o s os h o m o ssex u ai s 

d ev em u n i r - se co m n i r m ao s; d evem os nos u n i r ar t i st i ca, 

'  f llosof ica. so ci al , p o l i t i ca c r i n an cei r am cn t c. S61 

t r i u n f ar em o s quand< i ap r cscn t ar m o s u m a f ace co m u m 
1 p ar a o od ioso i n i m i g o het cr o sscx t i al . 

To d as as i g r ci as que nos cond cnar i i ser ao f ccl i ad as. Nosso 

t i n i cos i l euses si o os j o sen s bon i t os. A d er i m o s a u m cu l t o 

de b el eza, m o r al e est ct i ca. I udo o que e f ci o , v u l g ar e 

b an al ser a an i q u i l ad o . Desd c que est am o s af ast ad o s das 

co nx enco es h et er o ssex u ai s d a cl asse m ed i a, t em os 

l i b er d ad c p ar a v i v er de aco r d o com os d i t an i cs d a p u r a 

i m ag i n acao . Par a m i s d em ai s nan e su r i ci cn t e. Ser cm o s 

x i t o r i osos p o r q u c est am o s chei os da am ar g u r a f cr oz dos 

o p r i m i d o s, f o r cad os a d esem p en h ar p ar t es ap ar cn t cm en t e 

d i m i n u t as cm scu s t o los esp ct acu l os het er o ssex u ai s at r axes 

d as i d ad es. Nos t ai n h em snm os cap azes d c d i sp ar ar a r m as 

c g u ar n cccr as t r i n ch ci r as d a r cx o l u cao t i ual . 

T r en i am p o r co s h et er o ssex u ai s. q u an d o an ar ecer m o s 

H i an l c l ie voces scm m ascar a . "  (Sw i f t , 1987) 

Est a p ar ece * er a f i l oso f i a d o " m o v i m en t o p ro-

h o m o ssex u al i sm o "  q ue t ern se co n cr et i zad o at r aves d as 

aco es d est e m o v i m en t o j un t o ao p o d er p u b l i co , em no m e 

d o s D I REI TOS H UM A N OS. u t i l i zand o . em esp eci a l , o p o d er 

da m id ia para a d i f u sao d o s seu s i n t en t os. 

Tern ch am ad o a at en cao d as i n st i t u i co es d e ap o i o ao s q ue 

vo l u n t an am en t e d esej am d ei xar a h o m o ssex u al i d ad e o f at o 

de q u e. no m i n i m o . 8 5 % d as p esso as q ue p r o cu r am a su a 

assi st en ci a so f r er am ab u so s sex u ai s na i n f anci a e/ ou 

ad o l escen ci a. p ar ecen d o con t r i bu i r p ar a o d esen v o l v i m en t o 

da h o m o ssex u al i d ad e de m u i t os cl i en t es. a m aio r i a do sex o 

m ascu l i n e 

A A BRA PI A - asso c i acao b r asi l el r a m u l t i p r o f i ssi o na! de 

p r o t ecao a i n f ancia e a ad o l escen ci a, d ecl ar a que 50% d as 

Ul t imas de ab u so s sex u ai s t o r nam - se au t o r as de ab u so s. 

(ABRAPI A , 2002. p. 7) . 

Est a p esq u i sa co n st a t am b em do " M an u al so b r e cr i m es de 

ab u so sex u al in f ant i l : para p r o m o t o r es de j u st i ce" . Rio de 

Jan ei r o : PGJ, 2004. p. 9. A l em do relat o de que 5 0 % d o s q ue 

so f r er am ab u so s t o r nar em - se au t o r es de ab u so s sex u ai s. t al 

p esq u i sa m o st r a que so m en t e 1 em cad a 100 g ar o t o s tern o 

ab u so sex u al d en u n cl ad o . A i nd a assi m , as est at i st i cas 

m o st r am que 1 a cad a 4 m en i n o s e 1 em cad a 3 m en i n as sao 

ab u sad as sex u al m en t e an t es d o s 18 an o s Oest a f o rm a, a 

si t uag ao 6 m ai s ser i a d o que p o d em o s i m ag i nar . 

Se o " m o v i m en t o p r o - h o m o ssex u al i sm o "  d ecl ar a que 10% 

da p o p u l acao b r asi l ei r a " est a h o m o ssex u al " , p od em os 

p r esum i r , q ue 8 5 % dela pode t er so f r i d o ab u so sex u al e 

42.5% e aut ora de ab u so sex u al , seg u n d o a A BRA PI A • 

M anual da Pr o m o t o r i a, ci t ad o s. Qu an t o s m i l hd es da 

b r asi l ei r o s, q uo n ao r eceb er am q u al q u er t r at am ent o , p od em 

ser au t o r es de ab u so s sex u a i s? E so f azer m o s as con t as. 

Est ara o povo brasileiro d e a c o r d o com  a f ilosof ia 
pro-homossexualismo/ NAMBLA? 

0 Ar t . 4* , de ECA- Est ahr t e da Cr i anca e do Adot escent e, convoea 

todo o cidadao a proteger os direit os das cr iancas , dos 

adiiU'Sccntcs: t ambcm o Ar t  227, da CF/ 88, onde todos si o 

cunsiderados rcsponsavcis por colocar a sah'o fnrtnas de ci p l o r acau . 

vinlcncia e crucidade cont ra a cr ianca e o adoiescente: o Ar t  70. do 

1 ( \ . t rata da prevencao de am caca aos scus d i rei t os; o Ar t  225. 

do ECA , f a/  um alert a com relacao aos crimes prat icados por acao 

ou omissao; e com fundamcnto no Ar t . 245, do ECA , obr iga a todo 

o cidadao a comunicur o caso de Sl ' SI ' EFTA DE A Bl ' SO SEX U A L 

EX P LOR ACAO SEX l A t DE CRIAN CAS  K A D O L ESCES I i s . 

Su .sp ei t ou : no t i f i q ue an M i n i st er i n Pu b l i co e/ ou Co r n e l ho  

Tu t e l a r e/ ou ao Ju i z d a I n f an ci a c A d o l escen ci a d e su a 

ci d ad c. \  d em i n ci a p o d er a scr an d n i n i a c t am h em f ei t a 

pelo 0800- 99- 05- 00 
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Ro zang el a Alves Just i no (psico loga CRP 0 5 / 4 9 1 7 ) ; 

nust i no f l i u rb i .com .b r . com cu r so d e esp eci al i zacao em 

at end im ent o a cr i ancas e ad o l escen t es v i t im as de v i o l enci a 

d om est i ca; ha 1 7 / 1 8 an o s apo iando p esso as q u e d esej am 

d ei xar a ho m o ssex u al i d ad e; cr i adora da ABRACEH -

ASSOCIACAO DE A POI O AO SER HUM ANO E A FAM ILIA . 

w w w .ab r aceh .o r q .b r 
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